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Resumo 

O estudo da nupcialidade foi descurado 
durante muito tempo pela demografia histd- 
rica. Foi o demdgrafo britanico John Hajnal 
quern chamou a atengao para a importancia 
do matrimonio dentro do passado europeu, 
demonstrando que havia um regime matri- 
monial "europeu" espedfico da Europa oci- 
dental, com base na idade mddia de acesso 
das mulheres ao casamento. A partir da and- 
lise de Hajnal, foi formulado o modelo ho- 
meostdtico de um "sistema demogrdfico de 
Antigo Regime", onde a nupcialidade de- 
sempenha o papel de varidvel reguladora da 
dinamica da populaqao. E tambdm a hipdte- 
se da existencia de um regime de transiqao 
entre o matrimonio adolescente das socieda- 
des nao-europeias e o matrimonio tardio do 

regime europeu ocidental. Esta transigao te- 
ria ocorrido na Inglaterra e - com atraso de 
cerca de 200 anos tamb6m na Peninsula 
Ib6rica. Este artigo utiliza dados ja conheci- 
dos e resultados preliminares de uma inves- 
tigate em curso para mostrar a existencia 
de regimes matrimoniais especificamente re- 
gionais na Peninsula Ib6rica desde os ulti- 
mos s^culos da Idade M6dia t 
comprovados por estudos recentes no caso 
da Inglaterra), devendo-se, portanto, rever 
profundamente, se nao abandonar, a tese de 
que teria havido uma transformato no regi- 
me matrimonial peninsular entre os s^culos 
XVI e XVIII. E defende o ponto de vista de 
que os estudos demogr^ificos sobre o pas- 
sado europeu deveriam partir de uma pers- 
pectiva regional e comparada, como havia 
sido apontado pelo prbprio Hajnal. 
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Abstract 

The study of nuptiality was been 
neglected by demographic historians for a 
long period. The British demographer John 
Hajnal was the first to mention the European 
past. He showed that Wertern Europe had a 
specific "European" matrimonial regime, 
based, on average, on the age access of 
women to marriage. Based on Hajnal results, 
the author uses a homeostatic model to 
describe a "demographic system of Ancient 
Regime", where nuptiality plays the role of a 
dynamic regulating variable of the popula- 
tion. As part of the model, the author as- 
sumed that there is a transition regime 
between the adolescent matrimony of non- 
European societies and the madure 
matrimonial regime of Western Europe. 

When compared with England, that transition 
was believed to have occured with a lag of 
200 years in Iberian Peninsula. This paper 
uses available data and some preliminary 
results of an on going investigation to show 
the occurence of location specific 
matrimonial regimes in the Iberian Peninsula 
since the last centuries of the Middle Ages. 
Such occurence was already studied and ob- 
served for England. The author's purpose In 
the paper is to undertake a deep analysis of 
the subject in order to restate or to abandon 
the thesis that a transformation occured in 
the matrimonial regime between the XVI e 
XVIII Centuries. The author argues that the 
demographic studies on the European past 
should be based on a regional and com- 
parable perspective, following Hajnal's pro- 
cedure. 

Key words: demography, history demo- 
graphy, Iberian Peninsula, nuptiality, 
matrimonial regime. 

I 

A nupcialidade 6 a menos "natural" das variaveis que caracterizam um sis- 

tema demografico. O matrimonlo nao e apenas uma consequencia de um ato 

volunt^irio por parte dos contraentes (ou de alguem por eles), mas resulta tam- 

bem na criagao de uma nova celula do organismo social. Quer dando origem a 

uma nova unidade domestica, quer traduzindo-se na continuagao de uma li- 

nhagem ou "casa" preexistente, o matrimonio constitui um momento no proces- 

so de reprodugao das estruturas sociais e reflete o modo como 6 socialmente 

organizada e controlada a reprodugao biologica da populagao. Estudar os de- 

terminantes socio-culturais e sdcio-economicos da nupcialidade e um meio de 

conhecer como se articula a organizagao e a dinamica intnnseca de uma po- 

pulagao. 

Durante muito tempo, contudo, a demografia histdrica descurou do estu- 

do da nupcialidade. Partindo do principio de que nas sociedades tradicionais a 

fecundidade nao era controlada, atribufa-se & mortalidade um papel determi- 

nante na dinamica destas populagoes. Apenas ap6s a diminuigao da taxa de 

mortalidade nos sdculos XVIII e XIX ter-se-la verificado a transigao entre o regi- 

me tradicional da fecundidade "natural" e um regime moderno de fecundidade 

controlada. Nas sociedades tradicionais a natalidade e a mortalidade encon- 

trar-se-iam em um equilfbrio inst^vel cujas condigbes estavam determinadas 

por esta ultima; as sociedades modernas caracterizar-se-iam pela ruptura com 

este equilfbrio "natural", e a dinamica das populagbes passaria a ser determina- 
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da pela medida em que o controle de natalidade conseguia acompanhar o de- 

ch'nio da mortalldade^ 

Segundo esta perspectiva, associada (ao menos em termos logicos) a 

problem^tica das teorias da "modernizagao" as sociedades 'tradicionais" do 

s6culo XX ou de seculos anteriores eram consideradas como equivalentes e re 

lativamente homogeneas. Suas caractensticas essenciais eram definidas por 

contraposigao aquelas das sociedades "modernas" 

Paradoxalmente, o descobrimento da especificidade da demografia do 

passado europeu deveu-se, em grande parte, a uma metodologia que pressu- 

punha a equivalencia entre regimes demograficos "tradicionais1 do passado 

ou da atualidade. A jci classica tecnica de "reconstituigao de familias" desen- 

volvida nos anos cinqiienta por Louis Henry e Michel Fleury (FLEURY & 

HENRY, 1976), baseava-se na esperanga de que a analise dos registros paro- 

quiais do Antigo Regime trances pudesse permitir uma quantificagao da fecun- 

didade "natural" mais exata que as estimativas feitas atraves das defeituosas 

estatisticas demograficas das sociedades "tradicionais" do seculo XX 

II 

Os resultados obtidos a partir dos primeiros estudos de reconstituigao de 

familias demonstraram, contudo, a existencia de importantes diferengas entre 

as sociedades "tradicionais" de hoje e as do passado. Nas sociedades euro- 

peias do passado a fecundidade matrimonial era, em gerai, multo mais elevada 

que a dos atuais paises subdesenvolvidos. Em compensagao, o acesso ao ma- 

trimonio era limitado. Uma proporgao significative de cada geragao nao chega- 

va a casar-se. E os que chegavam a contrair matrimonio faziam-no a uma 

idade relativamente avangada. A importancia da nupcialidade como reguladora 

da fecundidade traduzla-se em taxas de ilegitimidade muito baixas^ 

Cabe ao demografo britanico John Hajnal o merito de ter chamado aten- 

gao para a importancia do matrimonio dentro do sistema demografico do pas- 

sado europeu. Em seu ensaio "European Marriage Patterns in Perspective" 

(HAJNAL, 1965) constatou a existencia, na Europa pr&-industrial, de regimes 

matrimoniais diferenciados. A leste de uma linha imagin^ria que iria de Lenin- 

grado a Trieste, o matrimonio era precoce e quase universal para ambos os se- 

xos; a oeste da mesma linha, pelo menos 10% de cada geragao nao se casava, 

e os que contrafam matrimonio faziam-no bastante tardiamente, com idades 

superiores a 24-25 anos. Esta espera correspondia ao penodo em que a fecun- 

didade das mulheres e mais elevada e, por isso, mesmo quando nao houvesse 

(1) Para uma perspectiva geral e sucinta. ver WRIGLEY (1969, p. 145-202). Cf tambem COA- 
LE (1974) 

(2) Estes resultados acham-se agora comodamente resumidos em FLINN (1981) 
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qualquer controle da fecundidade entre as mulheres casadas, um regime matri- 

monial como aquele que caracterizou as sociedades da Europa ocidental tera 

exercido uma forte influencia restritiva sobre o mvel da fecundidade da popu- 

lagao. 

O regime matrimonial "europeu" que Hajnal demonstrou ser especifico 

das sociedades da Europa ocidental, corresponde & institucionalizagao do que 

Malthus caracterizou como um "freio preventivo" {preventive check) ao cresci- 

mento desmesurado da populagao. Ao contrario do "freio positivo" representa- 

do pela mortalidade, uma nupcialidade socialmente controlada pode revelar-se 

como um instrumento extremamente flexfvel para regular o crescimento da po- 

pulagao, a medida que permite ativar ou desativar, segundo as conjunturas, o 

potencial daquela parte da populagao feminina cuja fecundidade bioldgica e 

mais elevada. Segundo o modelo, se a populagao crescer mals rapidamente 

que os recursos colocados pela sociedade atraves de sua estrutura economi- 

ca e de sua organizagao social a disposigao do conjunto de seus membros, 

uma elevagao na idade media de acesso das mulheres ao matrimonio podera, 

ao reduzir a natal idade, aliviar, a medio prazo, a pressao demografica. Inversa- 

mente, se uma crise de mortalidade ou uma epidemia tiver dizimado a popula- 

gao, a antecipagao do matrimonio resultara em uma elevagao da natalidade e 

permitira a reposigao a medio prazo dos efetivos perdldos. 

Esta capacidade de recuperagao e esta flexibilidade nao poderiam ser ca- 

ractensticas de sistemas demograficos cujo regime normal de funcionamento 

implicasse uma plena utilizagao do potencial de fecundidade da populagao. No 

leste europeu, o matrimonio era precoce (em media, dos 18 aos 21 anos) e 

quase universal. Nas sociedades nao-europeias era universal e adolescente 

(abaixo dos 18 anos). Sem afirmar que este modelo de um sistema auto-regu- 

lado correspondia ao funcionamento real dos sistemas demograficos da Euro- 

pa pre-industrial, Hajnal chama a atengao para o fato de que este regime 

matrimonial tenha sido especifico a uma pequena parte do globo, justamente 

aquela na qual se deu a "grande transformagao" da epoca moderna, e indica a 

possibilidade de que tenha existido alguma relagao entre esse regime, a "etica 

protestante" e o desenvolvimento do capitalismo. 

Ill 

Seria importante, seguindo a linha desta hipotese, conhecer os limites, no 

espago e no tempo, do regime europeu ocidental. Hajnal foi cauteloso. A fron- 

teira a leste era evidente; em diregao ao sul, porem, a situagao nao era tao cla- 

ra. No final do s6culo XIX todos os paises da Europa meridional 

caracterizavam-se por uma nupcialidade do tipo europeu ocidental. Mas Hajnal 
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sublinhou a heterogeneidade de tais populagdes e Indicou que algumas re- 

gi5es da Italia meridional e da Espanha se assemelhavam mais h Gr^cia que ao 

noroeste da Europa, preferindo deixar a questao em aberto ate que estivessem 

, disponfveis informagoes mais completas. 

No que diz respeito aos limites cronoldgicos do regime matrimonial oci- 

dental, a informagao fragmentada de que dispunha nao Ihe permitiu urn maior 

grau de certeza. Para os seculos XVII e XVIII todas as fontes analisadas indica- 

vam a vigencia deste regime na Escandin^via, Inglaterra, Raises Baixos, Franga 

(Normandia, Lyon, Auvergne), Alemanha, Austria e norte da Italia. A nupcialidade 

de grupos socials privilegiados (aristocracia inglesa, elites de Genebra e Wurt- 

temburg) parecia, no entanto, ter sido diferente ate os seculos XVI e XVII, com 

urn acesso relativamente precoce das mulheres ao matrimonio. Mas, estes 

exemplos isolados e excepcionais nao permitiam generalizagoes. 

Somente para o caso ingles hgvia indicagoes de que antes existira urn re- 

gime diferente. Os registros da capitagao inglesa (poo/ tax) de 1377 tinham si- 

do analisados por Russell (1948) e sugeriam a existencia de urn regime 

matrimonial semelhante ao da Europa oriental. Segundo Hajnal, uma nupciali- 

dade do tipo europeu ocidental corresponderia a 50-55% de mulheres casadas 

entre a populagao feminina com 15 anos ou mais. Na Europa oriental, esta por- 

centagem chegava, em 1900, a 65-69%. Segundo os dados de Russell, a por- 

centagem na Inglaterra, no final do seculo XIV, nao era inferior a 70%. 

Hajnal reconhece que, apenas por si mesmos, estes dados nao permiti- 

riam conclusbes seguras, pois existem duvidas quanto ao possivel sub-registro 

de mulheres solteiras. Mas, o autor admite que, caso fossem confirmados a 

partir de outras fontes, senamos tentados a concluir que pelo menos em algu- 

mas areas da Inglaterra do seculo XIV o regime matrimonial teria sido bastante 

diferente daquele que caracterizou a Europa ocidental no seculo XVIII. Neste 

caso, e com base no que se conhece a respeito da nupcialidade de aristocra- 

cias e de grupos de elite, poder-se-ia talvez adiantar a hipotese do aparecimen- 

to, por volta do seculo XVI, de um novo regime matrimonial no ocidente 

europeu. Antes dessa transigao hipotetica, os regimes matrimoniais em toda a 

Europa teriam sido relativamente homogeneos, e este regime "medieval" teria 

sido mais semelhante aos do mundo nao-europeu que ao regime que marcou 

a experiencia historica do ocidente na 6poca moderna. 

IV 

A analise de Hajnal apontava para estudos comparados de demografia 

historica regional. No entanto, a influencia do seu ensaio fez-se sentir sobretu- 

do em fungao de suas hipoteses cautelosas a respeito das possfveis origens e 
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da cronologia do regime matrimonial ocidental, enquanto que a dimensao re- 

gional de sua an^lise tern atrafdo multo menos atengao. £, em grande parte, no 

ensaio de Hajnal que se encontram as id6ias que levaram & formulagao do mo- 

delo homeost^tico de urn "sistema demogr^fico de Antigo Regime" Nos ter- 

mos deste modelo, a nupcialidade desempenha o papel de vari^vel reguladora 

da din^mica da populagao, adequando os novos matrimonios possibilida- 

des de criagao de novos agregados dom^sticos, e compensando as crises de 

mortalidade por meio de uma onda de casamentos que, por sua vez, aumenta- 

va a natalidade ate que os efetivos perdidos tivessem sido recuperados e tives- 

se sido restabelecido o equilfbrio populacional. 

Mais elaborado e ambicioso foi o modo como Pierre Chaunu se serviu 

das hipdteses de Hajnal, colocando o regime matrimonial ocidental e seu me- 

canismo homeostetico no centro de urn "sistema de civilizagao da cristandade 

latina", baseado no controle e na cerebralizagao das pulsoes sexuais^. Este 

sistema, que segundo Chaunu caracterizou a Europa ocidental durante a epo- 

ca moderna, teria surgido gradualmente nos ultimos seculos da Idade Media 

em resposta ao desafio de urn monde plein. Grande parte da cronologia de 

Chaunu baseia-se nas cautelosas hipdteses de Hajnal e em extrapolagoes a 

partir de algumas observagoes feitas na Peninsula Ibdrica. 

Com efeito, e segundo os dados apresentados por Russell, a Inglaterra 

de 1377 corresponderia a uma situagao intermedia entre o matrimonio adoles- 

cente das sociedades nao-europeias e o matrimonio tardio do regime europeu 

ocidental, podendo o seu regime matrimonial ser considerado como urn regi- 

me de transigao em que a idade nrtedia de acesso das mulheres ao matrimonio 

seria de aproximadamente vinte anos. 

Ao final do s^culo XVI e imcio do s6culo XVII, alguns registros paroquiais 

de Castela indicam uma idade media de acesso das mulheres ao matrimonio 

que tamb^m era de vinte anos, mas ao final do s^culo XVIII essa idade media 

ter-se-ia elevado em Espanha ate alcangar urn nlvel "ocidental" Isto indlca, 

conclui Chaunu, que a passagem do regime de transigao ao regime ocidental 

consolidado pode ter demorado de 150 a 200 anos, que corresponde justa- 

mente ao intervalo entre o pool tax ingtes de 1377 e os primeiros registros pa- 

roquiais do s6culo XVI, que nos indicam urn regime de matrimonio tardio. 

Disto podem ser extrafdas, segundo Chaunu, duas conclusbes. A primei- 

ra, mais ftegil, situaria o infcio do processo de transigao na Inglaterra durante o 

perfodo de expansao do s^culo XII, aproximadamente duzentos anos antes da 

situagao de "transigao plena" observada em 1377. Anteriormente a este proces- 

so de transigao, teria existldo na Europa urn regime de matrimonio adolescen- 

(3) As principals Id&as de Chaunu foram repetldas em v^rlas publicagdes. Para uma vis^o 
mais geral ver CHAUNU (1974, prlncipalmente, p. 325-352) 
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te. A segunda conclusao, menos arriscada, consiste em considerar que em Es- 

panha o processo de transigao teria sido o mesmo, embora com dols seculos 

de atraso. 

