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Resumo 

A partir dos censos manuscritos nomina- 
tivos, objetivamos aprofundar o estudo da 
populagao escrava e seus propriet^irios. Se- 
lecionamos trds localidades da Provmcia de 
Sao Paulo ©m 1829: Mogi das Cruzes, Itu e a 
propria cidade de Sao Paulo. Consideramos 
variciveis relevantes, tais como sexo, idade, 
origem, ©stado civil, atividade do propriet^rio, 
bem como a ©strutura d© posse dos escra- 
vos. Procuramos comparar nossos resulta- 
dos com os obtidos em outras pesquisas no 
Brasil, assim como com evidencias ©xisten- 
tes para outros regimes escravistas na Ame- 
rica, principalmente Estados Unidos © 
Antilhas. A regiao ©studada representava urn 
caso incomum, atd mesmo para os padroes 
brasileiros, na significativa ocorrencia de ca- 
samentos ©ntr© escravos, muitos dos quais, 
6 provdvel, formalmente legalizados. Possi- 
velmente em nenhum outro regime escravis- 
ta da America verificou-se tal proporgao de 
escravos casados legalmente e em poucas 
provfncias brasileiras ©ncontram-s© nfveis tao 
elevados de casamentos entre escravos, 
compardveis aos da popula^ao livre. 

Palavrae-chave; ©scravismo, demografia escra- 
va, posse de escravos, casamento de escravos. 

FRANCISCO VIDAL LUNA 

HERBERTS. KLEIN 

Abstract 

Through an analysis of the nominal ma- 
nuscript listings, it was our proposal to make 
a thorough study of the slave population and 
its owners. We have selected three communi- 
ties in the province of Sao Paulo of 1829: 
Mogi das Cruzes, Itu and the city of Sao Pau- 
lo. Relevant variables, such as sex, age, ori- 
gin, marital status, the occupation of the 
slave owner, as well as the structure of slave 
ownership, have been taken into considera- 
tion. We have attempted to compare our re- 
sults with those obtained in other research 
work in Brazil, as well as with evidence of 
other slave regimes in the Americas, mainly 
those in the United States and in the West In- 
dies. The region analyzed also revealed a 
rather uncommon pattern, even by Brazilian 
standards, in the high marriage rates among 
its slaves; most probably many of these mar- 
riages were performed legally. It is possible 
that in no other slave regime in the Americas 
was such a high ratio of legally married sla- 
ves to be found; moreover, few other Brazi- 
lian provinces experienced such a high 
incidence of slave marriages, comparable 
with that of their free population. 

Key words: slavery, slave demography, sla- 
ve holding/ownership, slave marriages. 
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Nos ultimos dez anos, o regime escravista tomou-se objeto de significa- 

tivo esforgo de pesquisa no Brasil. Os raodelos tradicionais de uma sociedade 

assentada na "grande lavoura", apresentados no trabalho fundamental de 

Gilberto Freyre, nao mais sao aceitos como norma e, pela primeira vez, estuda- 

se de maneira sistem£tica as complexidades e variagdes regionais do sistema 

escravista Nesse sentido, estudos recentes sobre Minas Gerais e Sao Paulo 

no final do s^culo XVIII e no s£culo XIX revelaram-se de grande importancia 

na determinagao de novos padrdes e novos campos de pesquisa ^ A maior 

parte destes estudos baseou-se na andlise minuciosa de material contido era 

censos manuscritos. 

No caso deste trabalho, objetivamos, pela anilise das listas nominativas 

manuscritas, aprofundar alguraas das recentes eviddncias a respeito dos escra- 

vos e seus propriet^rios na regiao centro-sul do Brasil. Assim, selecionamos 

como objeto de estudo um conjunto representative de cidades em Sao Paulo, no 

imcio do s^culo XIX. 