V 

Estas teses impllcam assimilar a historia demografica da Peninsula Iberlca 

a de toda a Europa ocidental, caracterizada (ainda que com ritmos diferentes) 

por urn processo unlco. Chaunu lnterpreta-o como urn aspecto fundamental da 

histdria da civilizagao crista latina desde os ultimos seculos da Idade Media. O 

sistema ter-se-ia desenvolvido e, em seguida, dlfundido em reposta ao desafio 

de uma densidade cada vez maior da populagao. As diferengas e variagbes en- 

tre as regibes da Europa ocidental nao refletem mais do que avangos e retro- 

cessos no desenvolvimento de urn unico sistema, cuja natureza englobante 

nao deixa lugar para a existencia de sistemas ou subsistemas regionalmente 

especfficos. 

Este modo de conceber a historia demografica da Peninsula veio reforgar 

a tendencia, talvez inevitavel, por parte de alguns estudiosos Portugueses e es- 

panhois, de conceberem o desenvolvimento da demografia histbrica em seus 

paises em termos da importagao e reprodugao de tecnicas e problematicas de- 

senvolvidas nos principais centres europeus de pesquisa. As comparagbes, 

quando existem, sao efetuadas com os resultados de estudos sobre a Franga 

ou com a Inglaterra, e sb raramente com outras regibes da Peninsula ou com a 

Europa meridional. Em grande parte dos estudos realizados na Pensinsula nos 

ultimos anos, nota-se a ausencia de uma perspectiva regional. 

Os riscos desta tendencia tornam-se todavia mais evidentes quando se 

levam em conta os resultados de algumas investigagbes recentes, que vieram 

mostrar atb que ponto eram justificadas nao sb a cautela com que Hajnal de- 

senvolveu suas hipoteses sobre a cronologia do regime matrimonial ocidental, 

mas, tambbm, sua insistencia quanto k necessidade de uma perspectiva com- 

parada e regional. 

VI 

Em seu ensaio Hajnal apontou algumas das implicagbes demogr^ficas do 

regime matrimonial ocidental, mostrando at6 que ponto tal regime poderia ter 

funcionado como urn regulador da dinamica de uma populagao. Outros auto- 

res, ao adotarem e desenvolverem seu modelo, atribufram-lhe, no entanto, urn 

referente empfrico e sugerlram que o sistema demografico de Antigo Regime 
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funclonava, na realidade, conforme a I6gica do modelo homeost^tico. Esta mu- 

danga de enfase, aliada a preocupagoes de natureza cronolbgica, fez com que 

se Ihe atribufsse um grau excessive de universalidade. Deste modo, por exem- 

plo, o modelo que Dup^quier (1979) elaborou com base nos dados do Bassin 

Parisien fol utillzado para interpretar informagoes menos completas que se en- 

contravam disponfveis sobre contextos completamente diferentes^l 

Na sua obra monumental The Population History of England, 1541-1871, 

Wrigley e Schofield (1981) submeteram o modelo homeost^tico do Antigo Re- 

gime demogr^fico a uma avaliagao estatfstica. Verificaram que, tal como pre- 

visto pelo modelo, a uma elevagao da mortalidade para cima de seu nfvel 

normal, seguiam-se aumentos da nupcialidade e natalidade. Mas constataram 

igualmente que a magnitude destes movimentos era multo inferior ao que o 

modelo, ou alguns exemplos locais franceses frequentemente citados, pode- 

riam levar a supor 

Uma an^lise das flutuagdes conjuntas da mortalidade e da nupcialidade 

em toda a Inglaterra entre meados do seculo XVI e a primeira metade do secu- 

lo XIX mostrou que um aumento hipotetico de 100% no mvel da mortalidade 

durante um ano reduziria a nupcialidade em 10% nesse mesmo ano. Durante 

os quatro anos seguintes a nupcialidade encontrar-se-ia, em mddia, 10,3% aci- 

ma de seu mvel normal. O efeito acumulativo destes movimentos, durante cin- 

co anos, traduzir-se-ia em um aumento bastante significativo de 31,3% no mvel 

da nupcialidade. Nao obstante, e devido a que cerca de 80% desta variagao se 

pode atribuir ao recasamento de viuvos e viuvas, o efeito acumulativo de um 

aumento de 100% no nfvel da mortalidade sobre os matrimonios em que am- 

bos os contraentes eram solteiros seria de 6,1% em cinco anos, ou pouco mais 

de 1 % ao ano. 

O movimento da natalidade, nas mesmas circunstancias, correspondeu 

igualmente ^s diregoes previstas pelo modelo. No ano em que se verificasse a 

sobremortaiidade hipotetica e no ano seguinte, a natalidade situar-se-ia em 

18,3% e 12,4% abaixo de seu mvel normal devido, respectivamente, aos nasci- 

mentos e ^s concepgbes naojverificadas no ano da sobremortaiidade. No ter- 

ceiro ano viria a recuperagao esperada, mas esta seria demasiado fraca (5% 

acima do nfvel normal) para que pudesse compensar as perdas dos anos ante- 

riores. 

Deve-se, contudo, esclarecer que estes c^lculos baseiam-se nas flutua- 

gdes conjuntas grandes ou pequenas observadas ao longo de todo o perfo- 

do e deve recordar-se que as taxas de mortalidade, nupcialidade e natalidade 

analisadas dizem respeito k populagao de toda a Inglaterra. Em estudos de 

^mbito local nao seria possivel distingulr as flutuagdes menos violentas das va- 

(4) Cf., por exemplo, NAZARETH & SOUSA (1981, 1983). 
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riagoes aleatorlas, e estes resultados nao sao diretamente comparaveis com os 

produzidos por estudos locals. Isto podera explicar uma parte da diferenga en- 

tre estes dados e os que fizeram com que se falasse de baby booms capazes 

de repor os efetlvos perdidos durante crises de mortalidade. Mais importante 6 

o fato de que a populagao inglesa, ao contrario de algumas populagoes conti- 

nentals, nao parece ter estado submetida a repetidas crises de subsistencia. 

Os perfodos de sobremortalidade parecem ai ter sido quase sempre conse- 

quencia de epidemias e nao de uma pressao excessiva da populagao sobre os 

recursos dispomveis. De qualquer modo, mesmo que na histdria da populagao 

inglesa alguns elementos do modelo homeostatico possam ser detectados es- 

tatisticamente, parece evidente que nao existia qualquer mecanismo auto-regu- 

lador do sistema demografico. Os movimentos compensatorios de curto prazo 

da nupcialidade e da natalidade foram insuficientes, nao somente para neutrali- 

zar os efeitos diretos da sobremortalidade, como ate para compensar seus 

efeitos indiretos sobre a natalidade durante o penodo de crise (WRIGLEY & 

SCHOFIELD, 1981, cap. 9). 

Estas conclusdes indicam que a dinamica da populagao inglesa devera 

ser explicada atraves de outros fatores. A conclusao a que chegaram Wrigley e 

Schofield e de que a variavel fundamental foi a nupcialidade, e que esta funcio- 

nava como reguladora da natalidade. As flutuagoes de ambas estavam relacio- 

nadas nao com a mortalidade (como previa o modelo), mas com a dinamica 

dos salaries reals. 

Este resultado interessante levou os autores a tentar estabelecer em que 

medida o modelo ingles teria uma aplicagao mais geral. Os unicos paises para 

os quais existem dados que permitem comparagoes validas sao a Suecia e a 

Franga e, mesmo assim, apenas para o penodo de 1750-1850. Neste penodo, 

as variagoes da taxa de crescimento da populagao inglesa foram devidas, qua- 

se exclusivamente, a variagoes na fecundidade que, por sua vez, derivaram de 

variagoes na nupcialidade. O papel da mortalidade na dinamica da populagao 

inglesa foi bastante reduzido. Na Suecia, a situagao foi diametralmente oposta: 

o fator que permitiu o crescimento da populagao foi o declfnio da mortalidade, 

enquanto que a fecundidade se manteve relativamente estdvel. Em Franga, por 

ultimo, aparece uma terceira dinamica: o crescimento da populagao foi reduzi- 

do durante todo o penodo, como conseqiiencia de dois movimentos contradi- 

tbrios. A mortalidade decresceu progressiva e marcadamente entre 1750 e 

1850; mas, ao mesmo tempo, a fecundidade manifestou urn declfnio paralelo e 

a taxa de crescimento da populagao manteve-se abaixo dos 0,25% ao ano. Du- 

rante este penodo, pelo menos, a historia demografica do noroeste europeu 

nao pode ser interpretada em termos de urn unico modelo (ibid, p. 236-248). 

Deve-se reavaliar, por conseguinte, a maneira como o regime matrimonial 

da Europa ocidental tern vindo a ser identificado com urn "sistema demografico 
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de Antigo Regime'1. Entre 1750 e 1850, o regime matrimonial era sensivelmente 

o mesmo nos tres pafses, mas cada pafs possufa um sistema demograflco com 

uma dinlimica prdpria. Nem no caso ingles nem no sueco 6 possfvel conciliar a 

din^mica observada com as provisoes do modelo homeost^tico; e mesmo o 

caso francos apenas pode ser conciliado com o modelo k medida que seja 

possfvel atribulr o declfnlo da fecundidade a um retrocesso paralelo da nupcia- 

lidade e nao, por exemplo, k difusao de pr^ticas de controle da fecundidade 

matrimonial. 

Entre meados do s^culo XVI e a primeira metade do s^culo XIX, na Ingla- 

terra, o mecanismo auto-regulador da nupcialidade desempenhou um papel re- 

duzido e ineficaz. Mesmo que os dados nao sejam compar^veis, em algumas 

^reas da Franga o mecanismo parece ter funcionado pelo menos em escala lo- 

cal e de maneira episddica. Enquanto nao for possfvel delinear uma geografia 

da populagao e de suas dinamicas no noroeste europeu, ficar^i por definir o 

ambito geografico de aplicagao do modelo do "sistema demografico de Antigo 

Regime". Se as variagoes entre uma e outra regiao no proprio Noroeste euro- 

peu sao tao evidentes, ser^i necesscirio ainda mais cautela antes que se possa 

proper sua aplicagao a sociedades localizadas mais ao sul e ao leste. 

VII 

As investigagoes de Smith (1979 e 1983) sobre a nupcialidade na Inglate- 

rra medieval evidenciaram, da mesma maneira, a necessidade de uma profunda 

reavaliagao da cronologia do regime matrimonial do ocidente europeu. 

As hipdteses de Hajnal sobre as origens do regime ocidental estao ba- 

seadas principalmente em Ccilculos efetuados por Russell a partir dos registros 

da capitagao inglesa de 1377. A partir dos mesmos dados, outros autores, con- 

siderando-os fidedignos nao obstante as advertencias de Hajnal, elaboraram 

interpretagoes mais amplas a respeito da especificidade da demografia euro- 

pdia na 6poca moderna e de suas diferengas em relagao k demografia medie- 

val^. 

A validade desses dados, no entanto, depende de duas condigoes decisi- 

vas: 

a) que o nfvel de sub-registro tenha sido apenas da ordem de 5%;b) que 

o sub-registro nao tenha tido incidencia maior entre solteiros que entre casa- 

(5) 0 caso mais evidente 6 o de CHAUNU, para quem os registros da capitag§o Inglesa de 
1377 s§o "o documento estatfstico da transfgao" (1984, p. 322); todavia, outros autores, 
mesmo quando reconhecem a existSncia de duvidas quanto ^ cronologia, os pormenores 
e at6 mesmo a exist§ncla da "transigao", continuam a lncorpor6-la em suas InterpretagSes 
globais (a. COALE, 1974, p. 57). 
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dos. Se o nivel de sub-registro tivesse efetivamente sido tao insignificante, a ex- 

clusao de mais soltelros que casados nao alteraria em muito o quadro delinea- 

do por Russell. No entanto, se como pensam muitos especialistas^ esta 

estimativa 6 excesslvamente otimista, os efeitos de um mals que provavel sub- 

registro seletivo comprometeriam a credibilidade de qualsquer conclusoes ba- 

seadas nesses registros. 

AI6m disto, Russell baseou seus calculos em apenas uma parte dos regis- 

tros utilizaveis e, em sua amostragem, estavam sobre-representadas comuni- 

dades pequenas com uma alta porcentagem de pessoas casadas. Apos 

analisar os restantes registros, Smith concluiu que, se for levada em conta a 

probabilidade do sub-registro de solteiros, a proporgao de homens casados 

poderia facilmente situar-se entre 50% e 55%. Esta porcentagem 6 perfeitamen- 

te compativel com a que corresponderia a um regime matrimonial do tipo oci- 

dental. 

Uma confirmagao indireta desta conclusao foi obtida atraves de uma ana- 

lise dos registros da capitagao (poll tax) de 1380-1381. O primeiro numeramen- 

to foi incompleto e, em relagao a algumas comunidades, foi necessario 

acrescentar pessoas que tinham sido omitidas. Nas aldeias onde o primeiro 

numeramento foi considerado completo, a porcentagem de homens casados 

era, em geral, inferior a 60%. Em outras dez comunidades, onde o estado de 

conservagao dos documentos permite completar o primeiro numeramento 

com a lista de criados e trabalhadores solteiros que haviam sido omitidos, a 

porcentagem de homens casados passa dos 67,2% iniciais para apenas 53,8%. 

Em relagao as mulheres nao e possivel corrigir os numeros iniciais, mas 

os resultados obtidos para a populagao masculina reforgam a suspeita de que 

muitas mulheres solteiras terao sido excluidas. Ao menos poder-se-a concluir 

que nao foi demonstrada a existencia, na Inglaterra do final do seculo XIV, de 

um regime matrimonial feminino diferente do que foi identificado para a Idade 

Moderna. 

Em relagao a segunda metade do seculo XIII, no entanto, e possivel che- 

gar a conclusoes mais seguras. Analisando duas listas de familias servis de 

1269 e recorrendo hs t^buas-tipo de Princeton para determinar a estrutura eta- 

ria provavel das populagoes, Smith concluiu que a porcentagem de homens e 

mulheres casados na populagao com mais de cinco anos situar-se-ia entre 

37% e 42%. A aplicagao do mesmo metodo indireto de c^lculo e listas de habi- 

tantes da 6poca moderna (seculos XVI-XVIII), quando o regime matrimonial ja 

era claramente do tipo ocidental, resultou em porcentagens de homens e mu- 

lheres casados de, respectivamente, 40% e 37,6%. Estes numeros parecem im- 

(6) POSTAN, por exemplo, considerou que at6 25% da populagao poderia ter sido excluida 
(cit SMITH 1979. p 83) 

Est. econ., Sao Paulo. 19(3):497-553.1989 507 



SISTEMAS MATRIMONIAIS 

por a conclusao de que o regime matrimonial ingles do s^culo XIII era seme- 

Ihante, em relagao a ambos os sexos, ao regime ocidental da 6poca moderna. 

Mesmo que se admita que a sobremortalidade do s^culo XIV possa ter produ- 

zido uma Intensificagao conjuntural da nupcialidade feminina, nao parece 

possfvel falar - pelo menos no que diz respeito h Inglaterra - em urn regime ma- 

trimonial medieval ou em qualquer transigao ocorrida por volta do s^culo XVI. 

VIII 

Os trabalhos at6 aqui mencionados referem-se exclusivamente a Inglater- 

ra e demonstram que muitas generalizagoes sobre a cronologia e sobre a di- 

namica do sistema demogr^fico do ocidente europeu nao podem aplicar-se k 

histdria da populagao inglesa. O alcance destas conclusdes, porem, e bastante 

mais amplo. Como tambdm sugere Smith (1981, 1983), boa parte das especu- 

lagdes acerca de urn hipotetico regime matrimonial medieval tern suas origens 

em duas fontes: os registros da capitagao inglesa de 1377 (interpretados por 

Russell) e - agora tambdm o Catasto florentino de 1427. exaustivamente anali- 

sado por Herlihy e Klapisch-Zuber (1978). Ambas as fontes pareciam indicar a 

existencia, nestes dois extremes da Europa ocidental, de um matrimonio femi- 

nine precoce (18-20 anos). Mesmo que o matrimonio masculino em Toscana 

fosse tardio, a precocidade do feminino parecia justificar a ideia de um regime 

matrimonial medieval relativamente homogeneo (pelo menos no que toca as 

mulheres e, por conseguinte, em suas implicagoes como regulador da fecundi- 

dade) e de ambito europeu. 

Os demais dados fragmentados de que se dispunha, e que se referem a 

populagoes bem menores, reforgavam esta tese. Em Montaillou (1290-1320) as 

mulheres se casavam com 17-18 anos; no Vale do Rodano, no seculo XV, com 

20-21 anos; em Prato, aparentemente com 15-16 anos em 1372 e com 19-21 

em 1470-1480. 

A descoberta de que na Inglaterra, pelo menos desde o seculo XIII, o re- 

gime matrimonial era de tipo ocidental e "moderno" veio por em duvida o car- 

ter geral e europeu deste hipotetico regime medieval. A concentragao 

geogtefica dos dados anteriores ao s6culo XVI poderia nao refletir mais que as 

diferengas entre o noroeste e o sul da Europa no que diz respeito k natureza e 

qualidade das fontes, e nko seria totalmente impossfvel sustentar a tese de que 

a Inglaterra constitui uma excegao isolada. Tals argumentos, todavia, seriam 

pouco convincentes e serla mais seguro limltar-se ao que nos dizem as fontes 

disponfveis, que sugerem a existencia de um regime matrimonial especifico k 

Europa meridional. 

Deve-se, com efeito, reconhecer que sem o apolo dos dados ingleses a 
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hipotese de Hajnal perde toda a sua consistencia, e que seria imprudente con- 

tinuar a sustent^-la com base apenas em informagdes cujo ambito geografico 

6 tao limitado. Existem, ademais, dados que indicam a existencia - nestas mes- 

onas cireas - de urn regime matrimonial semelhante em plena dpoca moderna, e 

o prdprio Hajnal reconheceu que no final do sdculo XIX havia cireas em Espa- 

nha e na Italia cujo regime matrimonial caracterizava-se pela precocidade do 

acesso das mulheres ao matrimonio. 

Alguns dados espanhois para os seculos XVI e XVII tinham sido interpre- 

tados como sendo resqufcios do regime matrimonial da Baixa Idade Mddia^ 

Mas o descobrimento de uma surpreendente continuidade do regime matrimo- 

nial ingles permitiu uma nova leitura de tais "sobrevivencias", tornando possivel 

formular urn quadro alternative de interpretagao. Se realmente os dados ante- 

riores ao s^culo XVI representam, nao urn regime medieval de ambito europeu, 

mas urn regime especffico a Europa meridional, a persistencia de tal regime 

nessas mesmas areas deixaria de ser tao surpreendente. Para duas areas da 

Europa ocidental onde existem informagoes anteriores ao seculo XVI, a Inglater- 

ra e a area mediterranea, esta comprovada a persistencia de regimes matri- 

moniais regionalmente especificos. Isto, e nao a cronologia de uma transigao 

ilusoria, deveria constituir o ponto de partida para investigagoes mais detalha- 

das em cada uma dessas areas. 

A situagao nas demais areas da Europa ocidental - Franga, Alemanha, Es- 

candinavia etc. antes do seculo XVI continue sendo, em grande parte, uma in- 

cognita. Mas se efetivamente as implicagoes das recentes investigagoes 

inglesas forem as que sugeri, tambem nestas areas o estudo da nupcialidade 

deveria ser efetuado a partir de uma perspective comparada que buscasse ex- 

plicagoes regionalmente especificas, quer para os fenomenos de continuidade 

e mudanga que venham a ser identificados, quer para as diferengas que exis- 

tam em relagao h Inglaterra e/ou k Europa meridional. 

Embora seja necesscirio reconhecer, k luz destas investigagoes, que sa- 

bemos menos hoje do que ontem se supunha saber a respeito da evolugao 

dos sistemas matrimoniais na Europa ocidental como urn todo, no que diz res- 

peito k Europa meridional, os contornos do problema ficam delineados de ma- 

neira mais clara. For urn lado, sabemos que durante a 6poca moderna e em 

pelo menos algumas areas da Europa meridional o regime matrimonial foi dife- 

rente do regime ocidental vigente no noroeste europeu; por outro, sabemos 

que, ao menos em determinadas Cireas meridionais, esse mesmo regime, ca- 

racterizado essencialmente pela precocidade relativa do acesso das mulheres 

ao matrimonio, k anterior ao seculo XVI. 

Todavia, esta dupla constatagao nao k suficiente para que se possa falar 

(7) Cf. al6m de Chaunu CASEY (1977, p 17) 
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de um regime matrimonial mediterraneo. Seria preciso proceder nao apenas a 

uma definigao mais rigorosa dos elementos que compoem tal regime, como 

tamb§m, e sobretudo, aprofundar a investigagao comparada e estabelecer 

seus limites no espago e no tempo, identificando os elementos de continuida- 

de e de mudanga que caracterizam sua dinamica especificamente regional. 

Esta ultima tarefa 6 urgente por duas razoes. Em primeiro lugar, a investi- 

gagao histbrico-demogr^fica na Europe meridional, especialmente na Penfnsu- 

la Ibbrica, continua pouco desenvolvida. Isto nao apenas constitui um 

obstaculo para que se possa estabelecer comparagbes sistem^ticas entre Por- 

tugal, Espanha e Itblia, mas tambbm faz com que o quadro de referencia para a 

investigagao continue sendo determinado por problemas, mbtodos e resulta- 

dos que estimularam o estudo desta disciplina nos grandes centros do noroes- 

te europeu. Em segundo lugar, o relative subdesenvolvimento da demografia 

historica na Europa meridional e a ausencia de uma perspectiva comparada 

tornam mais difi'cil a contextualizagao dos fragmentos de informagao aos quais 

tern acesso os pesquisadores de outros pafses. Resulta demasiadamente facil 

construir uma imagem global da Europa "mediterranea" com base em algumas 

diferengas observadas entre esta regiao e o noroeste europeu, sem que sejam 

levadas em conta as consideraveis variagoes que ocorrem entre determinadas 

areas da Europa meridional ou entre os diferentes contextos onde se pode ob- 

server os "mesmos" contrastes com o noroeste. 

Por essas razoes, nao far^ muito sentido fazer referencia a especificidade 

demografica da Europa mediterranea apenas em fungao de eventuais contras- 

tes com o noroeste da Europa na idade de acesso ao matrimonio, no mvel 

das taxas de natalidade e mortalidade, ou na estrutura familiar. Seria necessci- 

rio identificar e delimitar nao apenas a area mediterranea em conjunto, mas 

tambem seus diferentes sistemas e subsistemas regionais em sua diversidade 

e complementaridade. Uma vez estabelecido este campo de diferengas regio- 

nalmente especffico, faria sentido tentar compar^-lo com as regioes situadas 

mais ao norte e a leste (consideradas como outros tantos campos de diferen- 

gas) e esbogar uma geografia histbrica das populagoes europeias^'. 

Mesmo que existam numerosas monografias sobre algumas regioes da 

Europa meridional, qualquer tentativa de sistematizagao seria seguramente 

prematura. Existem ^reas grande parte de Portugal, por exemplo, ou da Italia 

meridional que foram relativamente pouco estudadas. Mesmo quando dispo- 

mos de um numero razo^vel de monografias paroquiais, nem sempre b possf- 

vel, devido a questoes de representatividade ou comparabilidade de fontes e 

resultados, arriscar generalizagoes de bmbito regional. Quase sempre faltam 

informagoes que permitam contextualizar as variagbes observadas. Em muitos 

(8) Para uma primeira tentativa de definl^o, Cf. ROWLAND (1984). 
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casos nao sabemos o suficiente sobre as estruturas econdmlcas e sociais que 

constituem os quadros que definem os comportamentos refletidos em taxas e 

outros indicadores de career puramente demogr^fico; em outros, as informa- 

goes agregativas que nos dao estas monograflas referem-se a populagoes so- 

clalmente heterogeneas e nao 6 possfvel nem Identificar os comportamentos 

diferencials de categorias sociais espedficas, nem avaliar em que medida os 

fatores que determinam tais comportamentos sao de ordem sbcio-economica, 

ou antes culturais e regionalmente espedficos. 

IX 

O que se apresenta em seguida tern urn objetivo bem mais limltado, que 

se resume na tentativa de tornar plausivel, no contexto da Pednsula Ibdica, a 

perspectiva regional aqui proposta. Devido as razbes ja indicadas, tal perspec- 

tiva parece ser especialmente aplicavel ao estudo da nupcialidade dos regi- 

mes matrimoniais e de sua distribuigao no espago e no tempo. 

Lima parte dos dados utilizados 6 conhecida; uma outra parte e consti- 

tufda por resultados preliminares de uma investigagao em curso sobre a nup- 

cialidade na Pednsula Ibdica nos seculos XVIII e XIX. Reunidos e analisados 

em conjunto, os dados permitem repensar o problema da relagao entre a nup- 

cialidade na Peninsula e nas demais regioes da Europa ocidental e indicam al- 

gumas pistas para que se possa efetuar futuras investigagoes a partir de uma 

perspectiva comparada e regional. 

A tabela 1 resume boa parte da informagao dispomvel a respeito da idade 

m&jia de acesso ao matrimonio nas distintas regides da Peninsula na Idade 

Moderna^'. Esta informagao nao pretende ser nem exaustiva, nem definitiva. 

(9) S§o relacionadas, em seguida, as fontes dos valores indicados. Salvo indicagao contr^ria, 
estes valores representam a m6dia dos intervalos entre o batismo e o primeiro matrimd- 
nio, estabelecidos atravds do mdtodo de reconstituigSo de famflias. 
(a) ROWLAND (investiga96es em curso); os valores indicados resultam do c^lculo de Am 

(ver Apdndice A) com base nas porcentagens observadas de solteiros (F = 39,7%, 
M=51,9%) no rol de confessados (ou liber status animarum) de 1545. Admitiu-se que 
tal lista nominativa registra a populate com sete anos ou mais, que a mortalidade cor- 
responde) ao "sul" e nfvel 4 (eo(f) = 27,5), que a taxa de crescimento (r) 6 de 0,75 e a 
taxa de celibato definitive 7,5% (ambos os sexos). Se admitirmos que (eo(f) situa-se 
entre 25 e 30 anos, r entre 0,5% e 1,0% e o celibato definitive entre 5% e 10%, os valo- 
res situar-se-So entre 19,3 e 23,1 anos para as mulheres e 25,2 anos para os homens. 
Embora se tenha utllizado apenas uma lista nominativa, o mdtodo pressupde estabili- 
dade no comportamento matrimonial e a estimativa corresponde, portanto, ao perfodo 
1510-1545. 

(b) MARIZ (1980). Os valores indicados correspondem ao singulate mean age at marria- 
ge (SMAN). Ver Apdndice 8. 

(c) NAZARETH & SOUSA (1983) - SMAM. 
(d) NAZARETH & SOUSA (1983) - SMAM. 
(e) BRETTEL (1984). 
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Alguns dos resultados representam concliisdes parciais de Investigagdes em 

curso. Os m^todos utilizados sao variciveis e nem todos os dados merecem o 

mesmo grau de confianga. Mas, k medlda que possam contrlbuir, em seu con- 

junto, para esbogar uma configuragao regionalmente diversificada, constituem 

urn ponto de partida util e necess^rio k discussao. 

Os dados demonstram de maneira bastante clara que a tese segundo a 

qua! houve, entre os s6culos XVI e XVIII, uma transformagao no regime matri- 

monial peninsular, deverdi ser, se nao totalmente abandonada, pelo menos pro- 

fundamente revista. fi verdade que a proporgao das localidades estudadas em 

que a idade m6dia de acesso das mulheres ao matrimdnio k incompatfvel com 

o modelo ocidental passa de 100% no s^culo XVI, a 82% no s6culo XVII e a 

53% no s^culo XVIII^. Mas, 6 Igualmente verdade nao apenas que a amostra- 

gem de localidades k pouco representative k realidade peninsular, mas tam- 

b^m e sobretudo que as idades que se situam de maneira inequivoca dentro 

dos parametros do modelo ocidental^1estao todas localizadas no noroeste 

(f) AMORIM (1973). A idade m6dia ao casamento das mulheres nascidas at§ 1629 foi, no 
entanto, de 25,3. O valor m6dio para o s6culo reflete os efeitos de uma intensifica^o 
conjuntural da nupcialidade feminina que afetou as coortes nascidas entre 1630 e 
1649. Conforme AMORIM (1984). 

(g) AMORIM (1980). 
(h) AMORIM (1983-84). 
(i) VINCENT (1974); estimative baseada no numeramento de 1584. 
fl) RODRIGUEZ CANCHO (1981). 
(k) REHER (1983). 
(I) SOLER SERRATOSA (1982). 
(m)CASEY (1977). 
(n) PLA ALBEROLA (1983). 
(o) VAQUER BENASSAR (1982, 1984). 
(p) BENNASSAR (1967). 
(q) P^REZlMOREDA (1982). 
(r) ANS0N|CALVO (1977), inclui recasamentos. 
(s) TORRENTS ROS&S|(1983). 
(t) MARTINEZ RODRIGUEZ (1980). 
(u) RODRIGUEZ FERREIRO (1975). 
(v) RODRIGUEZ FERREIRO (1973). 
(w) P^REZlGARCIA (1979). 
(x) BARREIRO (1978). 

(10) Neste contexto, poder& considerar-se uma idade m^dia ao casamento das mulheres de 
24 anos ou mais como sendo "ocidental", e uma idade inferior a 23 anos como sendo in- 
compativei com esse regime. £ evidente, contudo, que um numero reduzido de valores 
locais ndo 6 suficiente para caracterizar o regime matrimonial de uma regiSo, e que s6 se- 
ria possfvel arriscar conclusdes provisdrias depois de avaliada a distribui^o dos valores e 
o numero de casos. 

(11) Isto nSo significa, por6m, que o regime matrimonial nestas zonas seja compar^vel ao do 
noroeste europeu. Mesmo que fossem tamb6m compar^veis a idade de acesso ao matri- 
mdnio dos homens, a intensidade do matrimOnio para ambos os sexos e a distribuigSo 
dos valores da diferenga de idades entre os cdnjuges seria preciso ter em conta o modo 
como o regime matrimonial se articula com o sistema familiar. Ver adiante, se^do XIII. 
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TABELA 1 

IDADE MEDIA DE ACESSO AO MATRIMONIO NA PENfNSULA IB^RICA 

SliCULOS XVI XVIII 

(Dados Locals) 

Regido e Localidade 

S6culo XVI S6culo XVII S6culo XVIII 

Data F M Data F M Data F M 

PORTUGAL 
ALGARVE 
Moncarapacho (Faro) (a) 1545 21,1 27,3 

ALENTEJO 
Santa Luzla (Beja) (b) 1721 21,2 26,9 

RIBATEJO 
Coruche (Santar6m)(c) 
Satvaterra de Magos 
(Santarem) (d) 

1789 

1788 

20.6 

23.7 

26,2 

29,2 

MINHO 
Sta Eulalia (Viana) (e) 1700-99 27,5 27,0 

trAs-os-montes 
Rebordaos (Braganga) (f) 1610-1700 22,4 24,3 1721-1800 26,4 28,5 
Cardanha (Braganga) (g) 1601-1700 26,9 29,3 1701-1800 28,3 29,8 
Polares (Braga^a) (h) 1650-1700 25,4 26,8 1701-40 

1741-80 
25,8 
24,8 

28,8 
28,1 

ESPANHA 
EXTREMADURA 

(Pov. Morisca)(i) 
Caceres (j) 

1594 18,6 
1700-99 20,5 23,5 

CASTILHA LA NUEVA 
Cuenca (k) 1560-1600 21,6 1601-50 20,7 23,6 1701-50 22,4 25,6 

1651-1700 21,8 25,2 1751-1800 22,6 25,5 
MADRID 
Los Molinos (1) 1638-89 21,7 26,0 1690-1729 22,3 26,9 

VALENQA 
Tuns (moriscas) (m)| 1600-09 18,1 
Pedralba 1623-75 20,6 24,6 
Guadelest (Alicante) (n) 1610-59 22,9 27,8 

BALEARES 
Felanitx (Mallorca) (o) 1580-1601 19,6 22,2 1602-50 20,9 23,2 

CASTILHA LA VIEJA 
Villabanez (Valladolid)(p) 
Otero de Herreros 

1590-1605 20,2 23,8 

(Segovia) (q) 
Mozoncillo (Segovia) (q) 

1720-99 
1720-99 

22,1 
19,9 

24,7 
24,2 

aragAo 
S. Pablo de Zaragoza(r) 1' mitad 22,8 25.7 

CATALUNHA 
S.Pere de Rivdebitlles 
(Gerona)(s) 
Vilanova (Barcelona) (t) 

1675-1737 22,2 27,4 1738-99 
1700-24 

22,5 
21,2 

26.1 
25.2 

GALI2A 
Hfo (Pontevedra) (u) 
Trasdeza (Pontevedra) (v) 

1690-1749 
1718-35 

27,5 
22,3 

26,7 
24,7 

El Grove (Pontevedra) (w) 
Dena e Vilalonga 
(Pontevedra) (w) 
Xatlas (La Corufia) (x) 

1736-56 
1695-1793 

1695-1793 
1680-1815 

21.8 
25,4 

23,6 
23.9 

24,1 
26,0 

22,7 
22,6 

Fonte: Ver nota 9 
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da Penfnsula: no Minho, em Tras-os-Montes e na Gallza. Nestas ^reas nao 

qualquer indfclo de transigao e as poucas Informagdes disponfvels para o s6- 

culo XVII Indlcam \& a existencia de uma not^ivel diferenga relativamente de- 

mals regides da Penfnsula. Nestas ultimas continue a predomlnar, tanto no 

sdculo XVIII como nos XVII e XVI, urn modelo caracterlzado pela precocldade 

do matrlmdnlo femlnlno. Mesmo admitindo urn aparente retardamento tenden- 

clal do matrlmdnlo femlnlno nestas regldes entre os sdculos XVI e XVIII^, ca- 

be reconhecer que 6 multo mais segura a Indlcagao de uma relativa 

estabilldade nos regimes matrlmonlals reglonals do que de uma hipotdtica tran- 

slgao entre o modelo "medieval" e o modelo "ocidental". 