Apesar de Sao Paulo apresentar-se, hs v^speras da aboligao, como uma 

das tres maiores provmcias escravistas e cafeeiras do Irap^rio, sua importancia 

chegou tardiamente. Durante a maior parte do seculo XIX, a populagao escrava 

manteve-se relativamente reduzida, crescendo lenta e gradativamente atraves 

do fluxo constante de escravos trazidos da Africa e pelo crescimento vegetative 

(1) A reinterpreta^ao de aspectos economlcos e demogr^ficos iniciou-se, fundamentalmente, 
atraves de virias teses: SLENES (1976); COSTA (1977); MELLO (1977); LUNA (1980); 
MARTINS (1980). Estes professores aprimoraram seus trabalhos posterlormente, em uma 
s^rie de artigos como os de MELLO (1978 e 1983), o estimuiante trabalho de MARTINS 
FILHO & MARTINS (1983) e os artigos sobre a famflia e a escravidao de SLENES, cltados 
adiante. A estes trabalhos sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sao Paulo deve ser 
agregado o fundamental estudo sobre os aspectos econdmicos e socials do regime 
escravista no nordeste, de autoria de SCHWARTZ (1985). For fim, grande parte das novas 
pesquisas sobre temas nao econdmicos do regime escravista encontram-se em MATTOSO 
(1982). 

(2) Um grupo de economistas da Universidade de Sao Paulo realizou minuciosas pesquisas 
sobre o escravismo no Brasil, baseadas em dados contidos em censos manuscritos nao 
publicados. Estes trabalhos incluem, entre outros, os estudos de COSTA (1979); LUNA 
(1981); LUNA & COSTA (1982); COSTA (1982); COSTA & GUTIERREZ (1985); 
GUTIERREZ (1987 8 1988) e, por fim, o trabalho de MOTTA (1988b). Trabalhos mais 
especializados desses autores sobre propriet^rios de escravos, demografia e famflia 
escrava serao citados adiante. Existe tambdm um significative grupo de pesquisas 
estudando o censo de Minas Gerais do infcio do sdculo XIX no CEDEPLAR (Belo Horizonte) 
e na Universidade Federal de Minas Gerais. Veja, por exemplo, PAIVA (1988),LIBBY & 
GRIMALDI (1988) e GUERZONI FILHO & NETTO (1988). 
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da populaqao cativa existente na regiao. Entretanto, havia baixa densidade na 

maior parte da provfncia; somente atrav£s da expansao da produ^ao cafeeira 

atrav^s do Vale do Parafba ^ introduziu-se, finalmente, essa cultura em uma 

drea que combinava a produqao de agucar com atividades agncolas variadas. O 

caf^ invadiu a provfncia j^i nos priraeiros anos do s^culo XIX, mas apenas em 

meados da d^cada de 1840 as plantagdes cafeeiras de porte se instalaram na 

parte central da provfncia, que veio a se transformar na principal zona pro- 

dutora de caf^ do Brasil ao longo da segunda metade do s^culo 

(DEAN, 1976, p. 31). 

Infelizmente, as informa^oes demogr£ficas disponfveis para o estudo da 

economia agrfcola paulista e sua popula^ao escrava sao relativamente limitadas 

para os propdsitos do historiador. Aldm do censo nacional de 1872 e do censo 

especial de escravos publicado no final daquela ddcada e meados da ddcada de 

1880 - cujas tabelas manuscritas originais se perderam - , as listas nominati- 

vas disponfveis datam do infcio do sdculo XIX, quando o complexo escra- 

vista-cafeeiro estava em fase de forma^ao. Em 1829, o govemo de Sao Paulo 

realizou o ultimo censo de forma ampla e baseado no modelo colonial, cora- 

preendendo praticaraente a totalidade dos municfpios existentes. Ao contr^rio 

dos censos posteriores, para este ano as listas manuscritas nominativas encon- 

tram-se disponfveis para a maioria das localidades. Em 1836, tentou-se realizar 

um novo censo em todo o territorio da provfncia e, nas d6cadas seguintes, reali- 

zaram-se esporadicamente censos locais a nfvel municipal. Nao houve nenhum 

outro registro tao completo at6 o primeiro censo nacional de 1872. Assira, o 

material manuscrito disponfvel contdm dados fragmentados e especfficos para 

alguraas localidades e anos, como 1843 e 1850. Portanto, nossa melhor e mais 

rica fonte sobre idade, sexo, origem, distribuiqao entre proprietirios e ocupa^ao 

da populaqao escrava, desta importante provfncia do Impdrio brasileiro, pro- 

v6m de um perfodo relativamente inicial na fase de consolidatjao do complexo 

cafeeiro-escravista. 