Um numero llmltado de estudos locals constitui, no entanto, uma base 

demaslado prec^ria para que se possa formular hlpdteses de career geral. 

Qualquer interpretagao que fosse baseada apenas nestes estudos serla multo 

arrlscada. Fellzmente os censos espanhdls da segunda metade do seculo XVIII 

permltem completar o quadro esbogado a partlr de reglstros paroqulals e de 

outras fontes de ambito local. O Censo de Floridablanca (1787) e o Censo de 

Godoy (1797) classlficam a populagao por sexo, grupo de Idades e estado ci- 

vil, posslbilitando uma andllse regional dos regimes matrlmonlals na parte es- 

panhola da Peninsula^'. 

A tabela 2 apresenta, por sexo e reglao, Indlcadores da Idade media de 

acesso ao matrimonio e da intensidade do mesmo, calculados com base nas 

proporgoes de soltelros em cada grupo de idades do censo de Floridablan- 

ca^. Ao contr^rio dos dados recompilados na tabela 1, estes se referem k to- 

(12) No s6cuio XVIII seis valores dentre um total de onze sSo superiores a 22 anos, contra tr6s 
dentre nove valores no s6culo XVII e nenhum no s6culo XVI. Mas o numero reduzido de 
casos e o fato de que se trata de valores paroquiais retiram desta tendSncia aparente 
qualquer valor estatfstico. E, de qualquer modo, 6 tamb6m possfvel que num ou noutro 
caso os valores Iniciais sejam baixos demais devido & eventual sobre-representagiio, du- 
rante as primeiras d6cadas estudadas, de casamentos precoces. 

(13) mais de quinze anos estes censos foram analisados por LIVI BACCI (1968) em seu es- 
tudo pioneiro sobre a nupciaiidade e a fecundidade em Espanha nos s6culos XVIII e XIX. 
Os m6todos utilizados subordinam, contudo, a an&lise da nupciaiidade ao estudo da fe- 
cundidade. privilegiam a an^lise da fecundidade feminlna, confundem em um 6nico indi- 
cador (o lm de Princeton) a idade de acesso ao matrimdnio, sua intensidade, e a 
fecundidade potencial da populag&o feminina, e nio permitem, por isso, comparagdes 
com os resultados de estudos baseados em registros paroquiais. Preferiu-se. por conse- 
guinte, basear a an^lise no m6todo proposto por Hajnal (1953). 

(14) Para o m6todo de cilculo utilizado ver Apdndice B. O valor de Mso foi estabelecido com 
base nos mesmos grupos de idade e a mesma ponderag&o utllizada para calcuiar o nfvel 
de celibato definitive (S50). Os valores masculinos corrlgidos levam em conta as distor- 
gdes produzldas pelos movimentos migratbrios. A divlsSo regional adotada, com o objeti- 
vo de permltir comparagdes com o sbculo XIX, corresponds no essencial k que foi 
proposta por LM BACCI (1968). Para efeitos do cblculo, a populagfio religiose e institucio- 
nal foi distribufda proporcionatmente pelos grupos de Idade a partir de 16 anos e foi con- 
siderada como sendo composta inteiramente por solteiros. 
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TABELA 2 

NUPCIALIDADE REGIONAL NA ESPANHA CONTINENTAL - 2^ METADE DO 

s£culo xviii 

Mulheres Homens 

hegiao 

1AM CD IM 1AM lAM^ CD CDr) IM{it) 
M16-49 M50 

Andaluzia 22,2 17,9 82,1 24,5 24,3 18,4 17,3 76,2 -5,0 -6.5 

Arag§o 23,2 5,8 94,2 25,0 25,4 12,0 10,0 90,0 + 1,5 + 2,4 

Asturias 24,4 13,4 86,6 24,5 25,0 8.7 7,4 77,9 -16,0 -14,7 

Castilha 

la Nuevas 23,0 7,5 92,5 24,9 24,9 10,1 10,0 89,5 0 -0,5 

Castilha la Vieja 23,8 7,8 92,2 24,6 25,1 9,8 9,3 86,3 -7,2 -4.4 

Catalunha 23,2 12,4 87,7 24,5 26.0 16,8 16,3 80,5 -11,1 -3,2 

Extremadura 22,0 8,9 91,1 23,6 23,4 12.7 12,6 86,5 0 -0,9 

Galiza 25,0 16,5 83,5 25,2 25,5 11,8 10,0 74,9 -16,6 -15,1 

LeSo 24,4 7,8 92,2 25,2 24,8 11.7 10,6 80,5 -6,2 -8.9 

Madrid(a) 24,1 10,6 89,4 26.8 26,3 22.5 14.7 85,3 + 9,7 + 10,2 

Murcia 22,0 12,7 87,3 25,4 25,2 14.9 14,9 85,1 + 2.1 0 

Valenga 22,7 8,6 91,4 24,9 25.3 11,9 1-1,8 88,2 -2,7 0 

Vascongadas 
e Navarra 25,2 11,8 88,2 26.3 26,5 11.4 10,3 80,4 -10,8 -9,3 

Notas: (a) Cidade e Provmcia de Madrid e Propriedades Rurais. 
(*) Dados corrigidos 

1AM - Idade M6dia de acesso ao matrim6nio 

CD - Celibate definitive (%) 
IM - Intensidade do matrimbnio (%) 

Mi6-49 - Migrag§o Ifquida -16 - 49 anos - (%) 
M50 - Migragao Ifquida aos 50 anos - (%) 

Fonte: Elaboragao dos dados do Censo de Floridablanca (1787). 

talidade da populagao de cada regiao da Espanha continental e refletem os 

comportamentos verlficados ao longo do penodo 1750-1787. Por isso, sao 

muito mals representativos e constituem uma base relativamente segura para a 

Identlficagao de comportamentos regionalmente espedficos. 

Os dados conflrmam cabalmente a existencia de uma configuragao regio- 

nal dos comportamentos matrimoniais femininos, que se manifesta essencial- 

mente na Idade m6dia de acesso ao matrimdnlo. Os valores mals elevados sao 

encontrados nas regloes do noroeste - Galiza, Asturlas e Leao , em Vasconga- 

das e Navarra, enquanto que os valores mals baixos concentram-se ao sul. Em 
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todas as regioes merldionais, tais valores sao incompatfveis com o modelo oci- 

dental. De um modo geral. e embora nao sejam rlgorosamente compar^iveis 

com os dados paroquiais da tabela anterior, estes valores regionals confirmam 

a hipdtese de estabilldade regional sugerida por aqueles. 

A tendencia dos valores mais elevados do indicador da intensidade do 

matrlmdnlo particularmente no que diz respeito ^s mulheres concentrarem- 

se nas regioes centrais s6 em parte pode ser explicada como resultado de pro- 

cesses migratdrlos, e nao tern nenhuma relagao com a configuragao das 

Idades de acesso ao matrimonio das mulheres. Na verdade, somente em rela- 

gao a este Ciltimo indicador parece ser possfvel detectar uma influencia inequf- 

voca dos processes migratdrios. O que torna isto ainda mais notdvel 6 o fato 

de a distribuigao das idades de acesso dos homens ao matrimdnio nao ter 

qualquer relagao com a intensidade da emigragao. Isto poderia significar que a 

idade mddia de acesso ao matrimonio d, para as mulheres, uma fungao do 

mercado matrimonial ainda que neste caso fosse de esperar uma relagao 

igualmente clara com a intensidade de matrimonio ou, talvez, que a covaria- 

gao reflete a influencia de um fator comum subjacente a ambas as variaveis 

(ver segao XI). 

Para Portugal nao existe qualquer fonte que possa ser comparavel aos 

censos de Floridablanca e de Godoy. O Censo de 1801, estudado por Fernan- 

do de Sousa em sua tese de doutorado (1979), classifica a populagao por sexo 

e grandes grupos de idades, mas nao por estado civil. 0 censo de 1802 traria, 

em prindpio, as informagdes necessarias para o calculo da idade media de 

acesso ao matrimonio, mas foram localizados apenas os dados referentes a al- 

gumas comarcas. 

Na mesma tese, Sousa apresenta os resultados de cdculos efetuados 

com base nestes dados fragmentados e indica as idades mddias de acesso ao 

matrimonio em 23 comarcas, das quais apenas quatro ao sul do Tejo. Sem 

mais informagoes a respeito dos dados que serviram de base para seus edeu- 

los, nao 6 possfvel avaliar sua representatividade, e qualquer agregagao regio- 

nal dos valores apresentados seria pouco fteivel. Uma indicagao sum^ria das 

disparidades regionais pode, no entanto, ser obtida analisando a distribuigao 

dos valores calculados para as comarcas situadas ao norte e ao sul do Tejo. 

Como mostra a tabela 3, em relagao aos homens, a diferenga entre as idades 

de acesso dos homens ao matrimonio ao norte e ao sul nao 6 significativa. Em 

relagao ^s mulheres, no entanto, o contraste 6 evidente: dois dentre os quatro 

valores encontrados para o sul situam-se abaixo dos 23 anos, enquanto que ao 

norte isto nao ocorre em qualquer das 19 comarcas analisadas. Nestas, ao 

contrcirio, 16 possuem valores acima dos 24 anos, contra nenhuma das comar- 

cas meridionais. Ainda que persistam duvidas a respeito dos dados utilizados e 

embora os valores para a populagao masculina nao tenham sido corrigidos pa- 
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TABELA 3 

NUPCIALIDADE FEMININA EM PORTUGAL CONTINENTAL FINS 

DO SliCULO XVIII 

(Distrlbuigao das Idades Medias de Acesso ao Matrimonio em 23 

Comarcas Judiciais) 

Idades 

19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-32 

Norte 0 0 3 8 7 1 0 

1AM (F) 

Sul 1 1 2 0 0 0 0 

Norte 0 0 0 6 8 3 2 

1AM (M) 

Sul 0 0 1 1 0 1 1 

Fonte: Elaboragao a partir de ciilculos de SOUSA (1979) com base em dados incompletos do 
Censo de 1802. 

ra compensar as distorgoes introduzidas no calculo devldo as migragoes, o 

contrasts detectado nos valores para a populagao feminina e a ausencia deste 

no que concerne aos homens, integram-se ao quadro peninsular sugerido pe- 

los dados paroquiais e confirmado, no que diz respeito a Espanha, pela analise 

do Censo de Floridablanca. 

Uma primeira comparagao entre a distribuigao regional dos valores refe- 

rentes a idade media de acesso das mulheres ao matrimonio apresentados, 

respectivamente, nas tabelas 1, 2 e 3 confirma a estabilidade, durante a epoca 

moderna, da configuragao regional dos regimes matrimoniais na Peninsula Ib6- 

rica definidos essencialmente em fungao das idades medias de acesso das 

mulheres ao matrimonio. 

Esta estabilidade parece, ci primeira vista, ter sido acompanhada por uma 

elevagao tendencial, mas ligeira, na idade media de acesso das mulheres ao 

matrimonio. Esta situava-se, efetivamente, ao redor dos 20-22 anos de idade 

nos s^culos XVI e XVII nas regioes do centro, do sul e do leste. Na segunda 

metade do seculo XVIII e nas mesmas regioes, os dados do Censo de Florida- 

blanca indicam idades entre 22 e 23,5 anos. 

A existencia desta tendencia (o que, de qualquer forma, nao afetaria a es 

Est, econ., S§o Paulo, 19(3):497-553,1989 517 



SISTEMAS MATRIMONIAIS 

tabilidade da configuragao regional) nao pode ser descartada. A explicagao 

poderci residir, contudo, nao em qualsquer modificagoes ocorridas nos com- 

portamentos matrlmoniais, mas pura e simplesmente na natureza das fontes 

utlllzadas e dos c^lculos efetuados. Em prlmeiro lugar, deve-se considerar a fal- 

ta de representatividade regional das poucas pardquias estudadas - o que po- 

de ter resultado, eventualmente, em idades demasiadamente baixas nos 

sdculos XVI e XVII. Em segundo lugar, deve-se admitir que os grandes grupos 

de Idades utillzados pelo Censo de Floridablanca podem ter introduzido distor- 

gdes no Ccilculo das idades mddias ao casamento. Com efeito, a divisao da po- 

pulagao entre 16 e 40 anos em apenas dols grupos de Idades (16-24 e 25-39) 

faz com que o m6todo de Ccilculo utilizado (ver Apendice B) produza resulta- 

dos equivalentes aos que seriam encontrados para uma populagao em que a 

Idade m&jia ao casamento dos que se casassem entre os 16 e 25 anos fosse 

de 20,5 e a dos que se casassem entre 25 e 40 anos fosse 32,5. Estas duas dls- 

torgoes tern efeitos contr^rios e, em grande parte, anulam-se entre si; contudo, 

6 provavel que da agao conjunta tenha resultado uma ligeira sobrevalorizagao 

das idades madias ao casamento^15 A confirmar esta hipotese, esta o fato de 

que a maior parte dos valores paroquiais do seculo XVIII (terceira coluna da ta- 

bela 1) seja mais baixo que os valores calculados para as mesmas regioes 

com base nos Censos de Floridablanca. 

Seria arriscado, nestas condigoes, basear uma hipotese interpretativa so- 

bre a aparente evolugao da nupcialidade feminina entre os seculos XVI/XVII e o 

final do s6culo XVIII. Mas, mesmo quando se admite que esta tendencia tenha 

sido real e que tenha havido durante a 6poca moderna urn aumento de ate 

dois anos na idade m&jia ao casamento das mulheres, seria um exagero con- 

sider^-la como uma "translgao" ou concluir que as populagoes peninsulares 

passaram a adotar comportamentos matrimoniais mais consentaneos com o 

modelo "ocidental". Da mesma forma, a estabilidade manifestada pela configu- 

ragao regional da idade m§dia ao casamento das mulheres parece ser dificil- 

mente compativel com os termos do controle que Eiras Roel (1984) pretende 

estabelecer no contexto peninsular, entre um modelo demogr^fico "evoluido" 

do noroeste e um modelo "arcaico" das regioes centro-meridionais. 

(15) O c^lculo de Am (ver Apdndice A) para 12 regides da Espanha continental, com base nos 
dados para a popula$So feminina do Censo de Floridablanca e nas t&buas-tipo de Prince- 
ton (modelo "sul"), produz valores que se situam, em m6dia, seis meses abaixo dos valo- 
res de SMAM obtidos pelo m6todo de Hajnal. A correla^So entre os dois conjuntos de 
valores 6 elevada (r = 0,978). Poder-se-^ por isso admitir que as idades ao casamento no 
seculo XVIII ter3o sido sobrevalorizadas em todas as regides, e que o significado das cor- 
relagSes apresentadas nas segbes X e XI nao ter^ sido afetado. Neste caso, por^m, seria 
precise admitir que as mudangas verificadas entre os s6culos XVIII e XIX poderao ter sido 
mais significativas do que se poderia k primeira vista concluir de um confronto entre as ta- 
belas 2 e 4. Mas isso n§o afetaria a estabilidade da configuragdo regional de nupcialida- 
de. 
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X 

Em Portugal, somente a partir de 1864 e, na Espanha, apenas ap6s 1887, 

passamos a dispor novamente de censos que permitem o c^lculo da intensida- 

de e da Idade m6dia de acesso ao matrlmdnio. Embora a crescente disponlbili- 

dade de informagoes estatisticas complementares pudesse permitir uma 

analise mals desagregada do contexto socio-economico das variagdes obser- 

vadas no territdrio peninsular, relacionando os comportamentos matrimoniais 

com regimes de economia agrdria e com sistemas de estratificagao social re- 

gionalmente espedficos, com a articulagao campo-cidade etc., o que importa 

aqui sao, sobretudo, os fenomenos de mudanga e permanencia dos regimes 

matrimoniais e sua configuragao regional. 

Uma comparagao direta entre os valores da segunda metade dos seculos 

XVIII e XIX e possivel apenas em relagao a Espanha e somente ao mvel regio- 

nal, porque as mudangas na estrutura administrativa fazem com que nao sejam 

comparaveis os resultados de calculos efetuados ao nfvel provincial. A tabela 4 

reune, para a segunda metade do seculo XIX, informagoes comparaveis as que 

foram extrafdas do Censo de Floridablanca^ A tabela 5 apresenta as correla- 

g5es entre estes valores e os do sdculo XVIII nas doze regioes da Espanha 

continental (excluindo a provmcia de Madrid, cuja evolugao foi certamente pe- 

culiar). 

A comparagao entre os valores do seculo XVIII e XIX permite tres consta- 

tagoes principals. No que concerne a ambos os sexos, e excetuando-se Galiza 

e Asturias, h^ uma diminuigao no mvel do celibato definitivo. Este aumento na 

intensidade do matrimonio, por sua vez, 6 compensado por um atraso sensivel 

na idade media ao casamento e, no caso da populagao masculina, pela inten- 

sificagao da emigragao. Estas tendencias contrarias salientam a importancia 

do fato que tinha persistido, ate a segunda metade do seculo XIX, a configura- 

gao regional das idades madias ao casamento das mulheres. As correlagoes 

elevadas - tanto no que diz respeito aos valores de cada regiao (coeficiente de 

Pearson), quanto ao que diz respeito ao ordenamento de tais valores (coefi- 

ciente de Spearman) - sao tanto mais not^iveis k medida que nao parece existir 

qualquer relagao significativa entre os valores, para cada seculo, dos demais 

indicadores da nupcialidade. Mesmo a correlagao entre os valores relativos k 

intensidade do matrimdnio masculino (que 6 relativamente fraca se se levar em 

conta o numero de observagoes) reflete quase que exclusivamente a perma- 

nencia de padroes reglonais de emigragao: relativamente ao celibato definitivo 

masculino, a correlagao k inexistente (-0,022). 

(16) Ver ApSndice B. Cf os valores provincials publicados por CACHINERO SANCHEZ (1982), 
calculados com uma fdrmula ligeiramente diferente e sem corre^ao dos valores masculi- 
nes 
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TABELA 4 

NUPCIALIDADE REGIONAL NA ESPANHA CONTINENTAL 2® METADE 

DO S6CULO XIX 

Mulheres Homens 

neyidu 

1AM CD IM 1AM lAM^ CD CDn /Mr) 
Ml 6-50 M51 

Andaluzia 23,A 6.7 93,3 27,0 27,A 6.6 6.4 92,4 -4,8 1.2 
Aragao 23,5 4.5 95,5 26,5 27,5 5,7 5,7 94,0 -5,2 -0,3 
Asturias 26,6 19,7 80,3 26,9 28,9 8,8 6,3 67,9 -32,2 -25,8 
Castilha la 
Nueva 23,5 4.6 95,4 26,2 27,1 5,0 3,6 96,4 -4,0 + 1,5 
Castilha la Vieja 24,3 5,9 94,1 26,2 27,6 5.2 4.9 90,4 -11,2 -4,7 
Catalunha 24,0 7.7 92,3 27,2 28.7 7,4 7.1 91,8 -9.3 1.1 
Extremadura 23,1 4.6 95,4 26,2 27,0 5.1 0,9 99,1 1,6 + 4,4 
Galiza 26,1 24,3 75,7 27,9 29,6 11.4 8.1 65,0 -31,0 -26,9 
Leao 24,7 7.8 92,2 26,7 28,3 5,6 5.1 87,6 -14,4 7.3 
Madrid 26,5 13,4 86,6 28,5 29,2 11,7 10,6 80,1 7,1 -9,3 
Murcia 23,0 5,5 94,5 26,3 26,7 4.4 4.2 93,6 -6,0 -2,2 
Valenga 23,4 7.1 92.9 26,4 26,8 5,3 5,0 91,3 -6.7 -3.7 
Vascongadas e 
Navarra 25,5 7,9 92,1 27,3 27,2 7.9 7.2 84,6 -6,3 -8,2 

Notas: (*) Dados corrigidos. 

1AM -tdade m6dia de acesso ao matrimdnio. 
CD -Celibato deflnltivo (%). 
IM - Intensidade do matrlmfinio (%). 

Mi6-50 - MigragSo liquida -16-50 anos (%). 
M51 - Migragao liquida aos 51 anos (%).. 

Fonte: Elabora^ao dos dados do Censo de 1887. 

XI 

Este ultimo fato, assim como a particular evolugao de Asturias e da Gali- 

za, faz com que seja necess£ria uma an^lise mais detalhada da rela^ao entre a 

nupcialidade feminina e a emigragao masculina. Com efeito, mesmo que a in- 

tensidade da emigragao nao possa ser considerada como independente do 

conjunto de fatores que determinam a existencia de uma configuragao regional 

da nupcialidade feminina, nao se pode excluir a hipdtese de que a reprodugao, 

na segunda metade do s^culo XIX, da configuragao regional existente no s^cu- 

lo XVIII deva ser atribufda, em parte, aos efeitos diretos dos padroes migrato- 

rios regionais sobre o mercado matrimonial. 
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TABELA 5 

ESTABILIDADE REGIONAL DA NUPCIALIDADE NA ESPANHA CONTINENTAL 

(Correlag5es entre os Valores da 2- Metade dos S6culos XVIII e XIX de 12 

Regioes - Madrid Exclufda) 

Correlagoes IAM(F) IM(F) 

r 

(Coeficiente 

de Pearson) 

+ 0,887( , + 0,570 + 0,230 + 0,700(*) 

r 

(Coeficiente 

de Spearman) 

/***\ 
4- 0,954( > + 0,560 + 0,210 + 0,704(*) 

Notas: Niveis de significancia (***) p< 0,001. 
(1) Valores corrigidos (*) p<0,05. 
IAM - Idade m6dia de acesso ao matrimonio. 

IM - Intensidade do matrimdnio. 
Fontes; Elaboragao dos dados do Censo de Floridablanca (1787) e do Censo de 1887. 

Na tabela 6 sao reproduzidas as correlagoes simples, parciais e multiplas 

entre indicadores da nupcialidade feminina e da emigragao masculina. No se- 

culo XVIII, embora existisse uma correlagao negativa entre o nfvel de emigra- 

gao e a intensidade do matrimonio feminino, ela nao e significativa. Isto parece 

indicar que a correlagao positiva, e significativa, com a idade media de acesso 

ao matrimonio deve ser atribufda menos aos efeitos diretos da emigragao so- 

bre o mercado matrimonial que a influencia sobre ambas as variaveis de fato- 

res comuns e regionalmente especificos. 

No s^culo XIX a situagao e diferente. A correlagao entre o nfvel de emi- 

gragao masculina e a idade m&Jia ao casamento das mulheres e alta mesmo 

depois de controlados os efeitos da reprodugao da estrutura regional existente 

no s^culo anterior. No que diz respeito & intensidade do matrimonio, a relagao 

6 ainda mais acentuada. A emigragao explica 91% da variancia nao explicada 

pelos valores do s6culo XVIII. Os efeitos da estrutura regional preexistente sao, 

no entanto, significativos dado que, em relagao k idade de acesso ao matrimo- 

nio e k sua intensidade, os valores do s^culo XVIII explicam, respectivamente, 

73% e 38% da variancia nao explicada pela emigragao masculina. Conjunta- 

mente, estas duas variaveis os valores do s^culo XVIII e a emigragao no secu- 

lo XIX explicam 94% da variancia tanto na idade m&Jia de acesso ao 
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TABELA 6 

NUPCIALIDADE FEMININA E EMIGRAQAO MASCULINA NA ESPANHA 

CONTINENTAL ^ 2^ METADE DOS S^CULOS XVIII E XIX 

(Correlagoes Simples, Parcials e Multiplas 12 Regioes, Madrid Exclufda) 

Varl^vel Varl^ivel (is) Vari^vel Coeficiente de Coeficiente de 

Dependente Independente(s) Controlada Correlagao Determinagao 

(r) (r2 ) 

IAF 18 M18 

IMF18 M18 

IAF 19 M19 

IAF19 M19 

IAF19 IAF18 

IAF19 IAF18, M19 

IMF19 M19 

1MF19 M19 

IMF19 IMF18 

IMF19 IMF18, M19 

IAF18 

M19 

IMF18 

M19 

+ 0,770(") 

-0,544 

+ 0,872 

+ 0,837(") 

/***\ 
+ 0,855( , 

/***\ 
+ 0>967( , 

/***\ 
-0,949( , 

/***\ 
-0,954* ' 

+ 0,616(*) 

/***\ 
-0,969( , 

0,593 

0,296 

0.760 

0,700 

0,732 

0,936 

0,901 

0.909 

0,380 

0,939 

Notas: Niveis de signific§ncia - (***) p< 0,0011 

(**)?< 0,011 
(*) p< 0,051 

IAF - Idade m6dia de acesso das mulheres ao matrimdnio. 
IMF - Intensidade do matrimdnio feminino. 
M - Emigrag&o Ifquida mascuiina (16-49/50 anos). 

18, 19 - S6culos XVIII e XIX.I 

Fonte: Elabora^So dos dados do Censo de Floridablanca (1787) e do Censo de 1887. 

matrimonio como da intensidade do matrimonio feminino. Isto sugere a conclu- 

sao de que a estrutura regional da nupcialidade feminina na segunda metade 

do s^culo XIX ter^i sido determinada pela influencia de dois fatores: o primeiro 

de carater mais est^vel, refletido nas correlagoes entre os valores dos s^culos 

em questao; o segundo, mais especffico do s6culo XIX, refletido sobretudo na 

infludncia do nfvel da emigragao mascuiina. Com relagao a esta estrutura regio- 

nal, parece poder concluir-se ainda que a vari^vel que, de maneira mais evi- 

dente, reflete o fator estabilidade 6 a idade m6dia de acesso das mulheres ao 

matrimdnio, enquanto que a intensidade do matrimonio feminino revela-se 

mais sensfvel a fatores conjunturais ou de mudanga. 
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Esta conclusao provisbria nao apenas reforga a enfase na idade de aces- 

so das mulheres ao matrlmonio como elemento definidor de um regime matri- 

monial, mas esclarece tamb^m sua estabilidade regional na Penfnsula desde o 

^s^culo XVI. Com o objetivo de tentar verificar algumas destas implicagoes, efe- 

tuou-se uma an^lise fatorial do mesmo conjunto de vari^veis^. 

Os resultados desta andlise encontram-se resumidos nas tabelas 7, 8 e 9 

e estao representados no gr^fico 1. As correlagdes parciais entre cada um dos 

fatores determinados e as seis variaveis (tabela 7) mostram que o fator F2 esta 

correlacionado, de modo significativo, somente com as tres variciveis do s^cu- 

1o XIX, enquanto F1 est^ presente na variagao entre as regioes em ambos os 

s^culos (Esta caractedstica de F1 e naturalmente reforgada depols da ordena- 

gao dos fatores. Na tabela 8, as correlagoes de cada varicivel com F1 refletem 

sua influencia direta e tamb6m a Influencia indireta exercida por meio dos ou- 

tros dois fatores). F2 representa um fator cuja influencia se faz sentir essencial- 

mente no seculo XVIII, afetando, em particular, a relagao entre emigragao 

masculina e a intensidade do matrimonio feminino, mas exercendo, ao mesmo 

tempo, uma influencia residual sobre a intensidade do matrimonio no seculo XIX. 

Daqui podem ser extrafdas duas conclusoes. O conjunto da variagao ob- 

servada nas seis variaveis - ou seja, a estrutura regional do seculo XVIII, a do 

seculo XIX e a relagao entre ambas - pode ser interpretado como se refletisse a 

influencia de tres fatores subjacentes: um referente exclusivamente ao seculo 

(17) A an^lise foi efetuada em parte atrav6s de programas da biblioteca SPSS, com o m6todo 
PA1. Atendendo a que os elementos de continuidade e mudanga nao podiam ser conce- 
bidos como sendo autdnomos uns dos outros, permitiu-se a rotagao oblfqua dos eixos, 
com tres fatores que em conjunto explicam entre 93,5% (Ml 8) e 99,1% (IF18) da variancia 
de cada uma das seis variaveis. Com uma inciinagao correspondente ao valor +0,1 do 
coeficiente a, o fator F3 discrimina claramente entre os tr§s valores do sdculo XVIII e os 
tr§s valores do s6culo XIX. Embora exista uma correlagSo significativa (-0,744) entre este 
fator e o fator F1, que 6 comum aos dois sdculos em questao, uma tal correlagao 6 com- 
pativel com a hipdtese de interdependdncia entre os elementos de continuidade e mu- 
danga, e foi considerada como aceitivel. Esta decisSo quanto k especificagSo do modelo 
6 reforgada pelo fato de que o fator F1 se relaciona com as variaveis de um modo que in- 
dica, justamente, que se trata do principal fator de continuidade estrutural. As correlagoes 
entre o fator F2 e os outros dois fatores n5o s§o significativas (p>0,05). Aexistdncia de cor- 
relagftes entre os tr§s fatores tornou aconselh^vel,|no entanto, que se iniciasse a an&lise 
com o estudo das correlagQes parciais entre os fatores e as variaveis, com dois fatores 
controlados em cada caso (tabela 7). As relagfies assim definidas permitiram estabelecer 
uma ordenagSo hier^rquica entre os fatores, considerando-se F3 como parcialmente de- 
terminado por F1 e F2 e F3 como parcialmente determinado por F1. Desta forma, a an^ili- 
se baseou-se em correlagSes simples (F1) e parciais (F2 e F3), com as variaveis 
hierarquicamente superiores controladas (tabela 8). Embora teoricamente possfvel, uma 
ordenagSo inversa dos fatores teria implicado uma inversao cronoldgica com os fatores 
correspondentes ao s6culo XVIH determinados pelo fator correspondente ao s6culo XIX, 
enquanto que a solugao adotada incorpora o fator tempo na prbpria especificagao do mo- 
delo. Com a ordenagao adotada F3 define-se de maneira mais rigorosa como fator subja- 
cente as mudangas verificadas entre a segunda metade do sacuio XVIH e a segunda 
metade do seculo XIX, e F1 como o principal fator subjacente aquilo que se reproduz ao 
longo desse mesmo pertodo 
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TABELA 7 

NUPCIALIDADE FEMININA E EMIGRAQAO MASCULINA NA ESPANHA 

CONTINENTAL S^CULOS XVIII E XIXi 

(An^lise Fatorial: Correlagoes Parciais sem Ordenagao de Fatores) 

Varidveis 

(V) 

Correlagoes Parciais 

r VF1.F2F3 rVF2.F1 F3 rVF0.FiF2 

IAF18 

M18 

IMF18 

IAF19 

M19 

IMF19 

+ 0,972 

+0,863'"' 

+ 0,176 
/***\ 

+ 0>934( ) 

-0,116 

+ 0,073 

-0,390 

+ 0,744(* 

-0,994 

+ 0,124 

-0,624 

-0,482 

+ 0,338 

-0,323 

-0.225 

-0,778(**) 

-0,982 

+ 0,958 

Notas: Idem tabela 6. 

TABELA 8 

NUPCIALIDADE FEMININA E EMIGRAQAO MASCULINA NA 

ESPANHA CONTINENTAL S^CULOS XVIII E XIX 

(Anallse Fatorial: Correlagoes com Ordenagao Hierarquica de Fatores) 

Vari^veis 

(V) 

Correlagoes 

rVFi rVF2.F1 r VF3.F1F2 

IAF18 

M18 

IMF18 

IAF19 

M19 

IMF19 

+ 0,976 

+ 0.879 

-0,212 

+ 0,952 

+ 0,743'"' 

-0,709'"' 

-0,569 

+ 0.825(**) 

-0,995 

+ 0.510 

+ 0,412 

-0,626(*) 

+ 0,338 

-0,323 

-0,225 

-0,778(^) 

-0,982 

+ 0,958 

Notas; Idem tabela 6. 
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TABELA 9 

NUPCIALIDADE FEMININA E EMIGRAQAO MASCULINA NA ESPANHA 

CONTINENTAL S^CULOS XVIII E XIX 

(Analise Fatorial: Contribulgao dos Fatores para a Explicagao da Variancla) 

Coeflcientes de Determlnagao Contribuigao Adicional 

Variaveis dos Fatores 

r2 VF1 R2 VF1F2 R2- VF1F2F3 F2 F3 

IAF18 0,953 0,968 0,972 0,015 0,004 

M18 0,773 0,928 0,935 0,155 0,008 

IMF18 0,045 0.991 0,991 0,946 0 

IAF19 0,906 0,930 0,972 0,025 0,042 

M19 0,552 0,628 0,987 0,076 0,359 

IMF19 0,502 0,697 0,975 0,195 0,278 

Notas: Idem tabela 6. 

XIX (F3), outro fundamentalmente ao seculo XVIII (F2) e o terceiro (F1) a am- 

bos os seculos.F7 representa, assim, os elementos de continuidade na nupcia- 

lidade feminina; F2 os elementos que, sendo especificos do seculo XVIII, 

desapareceram quase que completamente na segunda metade do seculo XIX; 

e F3 os novos elementos e relagbes estabelecidas apenas no seculo XIX. 

Em segundo lugar, como demonstram de maneira mais clara a tabela 9 e 

0 grafico 1 ^ a contribuigao dos tres fatores para explicar a variancia em ca- 

da uma das variaveis 6 desigual. F1 explica em mais de 90% a idade media de 

acesso ao matrimonio em ambos os s^culos, confirmando o que se disse a 

respeito da estabilidade regional deste elemento do regime matrimonial. Contri- 

bui tambem, mas em menor grau, para a explicagao do nfvel da emigragao 

masculina em ambos os s^culos e (embora apenas para o seculo XIX) da in- 

tensidade do matrimonio. No seculo anterior, esta vartevel reflete a influencia 

de outro fator (F2), que 6 independente de F1 e relacionada com a emigragao 

masculina, mas nao com a idade media ao casamento. Conclui-se, desta for- 

ma, que os fatores que influenciaram a intensidade do matrimonio sao - ao 

contr^rio dos que influenciaram a idade de acesso ao mesmo - especfficos a 

cada urn dos s^culos em questao. A atuagao de F3 confirma esta interpreta- 

gao: embora a correlagao parcial com a idade m&dia ao casamento no seculo 

(18) No grafico 1 foram incluldas apenas as relates que correspondem a correlates estati- 
camente significativas (p<05).para cada relagio indica-se a contribuito do fator para a 
explicate da varidncia nao explicada peios fatores hierarquicamente precedentes. 
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GRAFICO 2 

NUPCIALIDADE FEMININA NA ESPANHA CONTINENTAL 2§ METADE 

DO S^CULO XVIII 

(Configuragao Taxonomica de 13 Regioes, Segundo a Idade M6dia de Acesso 

das Mulheres ao Matrimonio) 
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GRAFICO 3 

NUPCIALIDADE FEMININA NA ESPANHA CONTINENTAL 2® METADE 

DO SliCULO XVIII 

(Configuragao Taxonomica e Espacial, Segundo a Idade Media de Acesso das 

Mulheres ao Matrimonio, de 13 Regioes Agrupadas em 4 Conjuntos) 

Conjunto Nl? 

Nfvel de 
Similitude 

1,0 

0,5 

0 

VALORES MfiDIOS DE CADA CONJUNTO 

CONJUNTO 12 3 4 

NO DE REGIOES 3 4 4 2 

IAM(F) 22,1 23,0 24,2 25,1 

m 

9 
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XIX seja relativamente elevada, contribui com apenas 4% para a explicagao da 

variancla. A estabilidade regional desta variavel implica que o fator que repre 

senta a mudanga e a conjuntura secular tenha tldo um papel residual. Em reia- 

gao ^s outras duas varlciveis do s^culo XIX, sua infludncia 6 mals significatlva, 

refletlndo nao apenas a menor estabilidade nas pautas regionais de emigragao 

e intensidade do matrimonio, mas tamb^m o fato de que no s6culo XVIII a arti- 

culagao entre estas duas vari^veis era mais fraca. A influencia do fator F3 con- 

firma que, alem da estabilidade regional verificada em toda a epoca moderna, 

encontramos no seculo XIX a indicagao de novos elementos na articulagao in- 

terna do regime matrimonial, com um relacionamento mais estreito entre a 

emigragao e a intensidade do matrimonio e, talvez, uma crescente importancia 

do mercado matrimonial na configuragao regional da nupcialidade. A confir- 

mar-se esta hipbtese, podenamos encontrar aqui uma explicagao para o fato 

de que, no seculo XX, parece ser progressivamente mais reduzida a influencia 

dos elementos de estabilidade regional detectados entre os seculos XVI e 
(19) 

XIXV ' - sobretudo no que diz respeito b idade media ao casamento das mu- 

Iheres. 

XII 

Apos esta confirmagao de que o elemento estavel dos regimes matrimo- 

niais ate o final do seculo XIX foi a idade media de acesso das mulheres ao ma- 

trimonio, importa agora proceder a uma caracterizagao mais precisa de sua 

configuragao regional. Com este intuito efetuou-se uma analise de taxonomia 

numbrica para verificar ate que ponto a distribuicao espacial desta variavel se 

traduz em uma configuragao regional Inequivoca^. 

Os resultados para a Espanha continental nos seculos XVIII e XIX sao re- 

presentados nos graficos 2 a 5. No sbculo XVIII (graficos 2 e 3) encontramos 

as regibes da Espanha continental divididas em dois conjuntos principais. A li- 

nha divisbria passa pelo centro da peninsula, separando as regibes do sul e do 

leste das demais. Cada conjunto estb dividido em dois outros subconjuntos de 

relativa homogeneidade Interna e tres dos quatros subconjuntos sao constituf- 

dos por regibes contfguas. A unica excegao e o conjunto constituido pela Gali- 

za e por Vascongadas e Navarra, que sao as duas regibes em que a idade 

mbdia ao matrimonio b mais elevada. 

No sbculo XIX (grbficos 4 e 5) encontramos uma estrutura regional que 

(19) Cf. CACHINERO SANCHEZ (1982) 

(20) O agrupamento de regioes foi efetuado pelo Programa MINT com o m§todo UPGMC (un- 
weighted pair group centroid method) Cf SNEATH & SOKAL (1973. p 234-237) 
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GRAFICO 4 

NUPCIALIDADE FEMININA NA ESPANHA CONTINENTAL 2^ METADE 

DO S^CULO XIX 

(Configuragao Taxonomica de 13 Regioes, Segundo a Idade Media de Acesso 

das Mulheres ao Matrimonio) 
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GRAFICO 5 

NUPCIALIDADE FEMININA NA ESPANHA CONTINENTAL - 2^ METADE 

DO S^CULO XIX 

(Configuragao Taxonomica e Espacial, Segundo a Idade Media de Acesso das 

Mulheres ao Matrimonio, de 13 Regioes Agrupadas em 4 Conjuntos) 
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reproduz a anterior e que, ao mesmo tempo, sofre modificagoes significativas. 

AI6m de uma elevagao geral na Idade de acesso ao matrimonio e de algumas 

mudangas na posigao relativa das regides, acentuam-se as diferengas que se- 

param os dols principals conjuntos de regioes/Este aumento na heterogenei- 

dade interna da parte espanhola da Penfnsula corresponde a um crescente 

isotamento das regides do noroeste (Galiza e Asturias) e a uma maior homoge- 

neidade relativa das regioes do centro, leste e sul. O conjunto formado pelas 

regioes caracterizadas pela relativa precocidade do acesso ao matrimonio 

abrange, no sdculo XIX, a maior parte do territbrio, enquanto que o segundo 

conjunto v§-se limitado a Vascongadas e Navarra, Madrid, Asturias e Galiza. 

A posigao isolada do noroeste espanhoi e a configuragao regional dese- 

quilibrada do sbcuio XIX sublinham a oportunidade de uma anblise que com- 

preenda a Penfnsula como um todo. A tabela 10 reune, para oito regioes 

portuguesas, dados comparbveis aos que foram apresentados para a Espa- 

nha^L Na maior parte das regibes portuguesas encontramos idades medias 

de acesso ao matrimonio elevadas, uma baixa intensidade do matrimonio e nf- 

veis por vezes bastante elevados de emigragao masculina. No node do pafs 

encontramos uma situagao semelhante k do noroeste espanhoi (no mesmo pe- 

rfodo, enquanto que as regioes ao sul do Tejo parecem estar mais proximas do 

modelo vigente em outras regioes da Espanha. 

Os grbficos 6 e 7 reproduzem os resultados de uma anblise taxonomica 

anbloga k que foi efetuada para a Espanha e mostram como o contraste entre 

o node e o sul de Podugal corresponde a um contraste que diz respeito a Pe- 

nfnsula como um todo. Ao mesmo tempo, confirmam que o aparente isolamen- 

to da Galiza e de Asturias como regioes de nupcialidade pouco intensa e, em 

grande pade, um resultado adificial das fronteiras nacionais e que a configura- 

gao peninsular da segunda metade do sbculo XIX 6 muito mais equilibrada que 

a espanhola. 

Com apenas uma variavel ou dimensao, o alcance de uma anblise taxo- 

nomica 6 limitado e sua utilidade restringe-se k organizagao do material com fi- 

nalidades descritivas. Com mais de uma dimensao, ao contrbrio, a taxonomia 

numbrica permite nao apenas agrupar as unidades estudadas em conjuntos re- 

lativamente homogeneos, como tambbm isolar as varibveis cuja distribuigao 

contribui para a definigao de tais conjuntos. 

Nas segbes anteriores demonstrou-se que a idade de acesso das mulhe- 

res ao matrimbnio foi, nos regimes matrimoniais da Penfnsula, o elemento cuja 

configuragao regional apresentou o maior grau de estabilidade. Ao mesmo 

(21) Ver ApSndice B. Os 17 distritos do continente foram agrupados nas oito "regides" seguin- 
tes: Algarve-Faro; Alentejo-Beja, £vora e Portalegre; Belra-AIta-Granada e Viseu;Beira- 
Baixa-Castelo Branco; Beira LHoral-Aveiro e Coimbra; Lisboa-Leiria, Lisboa e Santardm; 
Minho-Braga, Porto e Viana; Tris-os-Monles-Bragansa e Vila Real. 
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TABELA 10 

NUPCIALIDADE REGIONAL EM PORTUGAL CONTINENTAL - 2^ METADE DO 

SECULO XIX 

Mulheres Homens 

Regiao 

1AM CD IM 1AM IAMn CD CDr) 
M16-50 M51 

Alentejo 24,6 13,7 86,3 28,9 29.1 14,3 9,3 90,7 + 1.2 + 5,8 
Algarve 24,4 9,9 90,1 27,9 29,6 7.8 5,8 94,2 -10,3 + 2,2 
Beira Alta 26,9 22,2 77.8 29,1 30,5 14.1 12,4 75,8 -19,8 -11,8 
Beira Baixa 25,5 14,2 85,8 28,5 29,2 10,1 9.7 86,4 -10,8 -3,9 
Beira Litoral 27,4 22,4 77,6 28,6 30,2 11,8 9,1 68,0 -28,4 -22,9 
Lisboa 26,7 17,5 82,6 30,6 29,5 16,0 15,3 81,5 + 1.4 -3.2 
Minho 27,0 27.7 72,3 27,8 29,1 13,6 9,9 62,6 -30,3 -27,5 
Tr^s-os-Montes 27,1 23,1 76,9 29,6 30,6 18,8 18,0 78,0 -11,1 -4.0 

Notas: Idem tabela 4. 
Fonte: Elaboragao dos dados do Censo de 1878. 

tempo, mostrou-se como, na Espanha continental, a articulagao interna da 

nupcialidade feminina comegou a manifestar caractensticas novas a partir da 

segunda metade do seculo XIX. Mesmo que a ausencia de fontes portuguesas 

comparaveis ao Censo de Floridablanca torne impossivel um exercicio analogo 

para o conjunto da Peninsula, uma analise taxonomica dos regimes matrimo- 

nais peninsulares da segunda metade do seculo XIX considerando ambos os 

sexos, e quer a intensidade, quer a idade media de acesso ao matrimonio po- 

der^ permitir uma caracterizagao mais exata e uma verificagao se, tambem ao 

nivel da Peninsula, e a idade media ao casamento das mulheres que constitui o 

principal elemento definidor da distribuigao espacial dos regimes matrimoniais. 

Os graficos 8 e 9 reproduzem os resultados desta analise com quatro di- 

mensoes (ou variaveis). Analisando os valores medios de cada conjunto (grafi- 

co 9), observa-se que, em cada uma dessas quatro dimensoes, o grande 

conjunto formado pelas regioes do noroeste espanhol, do norte portugues e 

de Lisboa e Madrid apresenta uma nupcialidade menos intensa que as demais 

regioes da Peninsula. No interior dos dois conjuntos principals, ao contrario, 

nao existe qualquer homologia entre as quatro dimensoes: enquanto o sub- 

conjunto 2 (Vascongadas e Navarra) por exemplo. distingue-se dos subcon- 

juntos 1 e 3 pela idade m6dia ao casamento das mulheres e pela intensidade 

do matrimonio masculine o subconjunto 3 (sul de Portugal. Leao e Catalunha) 
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GRAFICO 6 

NUPCIALIDADE FEMININA NA PENfNSULA IB^RICA 28 METADE 

DO SIzCULO XIX 

(Configuragao Taxonomica de 21 Regioes, Segundo a Idade Media de Acesso 

das Mulheres ao Matrimdnio) 
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GRAFICO 7 

NUPCIALIDADE FEMININA NA PENINSULA IBERICA - 2§ METADE 

DO SECULO XIX 

(Configuragao Taxonomica e Espaclal, Segundo a Idade Media de Acesso das 

Mulheres ao Matrimonio, de 21 Regioes Agrupadas em 4 Conjuntos) 
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IAM(F) 23,3 24,4 25,7 26,9 
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grAfico 8 

NUPCIALIDADE FEMININA NA PENfNSULA IBERICA - 2^ METADE 

DO S^CULO XIX 

(Configuragao Taxondmica de 21 Regioes, Segundo a Idade Media de Acesso 

ao Matrimonio e a Intensidade do Matrimonio para Ambos os Sexos) 
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GRAFICO 9 

NUPCIALIDADE NA PENINSULA IB^RICA 2^ METADE DO SECULO XIX 

(Configuragao Taxonomica e Espacial, Segundo a Idade M&Jia de Acesso ao 

Matrimonlo e a Intensidade do Matrimonio para Ambos os Sexos, 

de 21 Regioesi Agrupadas em 5 Conjuntos) 

Nfvel de 

Similitude 

Conjunto NQ 
Tmu 
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1 2 3 4 5 

VALORES MfeDIOS DE CADA CONJUNTO 

CONJUNTO 1 2 3 4 5 

Nl? DE REGIOES 7 1 5 6 2 

IAM(F) 23,5 25,5 24,4 26.8 26,6 

1AM(M) 27,1 27,2 29,0 29,8 29,3 

IM(F) 94,5 92,1 89,3 76,8 84,6 

IM(M) 93,9 84,6 90,2 69,5 80,8 
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distingue-se dos subconjuntos 1 e 2 principalmente pelo acesso tardio dos ho- 

mens ao matrlmonlo. 

As dlferengas entre esta configuragao segundo quatro dimensoes e a an- 

terior nao sao grandes. E, quando se leva em conta que elas correspondem a 

dlmensbes que manifestam uma estabilldade muito menor no tempo, sua im- 

portancla torna-se ainda mals reduzida. Em llnhas gerais e devido essencial- 

mente k idade m&dia de acesso das mulheres ao matrimonio, pode dizer-se 

que os regimes matrimoniais da Penfnsula parecem constituir fenomenos de 

longa duragao. 

Esta conclusao fica reforgada por uma comparagao entre a configuragao 

peninsular da segunda metade do s^culo XIX e os valores reunidos na tabela 1. 

Ainda que existam regioes sobre as quais nada se sabe acerca do perfodo an- 

terior ao final do s^culo XVHI, os dados conhecidos para os s^culos XVI e XVII 

sao, quase sem excegao, compativeis com o quadro mais completo que pos- 

sumnos para os s^culos XVIII e XIX. Mesmo que tenham sido detectados ele- 

mentos de mudanga na nupcialidade da Peninsula, sua principal caracterfstica 

6, indubitavelmente, sua grande estabilidade regional. 

Xlll 

Mas urn sistema matrimonial nao pode se reduzir apenas a idades ma- 

dias de acesso ao matrimonio ou aos seus mveis de intensidade. O matrimonio 

constitui, como foi dito, urn momento no processo de reprodugao das estrutu- 

ras sociais e da lugar a formagao de uma nova celula do organismo social. 0 

estudo das variagbes na organizagao social do matrimonio exige que sejam 

tambbm analisadas as variagoes nos sistemas familiares que Ihes servem de 

suporte e contexto. 

Em que medida, por exemplo, e em quais ^reas da Penfnsula poder^ ter 

aplicagao o princfpio segundo o qual cada matrimonio pressupoe a criagao de 

urn novo agregado dombstico? Que efeitos poder^ ter esta regra de resid§ncia 

neolocal sobre a intensidade e a idade mbdia de acesso ao matrimonio? Ate 

que ponto se encontra condicionado o matrimonio dos filhos (ou de urn deles) 

k disponibilidade de urn patrimonio? Em que kreas da Peninsula existe a insti- 

tuigao do dote? A transmissao do patrimdnio entre geragoes k efetuada por 

ocasiao do matrlmbnio dos filhos ou da morte do pai? Quando existe a figura 

do herdeiro beneficiado ou unico, qual dos filhos casa em casa dos pais e 

quais as opgoes que restam aos herdeiros exclufdos? Quais sao as relagoes 

entre as pr^ticas de transmissao da propriedade da terra, regimes matrimo- 

niais, estrutura dos agregados dombsticos, emigragao e ilegitimidade? Qual k 

a distribuigao regional dos sistemas familiares baseados em regras de resid§n- 
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cia neolocal ou patrilocal? Qual foi a estabilidade no tempo de tal distribulQao e 

em que medida podeici ela ser explicada a partlr da perslstencia de diferentes 

sistemas de economla agraria ou de direlto consuetudinario? Que diferengas 

sexistem, para cada regiao, entre as populagoes rurals e as urbanas, entre pro- 

prietaries e nao-proprietcirios e entre os estratos sociais? 

Para que seja possfvel falar de sistemas matrimoniais diferenciados na 

Peninsula, ser^ necesscirio dispor de informagoes pormenorizadas a respeito 

dos sistemas familiares de cada regiao; e, para que se possa analisar o fun- 

cionamento dos sistemas familiares de determinada regiao 6 necessario que se 

reconstrua os diferentes tipos de ciclo de desenvolvimento dos agregados do- 

mesticos as regras que presidem a sua formagao, reprodugao e dissolugao 

e se aclare a dinlimica das relagoes que se estabelecem no tempo entre agre- 

gados domesticos - entre os agregados de pais e filhos, entre os que consti- 

tuem uma rede de parentesco, entre os que pertencem a grupos sociais 

diferentes, mas interdependentes^. 

Uma analise deste tipo requer o estudo de series continues de listas no- 

minativas dos habitantes de uma localidade. Nao obstante a disponibilidade de 

fontes desta natureza - os libri status animarum, por exemplo , ao menos em 

algumas cireas da Peninsula, seu estudo encontra-se ainda numa fase prelimi- 

nar. Das analises ate agora publicadas - e que se referem quase que exclusiva- 

mente a Portugal - 6 possfvel retirar duas conclusdes: a primeira e que no 

sudoeste da Peninsula (Algarve e Alentejo), o sistema familiar parece ter sido 

determinado por regras de residencia neolocal, enquanto que a noroeste (Nor- 

te de Portugal e Galiza), o sistema se nos aparece marcado pelo prinefpio de 

residencia patrilocal. Estes dois sistemas, caracterizados por famflias nucleares 

no sul e por famflias troncais ao norte, correspondem a areas onde a idade me- 

dia ao casamento das mulheres e, respectivamente. mais baixa e mais elevada. 

Em segundo lugar, essas estruturas familiares parecem apresentar, para alem 

das flutuagoes de curto prazo, uma not^vel estabilidade atraves do tempo: 

desde o seculo XVIII ate meados do seculo XX, encontramos sistemas basea- 

dos em famflias nucleares ao sul e em famflias troncais ao norte. Para o Algar- 

ve, dispomos tamb^m de listas de uma pardquia entre os anos 1541 e 1546: 

sua estrutura familiar 6 identica ^s que foram encontradas na mesma drea nos 

s6culos XIX e XX(23)'- 

(22) S§o ainda escassos os estudos que procuram encontrar, para o passado peninsular, res- 
postas a este conjunto de questoes. Ver, no entanto, a monografia exemplar de O'NEILL 
(1984), que estuda a dinSmica familiar de uma pequena aldeia de Tr6s-os-Montes durante 
os ultimos cem anos, e os primeiros resultados da investigaqsao de BRANDAo (1983) so- 
bre uma zona do Minho 

(23) Para uma primeira tentativa de sintese v/er ROWLAND (1984) Of tamb^m AMORIM 
(1983a). FERNNDEZ CORTIZO (1982) e RODRGUEZ FERREIRO (1984) 
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Ainda que nao existam, para a maior parte da Espanha, dados compara 

veis, estudos antropologicos contemporaneos indicam a existencla de um sis 

tema patrilocal, baseado na fanmlia troncal, em areas da Galiza, Asturias, 

Vascongadas, Aragao e Catalunha, enquanto nas restantes regioes do pais 

prevalece um sistema de carater neolocal baseado na familia nuclear^ Se 

fosse possfvel documentar, para o territorio espanhol, uma estabilidade regio- 

nal dos sistemas familiares analoga a que acreditamos haver existido em Portu- 

gal, poder-se-ia entao tentar relacionar tais sistemas aos regimes matrimoniais 

e dar a esta relagao um conteudo sociologico preciso. For agora, e enquanto 

nao forem efetuados em Espanha os estudos necessarios, a estabilidade regio- 

nal dos sistemas familiares peninsulares nao pode ser mais que uma hipotese. 

No entanto, se a admitissemos como plausivel, a luz dos dados conheci- 

dos para Portugal, seria entao possfvel especular sobre o suporte e o contexto 

familiar dos regimes matrimoniais anteriormente identiflcados. Neste caso, en- 

contranamos tres situagoes tipicas. Ao sul de uma linha que corre de Lisboa a 

Logroho (passando pelo oeste e pelo norte de Castilha) e que, em seguida, 

atravessa a parte meridional de Aragao e da Catalunha, tenamos um sistema 

familiar neolocal associado a uma relativa precocidade do matrimonio femini- 

no; ao norte da mesma linha, ate o Pais Basco, tenamos o matrimonio tardio 

para ambos os sexos, associado a um sistema familiar patrilocal; e, finalmente, 

na parte setentrional de Aragao e Catalunha, tenamos um sistema igualmente 

patrilocal combinado com o acesso relativamente precoce das mulheres ao 

matrimonio. 

A avaliagao destas tres situagoes torna necessaria uma referencia a tres 

autores que tentaram estabelecer uma relagao entre o regime matrimonial "oci- 

dental" (ou "de Antigo Regime") e seu contexto familiar. 

Ha alguns anos Laslett (1977, p. 13) propos que o sistema familiar "oci- 

dental" - na Inglaterra, nos Paises Nordicos, nos Paises Baixos, Norte da Fran- 

ga e da Alemanha - poderia ser definido em termos da interdependencia de 

quatro caractensticas: 

a) forma nuclear da familia; 

b) acesso tardio das mulheres ao matrimonio; 

c) pequena diferenga de idade entre os conjuges, que resultava no que o 

autor denomina de companionate marriage] e,d) presenga nos agregados do- 

mesticos de criados residentes, normalmente jovens solteiros na fase pr6-ma- 

trimonial de seus ciclos de vida. 

Mais recentemente (1983, p. 513-563) propos uma tipologia muito mais 

pormenorizada das estruturas familiares europ&as. Embora as caractensticas 

fundamentals de seu modelo "ocidental" continuem as mesmas. ha mais enfa- 

(24) Para uma visao global, ver LISN TOLOSANA (1980, p. 101-124) 
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se nas impllcagoes estruturais de principio neolocal, segundo o qual cada ma- 

trimonio supoe a criagao de um agregado dom^stico independente Uma 

tese semelhante fol proposta por Hajnal (1983, p. 68-72), relacionando o matri- 

monio tardlo de seu "regime matrimonial europeu" com o principio neolocal se- 

gundo o qual o matrimonio deve permitir que os conjuges passem a dirigir seu 

prdprio agregado dom^stico (e a respectiva exploragao), e com a existencia de 

uma fase pr6-matrimonial na qual os jovens circulam entre agregados domesti- 

cos/exploragoes como criados residentes. Dupaquier (1979, p. 390-391), por 

sua vez, afirma que o matrimonio, no Antigo Regime, obedece a tres princfpios; 

a) nao sao admitidas as concepgoes pre ou extra-matrimoniais; b) pais e filhos 

casados nao podem residir juntos; c) o matrimonio s6 poderci efetuar-se quan- 

do estiver disponfvel um novo Gtablissement para o casal. Com relagao a este 

ultimo principio, explica que o matrimonio era tardio porque os jovens deve- 

riam ou aguardar, numa situagao de dependencia, ate que, com a morte do 

pai, obtivessem acesso a exploragao ou entao trabalhar como criados ate acu- 

mular um peculio independente que Ihes permitisse estabelecer-se por conta 

propria. Desta forma, qualifica a situagao dos jovens como um 'celibato tempo- 

rario forgoso^26^ 

Esta ultima expressao e reveladora. Os tres autores - cujas teses sao 

equivalentes no essencial - parecem basear sua argumentagao a respeito da 

relagao existente entre a nupcialidade e o sistema familiar na suposigao de que 

o matrimbnio tardio e, de certa forma, "antinatural" e que, por isso, deve ser ex- 

plicado por fatores limitativos. Nas areas caracterizadas por uma regra neolo- 

cal de residencia pos-matrimonial, estas limitagoes seriam os fatores que 

condicionam o acesso aos meios necessaries para constituigao de um novo 

lar ou que condiciona a sucessao a chefia de um agregado domestico e de 

uma exploragao preexistente. Uma implicagao logica desta hipotese e que, em 

areas da Europa onde o matrimonio nao implica a criagao de um novo agrega- 

do dombstico nem a sucessao h chefia da empresa paterna - pelo fato de o fi- 

Iho poder casar-se e continuar a viver na casa paterna, sob a autoridade do pai 

(25) Os outros modelos sSo o "oriental", o "centro-ocidental", e o "mediterr§neo". Este ultimo, 
baseado essencialmente em informagoes do Centro e Norte da Italia, parece inaplic^vel k 
Peninsula Ib6rica. Mas, o que aqui est^i em causa 6 acima de tudo a fundamentaQSo da ti- 
pologia no que diz respeito k postulada interdependencia entre regimes matrimoniais e 
sistemas familiares, que neste caso foi estabelecida com base no estudo do modelo "oci- 
dental", 

(26) Hajnal e Dupaquier consideram como equivalentes o sistema neolocal (no qual o matri- 
m6nio se traduz na criagSo de um novo agregado dom6stico) e um sistema no qual o fi- 
Iho, ao casar, assume a dire9§o do agregado dom6stico paterno e da exploragao agncola. 
Hajnal considera que o sistema neolocal (ou seu equivalente) 6 caractenstico do noroeste 
europeu; DupSquier apresenta o seu modelo como sendo caractenstico do Antigo Regime 
francos, mas acrescenta em uma nota. assinalando que no Sul da Franga o sistema fami 
liar 6 diferente "pelo menos no Bassin Parisien' DUP3QUIER 1979 p 390) 
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\ci nao existiria essa llmitagao ci idade de acesso ao matrlmonio, e seria de es- 

perar que este fosse mais precoce. 

Os dados aqul reunidos sao suflcientes para colocar em duvida a apllca- 

bilidade desta hipdtese para a Penfnsula Ib6rica. Na parte da Penfnsula para a 

qual dispomos de Informagoes sobre a nupcialidade e sobre o sistema familiar 

no passado, verlflcamos uma nftida assoclagao entre urn sistema familiar neo- 

local, ou nuclear, e a relatlva precocidade do matrimdnlo femlnlno. Inversamen- 

te, as ^reas caracterizadas, desde o s^culo XVII, pelo matrlmonio tardio, sao 

aquelas onde o modelo cultural e a Instltulgao sbclo-economica da "casa" pres- 

supdem, sempre que seja possfvel, a co-residencia do herdeiro casado e seus 

pals, sob a autoridade, durante urn perfodo de tempo vari^vel e que pode ser 

longo, destes ultlmos. 

Com uma argumentagao an^loga k destes tres autores, por^m em senti- 

do contr^irio, Llvi Baccl (1971, p. 52-53), sugeriu que a nupcialidade femlnlna e 

mais intensa no sul de Portugal do que no norte porque os trabalha- dores agrf- 

colas sem terra "nao tern problemas de heranga para resolver" 

Esta tese, assim como a anterior, parece basear-se na pressuposigao im- 

plfcita de que os problemas de heranga ou de acumulagao de urn peculio dl- 

zem respelto tanto a homens como mulheres. Apenas neste caso faria sentldo 

relacionar a nupcialidade feminina ou a idade ao casamento das mulheres 

com as condigdes (sbcio-economicas ou culturais) necessarias k crlagao de 

urn agregado dom^stico Independente ou com as posslbilldades de acesso a 

diregao de uma exploragao camponesa. 

Ei provavelmente esta a razao pela qual o "modelo ocldental" o^'de Antlgo 

Regime" nao tern apllcabllldade no contexto peninsular. Ser^ por isso interes- 

sante examlnar, sob este ponto de vista especlfico, as tres situagoes tiplcas an- 

terlormente esbogadas sob a forma de hipdtese especulativa. 

No sul de Portugal o matrlmonio mascullno fol tardio no sdculo XIX e, ao 

que parece, tambem nos sdculos anterlores (ver tabela 1). Este fato es\k em 

conformidade com os fundamentos implfcitos da argumentagao de Laslett, 

Hajnal e Dupaquler, mas deixa sem qualquer explicagao a idade de acesso ao 

matrlmonio das mulheres. Se a elas nao cabia, entre os nao-proprietdrios, a 

mesma responsabilldade que aos homens no que diz respelto k obtengao de 

condigoes de Independdncia para o novo agregado domdstlco que 6 em si 

mesma uma nogao relatlva do ponto de vista cultural e sdcio-economlco, cer- 

tamente dlferente no sul da Penfnsula e no noroeste da Europa ■, nao exlstlriam 

outras razoes, senao as culturais, que pudessem Impedlr as mulheres de con- 

trafrem matrlmonio mais cedo. Entre os proprietcirios, em contrapartida, basta- 

ria que o patrimonlo fosse transferldo preferenclalmente na linha masculina e 

que ks fllhas se reservasse urn dote, para que a sltuagao fosse em tudo 

an^loga. 
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A confirmar-se a hip6tese de que no passado o conjunto de regioes do 

sul, centro e leste da Peninsula caracterizava-se pela precocidade do matrimo- 

nio femlnino e por um sistema familiar neolocal, uma explicagao para a discre- 

pancia entre este resultado e a previsao do modelo poderia residir na definigao 

cultural dos pap^is respectivos e das responsabilidades de homens e mulheres 

no que diz respeito & criagao das condigoes necesscirias ci formagao de um no- 

vo agregado domestico. 

Com efeito, a associagao entre uma nupcialidade ocidental ou de Antigo 

Regime (baseada no matrimonio tardio nao somente dos homens, mas tam- 

bem e sobretudo - por suas implicagoes quanto k fecundidade - das mulheres) 

e um sistema familiar neolocal parece poder atribuir-se nao tanto a qualquer 

esp^cie de interdependencia funcional de carater geral, como a fatores cultu- 

rais regionalmente especfficos, principaimente no que diz respeito a igualdade 

relativa entre os sexos^ 

Nas areas onde existiu o companionate marriage de Lasiett esta asso- 

ciagao parece haver se verificado; no sul da Peninsula, ao contrario, nao ape- 

nas a definigao de "independencia economica" do agregado domestico tera 

sido diferente, como tambem o papel reservado as mulheres; em consequen- 

cia, a relagao entre a nupcialidade feminina e o sistema familiar tera sido de 

igual modo diverso. 

No norte de Portugal, e talvez em todo o noroeste da Peninsula, encon- 

tra-se uma outra inversao do modelo segundo o qual as condigoes necessarias 

a independencia de um novo agregado domestico (ou ao acesso a diregao da 

exploragao paterna) explicariam a prevalencia do matrimonio tardio. Nestas re- 

gioes, o matrimonio tardio para ambos os sexos relaciona-se com um sistema 

familiar no qual o casamento nao pressupoe a constituigao de agregados do- 

mesticos independentes. O matrimonio representa, pelo contrario, um memen- 

to no processo de reprodugao de uma unidade domestica e economica 

preexistente. 0 casamento do herdeiro e seu acesso ci diregao do agregado fa- 

miliar e da exploragao ocorrem em momentos distintos do ciclo de reprodugao 

da casa camponesa. Nestas condigbes, o funcionamento do sistema familiar 

seria compatfvel com a precocidade do matrimonio masculino e feminino, e 

uma explicagao para o regime matrimonial teria que basear-se em outros fato- 

res. Em primeiro lugar (mesmo que as pr^ticas variem no interior do noroeste, 

e que continue ainda verdade que quern casa na casa dos pals 6 o herdeiro), o 

direito portugues e o direito consuetudinario em algumas regioes espanholas 

por exemplo, na Galiza ou em Vascongadas oferecem ao testador uma certa 

(27) Cf. SMITH (1981). Embora a sua argumentagao seja diferente, o ensaio de Smith sublinha 
a importancia de fatores culturais regionalmente especfficos na caracterizagao do sistema 
demogr^fico do noroeste europeu Cf. tamb6m WATKINS (1981), cuja argumentapSo referida 
embora a uma 6poca mais recente se aproxima da que aqui se propoe 
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margem de liberdade para a escolha do herdeiro (unico, como o erederue bas- 

co; ou beneficiado, como em Portugal). Esta liberdade permite que o testador 

adie a escolha do herdeiro at6 que urn de seus filhos, ou urn dos pretendentes 

de suas filhas, demonstre ser a pessoa indicada para assegurar a continuidade 

da casa; e, por outro lado, permite que o chefe do agregado familiar se sirva 

desta indefinigao e desta situagao quase negocial para manter seus filhos nu- 

ma posigao de dependencia, assegurando ao mesmo tempo o concurso do 

seu trabalho na exploragao familiar. Sob este aspecto, um fator determinante 

da nupcialidade seria a estrutura da autoridade da casa camponesa. Em se- 

gundo lugar, o fato de que nestas regioes sobretudo na Galiza e no Minho 

nao seja raro encontrar-se uma filha como a herdeira beneficiada que casa na 

casa de seus pais, faz com que se estabelega uma certa igualdade entre os se- 

xos no que concerne k participagao na perpetuagao da casa camponesa. Este 

fator cultural, a existencia de uma opgao matrilinear em uma regiao onde uma 

relative igualdade entre os sexos se manifesta inclusive em outros aspectos 

exerce, sobre o regime matrimonial, uma influencia analoga a da posigao relati- 

ve dos sexos no modelo cultural, completamente diverse, do noroeste euro- 

peu^28\ O contraste com a situagao existente nas areas de Aragao e Catalunha 

onde prevalecem formes de famflia troncal pode servir de confirmagao indireta 

para esta hipotese. Nessas areas a casa e transmitida, segundo regras consue- 

tudinarias, ao primogenito, reconhecido desde o nascimento como o hereu. A 

ausencia de rivalidades ou de expectativas entre herdeiros potenciais implica 

outra definigao, talvez mais clara e menos negociadora, da autoridade paterna. 

Dessa definigao, no quadro cultural da regiao, dependerao as possibilidades 

de acesso do hereu ao matrimonio. A menos que nao haja filhos homens, as 

mulheres permanecem k margem do processo de transmissao do patrimonio e 

as unicas razoes para que seu casamento - preferencialmente como esposa de 

um hereu - seja adiado, serao de ordem cultural. O fato de o matrimonio femi- 

nine ter sido relativamente precoce nesta regiao entre o seculo XVII e o final do 

(28) Cf. LISON TOLOSANA (1971) e CABRAL (1984). Um caso extreme parece ser o da zona 
no Norte de Trcis-os-Montes estudada por O'NEILL (1983, 1984), onde a propriedade n§o 
se transmite antes da morte dos pais e o casamento 6 extremamente tardio para ambos 
os sexos. No outro extreme poderia situar-se uma das situagoes identificadas por BRAN- 
dAO (1983) com base em registros notariais de Vieira do Minho, onde a transmiss&o da 
propriedade no momento do matrimdnio parece implicar o acesso simult^neo do filho ca- 
sado ou do genro k dire95o do agregado familiar e da exploragSo. Embora possa nSo 
existir uma correspond§ncia exata entre as disposigdes do documento legal e o que acon- 
tece na realidade, onde as relates de autoridades poderiam atrasar a aplicagSo dessas 
disposi96es, este caso corresponderia a uma das situa96es previstas por Hajnal e DupS- 
quier. Deve-se insistir, no entanto, em que toda a discussao se refere a idades m6dias de 
acesso ao matrimdnio e a situa96es tfpicas, pelo que nao serci de excluir a existdncia de 
variantes no interior de uma mesma regiao ou de uma mesma popula9§o Com efeito. os 
dados dos Censos indicam que a dispersao ao redor da m6dia das idades de acesso ao 
matrimdnio 6 maior no noroeste do que no resto da Peninsula. 
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XIX, poderia justamente estar a refletir uma definigao da posigao relativa dos 

sexos que traduz o career claramente patrllinear do slstema sucessdrio e fami- 

liar'29'. 

Estas tr§s situagoes - ou caricaturas etnogr^ficas projetadas sobre o pas- 

sado Indicam em que medida a articulagao entre o regime matrimonial e o 

sistema familiar pode variar no contexto peninsular e atd que ponto 6 arriscado 

pretender analisar a diversidade de situagoes segundo modelos importados, 

sem levar em conta que eles foram elaborados em contextos diferentes e que 

refletem, ^s vezes de modo implfcito, caracterfsticas especfficas aos mesmos. 

Indicam, tambdm, algumas linhas de investigagao que seria conveniente apro- 

fundar numa perspectiva comparada e regional se possfvel com mdtodos si- 

milares - contribuindo para a maior abertura da demografia histdrica para a 

histdria das sociedades da Penfnsula. 

No contexto desta discussao, contudo, a principal implicagao diz respeito 

menos a esta desejdvel abertura ^s ciencias sociais que ^s caracterfsticas in- 

trfnsecas dos regimes matrimoniais analisados. Em cada uma das trds situa- 

goes delineadas - a do sistema familiar neolocal do sul de Portugal, a da famflia 

troncal do noroeste e a do sistema patrilinear da Catalunha e de Aragao - os 

determinantes da idade mddia de acesso das mulheres ao matrimdnio sao 

mals culturais que econdmicos ou demogr^ficos. vlmos que, no contexto da 

nupcialidade peninsular, d justamente a idade ao casamento o elemento que 

demonstra uma especificidade regional mais evidente e uma mais surpreen- 

dente estabilidade atravds do tempo. 

Se na origem de ambas as caracterfsticas encontram-se sistemas cultu- 

rais regionais, este fato poderia explicar o papel determinante deste elemento 

em cada urn dos regimes matrimoniais. E poderia constituir tambdm, a urn nf- 

vel mais geral, uma confirmagao indireta de que a andlise regional e compara- 

da dos sistemas demogrdficos europeus d como se pode concluir, de resto, 

das investigagoes examinadas na primeira parte deste texto pelo menos tao 

(29) 1= precise insistir em que esta associate entre um sistema familiar troncal patrilinear e 
precocidade relativa do matrimdnio feminino se estabeleceria - a confirmar-se a nossa hi- 
pdtese especulativa - ao nfvei regional, e que nSo se encontram por agora dispomveis da- 
dos que permitam estabelecer uma associa^o direta entre padrdes de nupcialidade e 
funcionamento do sistema familiar. Deve recordar-se, tambdm, que o predomfnio, numa 
regido qualquer, do modelo de famflia troncal ndo implica nem que todos os casamentos 
se subordinem & regra neolocal, nem, ainda menos, que todos os agregados domdsticos 
tenham uma estrutura correspondente ao modelo. Apesar de que uma an^tise mais desa- 
gregada (ao nfvel da comarca, por exemplo) permitiria diminuir os riscos da chamada "fa- 
lAcia ecoidgica", em rigor seria preciso estabelecer os padrdes de nupcialidade e a 
distribuigdo das formas de famflia para cada uma das diferentes categories sociais. Para 
uma andlise da nupcialidade catalS na segunda metade do sdculo XVIII, com desagrega- 
gfio ao nfvel da comarca, ver agora MORENO ALMARCEGUI, SOLER SERRATOSA & 
FUENTES ROBLES (1984). 
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importante como a preocupagao tradicional com a dinamica e com a cronolo 

gia de um sistema determinado. 

AP^NDICES 

Metodos de Calculo 

Apendice A: Calculo indireto da idade media de acesso ao matrimonio (Am) 

segundo a proporgao de solteiros e a estrutura por idade. 

Em uma populagao estacionaria, quando se admite que os movimentos 

migratorios nao sao significativos, que nao existe incidencia diferencial da mor- 

talidade segundo o estado civil e que a mortalidade entre os casados com ida- 

des inferiores a idade media ao casamento nao e significativa; e quando se 

admite que, para cada sexo: 

Lx = Proporgao da populagao com idade x; 

a = Proporgao de cada geragao que nao chega a se casar 

(celibato definitive); 

Sb = Proporgao de solteiros na populagao com b anos ou mais; 

e 

Am = Idade media de acesso ao matrimonio; 

pode demonstrar-se (ROWLAND, 1985) que: 

Am 0 

2 Ly = 1    
0 (1 a) 

Nas condigoes indicadas, Am e extamente igual a media das idades ob- 

servadas de acesso ao matrimonio na populagao. Se agora admitimos, por um 

lado, que a populagao 6 est^vel ao inves de estacionaria, apresentando uma 

taxa de crescimento positiva, Am estara ligeiramente subvalorizada, com um 

erro maximo (em condigoes europ&as) de at^ tres meses. Se, por outro lado, 

admitimos a mortalidade de casados em idades inferiores a idade media de 

acesso ao casamento, Am apresentar-se-a ligeiramente sobrevalorizada. Uma 

vez que estes dois erros tenderao a anular-se, o valor Am sera uma estimativa 

quase exata da idade media de acesso ao matrimonio sempre que se verifica- 

rem as tres condigoes seguintes: 
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a) a populagao em questao e aproxlmadamente estavel, com ta^ 

xa de crescimento positiva; 

b) os movimentos migratorios nao sao significativos; e 

c) nao existe Incidencia diferencial da mortalidade por estado ci- 

vil. 

O Ccilculo de Am exige que se conhega os valores dos parametros Sb, b e 

a, asslm como a estrutura et^ria da populagao. Se esta nao for conhecida po- 

de obter-se uma aproximagao, mediante a utilizagao de uma das t^buas-tipo 

de Princeton (COALE & DEMENY 1983), correspondente ao modelo apropria- 

do e a valores determlnados do nfvel de mortalidade e da taxa de crescimento 

(r). Mesmo quando nem todos os parametros sao conhecidos, pode estabele- 

cer-se o valor de Am que corresponderia aos valores m^ximos e mfnimos dos 

parcimetros desconhecidos e converter urn valor determinado de Sb (obtldo, 

por exemplo, de uma lista nominativa sem mengao de idades ou de urn recen- 

seamento em que a declaragao das idades dos adultos 6 multo Imperfeita) em 

uma estimativa da idade m6dia de acesso ao matrimonio correspondente e 

seus iimites de variagao plausfveis. 

Apendice B: Ccilculo indireto da idade media de acesso ao matrimonio segun- 

do as proporgoes de solteiros por grupos de idades (ou "metodo 

de Hajnal") 

(I) A formula geral para o calculo da idade m&jia de acesso ao matrimonio, 

com base nas proporgoes de solteiros segundo a idade (singulate mean 

age at marriage, ou SMAN: cf. HAJNAL. 1953). pode ser resumida como 

segue: 

Se 

Sx = Proporgao de solteiros na populagao (masculina ou femi- 

nina) com idade x; 

a = Idade minima de acesso ao matrimonio; e 

b = Idade maxima de acesso ao matrimonio (convencionou-se 

b igual a 50). 

Entao: 
b 
2 Sx - Sb (b - a) 

SMAM = -$■ —  + a 
1 Sb 

Costuma-se designar Sb por celibato definitive e (7-Sb) por intensidade 

do matrimdnio. 
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(II) Quando se utiliza, como base para o calculo, um censo com grupos quin- 

quenais de idades (10-14,15-19 etc.), se; 

b = SO 

a = idade inicial do primeiro grupo, contendo casados ou viu- 

vos (normalmente 10 ou 15); e 

5Sx = porcentagem de solteiros no grupo quinquenal (x ... x +4), 

entao: 

5$ 45 + 5$ 50 b 45 
Sb = z y X Sx=5 2 5Sx 

^ a a 

Se os grupos quinquenals sao diferentes (por exemplo, 11-15, 16-20 etc.) 

ou nem todos os grupos sao quinquenais, deve-se utilizar formulas especfficas 

de conversao de Sb e de ^ 
2 Sx 
a 

Sempre que um censo permitir o calculo das proporgoes de solteiros 

apenas por grupos de idades, ou que a dimensao da populagao aconselhe o 

agrupamento quinquenal ou decenal das idades, deve levar-se em conta que o 

valor calculado de SMAM sera aquele que corresponderia a uma situagao em 

que a idade media de acesso ao matrimonio dos individuos que se casam em 

cada grupo de idades fosse igua! a idade central desse grupo. 

(III) As caractensticas dos tres censos utilizados neste trabalho implicaram as 

seguintes adaptagoes na formula original: 

a) Censo de Floridablanca (1787): 

310S40 + 50S50 
Sb = S50 = ^  

b 
2 Sx = 99S7 + 99S16 + 1515S25 + IO10S4O' 
a 

Para efeitos de analise, os grupos de idades deste censo foram definidas 

como 0-6; 7-15; 16-24; 25-39; 40-49 e 50 anos ou mais. 

b) Censo de 1878 (Portugal): 

5S46 + 5S51 
Sb = S51 = o  

b 46 
2 Sx = 5 2 5Sx 
a 11 
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c) Censo de 1887 (Espanha): 

25S46 + 10S51 
Sb = S51 =    

b 46 
S Sx =5 2 5Sx 
a 11 

(IV) O metodo de Hajnal pressupoe as seguintes condigoes: 

a) a estabilldade da nupcialidade durante os 35 anos anteriores ao censo; 

b) estabilldade da populagao durante os 50 anos anteriores ao censo; 

c) ausencia de mortalidade entre os 15 e os 50 anos; e 

d) ausencia de mlgragoes entre os 15 e os 50 anos. 

Em uma populagao hipotetica com estas caractenstlcas e que, alem dls- 

so, fosse estaclonaria, 6 possfvel demonstrar que os valores de SMAM e de Am 

sao identicos (cf, ROWLAND, 1985 e Apendlce A). Se admltlrmos que os erros 

no valor de Am derivados da mortalidade de Indlviduos casados antes da Ida- 

de m^dla de acesso ao matrimonlo e da exlstencia de uma taxa de crescimen- 

to positlva tendem a anular-se. pode demonstrar-se que a substituigao da 

condlgao c) por outra menos restrltlva (ausencia de mortalidade diferencial 

por estado civil entre 15 e 50 anos) implicaria uma sobrevalorizagao de SMAM, 

com urn erro maximo de pouco mals de tres meses. 

A exlstencia, no contexto da Peninsula Iberica principalmente em algu- 

mas regides de uma consideravel emlgragao (sobretudo mascullna) reduz a 

credibilidade do calculo da intensldade e da idade media de acesso dos ho- 

mens ao matrimonlo. Esta llmitagao possul Impllcagdes serias no contexto de 

qualquer an^llse regional. 

Se admltlrmos a substituigao da quarta condlgao aclma por outras tres 

menos llmitativas, como seguem; 

d) ausencia de mlgragoes femininas; 

e) aus§ncla de mlgragoes de casados e viuvos; e 

f) estabilldade da Intensldade e incidencla por idade - das mlgragoes de 

soltelros; 

o conjunto das sels condigoes represented uma aproxlmagao mals plausfvel 

da realldade peninsular anterior ao s6culo XX. Sob estas condlgdes, se CVMx 6 

a proporgao de casados e viuvos na coorte ou geragao mascullna com idade 

x, entao a proporgao dos soltelros (presentes ou ausentes) na coorte com 

idade x (i-CVM*), ted o mesmo valor que terla Sx na ausencia de mlgragoes e 

o Ccilculo de SMAM poded ser efetuado conforme definido anteriormente (Ca- 
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be ressaltar que o calculo nao leva em consideragao os eventuais matnmonios 

contraidos por emigrantes fora de sua regiao de origem; neste caso, a condi 

gao e) exclul seu regresso, e o valor calculado de SMAM refere-se exclusiva- 

mente aos matrimonios contraidos na regiao respectiva). 

Quando se encontram dispom'veis apenas as informagoes relacionadas 

em um censo, nao 6 possivel calcular o valor de CVM* a nao ser atraves de 

metodos indiretos. A relagao de masculinidade da coorte com idade x (RMTx) 

pode ser estabelecida a partir de uma tabua-tipo de mortalidade apropriada. Se 

PMx. e PFx representam a populagao masculina e feminina presente; se CM* e 

VMx representam os casados e viuvos (presentes); e se Mx e a migragao liqui- 

da (masculina), todos os indicadores referentes a idade x, entao: 

CMX + VMx 
CVMv =   

(PFX)(RMTX) 

PMX 

Mx~(PFX)(RMTX) 
1 

(V) Para o calculo indireto da CVMx e de Mx, utilizou-se as tabuas-tipo de 

Princeton, modelo "sul", com uma taxa de crescimento (r) de 0,5%. Para o 

seculo XVIII foram utilizadas as tabuas correspondentes ao mvel 5 de 

mortalidade (eo(0 = 30), e para o seculo XIX, as correspondentes ao ni- 

vel 7 (eo(0 = 35). Ainda que o modelo "sul" possa nao corresponder exa- 

tamente, em algumas regi5es, a estrutura por sexo e idade da 

mortalidade, cabe assinalar que o valor de RMTx e pouco afetado pelas 

variagbes de r e do nfvel de mortalidade, e que um erro de ±0,5% no pri- 

meiro parametro e de cinco anos na esperanga de vida, combinados, 

produziriam um erro maximo de ± um mes no valor calculado de SMAM. 

(VI) Quando se verificam diferentes graus de imprecisao nas declaragoes de 

idade de homens e de mulheres, os erros repercutem sobre o valor calcu- 

lado de CVMx. O mbtodo de Hajnal considera os grupos de idades do 

censo como representativos da experiencia de uma coorte ficticia e, des- 

ta forma, o valor de CVMx nao pode diminuir entre um grupo de idades e 

o seguinte. Quando se verificou este erro em especial no caso do censo 

espanhol de 1887 atrlbuiu-se a ambas os grupos de idades um valor de 

CVMx correspondente a media aritmetica dos valores inicialmente calcu- 

lados. 

(VII) O metodo pressupoe a estabilidade dos comportamentos matrimoniais e 

os resultados referem-se nao so ao ano do censo, mas sim ao periodo 
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imediatamente anterior de (6-a) anos. Nestes temos, os valores calcula- 

dos com base nos tres censos referem-se, respectivamente, aos compor- 

tamentos verificados durante os penodos 1750-87, 1841-1878 e 1850-57. 
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