Nesta ^poca Sao Paulo constitufa uma provfncia secunddria. No ano de 

1823, segundo estimativas da 6poca, residiam era Sao Paulo aproximadamente 

21.000 escravos ou 2% do total geral de 1,1 milhao de escravos existentes no 

(3) O estudo cl^ssico sobre a produgao de caf^ na regiao do Vale, pertencente & provfncia do 
Rio de Janeiro, foi realized© por STEIN (1970). 
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Brasil e, os 259.000 habitantes livres, representava.n 9% do total da populaqao 

livre. Estes numeros provavelmente subestimam o total de escravos era aproxi- 

madamente 10.000 pessoas. Mas, mesmo agregando esse valor, a participa^ao 

relativa ainda perraanece abaixo dos 3%. Possivelnente nao ocorreu mudan^a 

dram&ica nestas propor^oes nos anos precedentes ao censo nacional de 1872. 

Na estimativa nacional realizada era 1867, os escravos da provfncia atingiara 

cerca de 75.000 escravos, ou seja, modestos 5% da forqa de trabalho escrava do 

pais, enquanto os 825.000 habitantes livres representavam 8% da populaqao li- 

vre brasileira. Contudo, o forte impacto provocado pelo caf6 ji se fazia sentir 

no censo de 1872. Os 157.000 escravos da provmcia representavam 10% do to- 

tal da forqa de trabalho escrava, resultado este surpreendente pois os habitantes 

livres de Sao Paulo perfaziam apenas 8% da populaqao livre do Imp6rio 

Em 1829, o complexo cafeeiro apresentava-se em processo de forma^ao 

na provmcia, ainda primordialmente produtora de aqucar, generos alimentfcios 

variados e gado. A produqao de caf6 ampliava-se no Vale do Parafba, mas o 

a^ucar permanecia como a principal cultura agncola de Sao Paulo, provmcia 

importante na produqao aqucareira, porem nao seu principal produtor nacional. 

Neste ensaio, tentamos descrever as principals caractensticas da forqa de 

trabalho escrava e de seus proprietarios, nessa fase inicial da atividade cafeeira. 

Selecionamos para an^lise tres comunidades representativas: Mogi das Cruzes, 

com 2.138 escravos, situada no extremo sul do Vale do Parafba, constitufa uma 

regiao agncola tradicional, com forqa de trabalho relativamente esldvel e pro- 

duqao variada de generos alimentfcios, contando ainda com alguma produqao 

de aguardente; Itu, na zona central da provmcia, com 4.173 escravos, significa- 

va, juntamente com Campinas, um dos dois principals centros produtores de 

(4) IBGE (1987, Tabela 1.4, p. 30). A populaqao estimada para Sao Paulo, fomecida na 
compilaqao reunida por Clotilde Paiva no volume acima, difere substancialmente da 
popula^So escrava de Sao Paulo apresentada por Jos6 Francisco de Camargo em sua 
grande pesquisa acerca da popula9ao paulista. Be estimou uma poputa^So escrava de 
78.013 para 1836 e de 117.731 para 1854 (CAMARGO, 1981; Mil, Tabela 11. p. 18). 
Nossos prdprios cAlculos parclals, partindo das listas nominativas da popula^do de 1829 
(vide nota)7), indicam que os numeros de Camargo provavelmente esUo corretos. Mesmo 
ajustada para estes nfveis mais elevados, a Import&ncia relativa da populagao escrava 
paulista nos dois anos pr6-censo n&o muda signiflcantemente. Para a d6cada de 1850, a 
proporgao aumenta para aproxlmadeunente 8% do total do Imp^rio; mesmo assumindo uma 
popula^ao escrava de 40.000 pessoas em 1829, ainda assim a proponjao seria de apenas 
3,5% do total da populaqfio escrava brasileira na ddcada de 1820. 
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aqucar e uma das mais importantes zonas agricolas da provfncia por fim, os 

3.446 escravos da cidade de Sao Paulo formavara uma pequena, por&n impor- 

tante for^a de trabalho urbana, envolvida tanto em atividades artesanais nao es- 

pecializadas, de pequena escala, quanto em atividades agrfcolas realizadas em 

unidades produtivas de porte reduzido Juntas, as tr^s comunidades, com 

seus 9.450 escravos, participavam com pouco menos de um terqo da populaqao 

escrava da provincia 

Estas tres dreas sintetizam as principais caractensticas da economia re- 

gional de Sao Paulo neste perfodo e, especialmente, do uso e controle do traba- 

lho escravo^8\ A regiao de Mogi, tradicional produtora de g^neros 

alimenticios, sofrera pouca influencia do modelo de "grande lavoura", logo 

representativo da agricultura paulista. Sao Paulo mostrava um arabiente misto 

urbano-rural e Itu representava um caso tfpico da fase inicial de "grande lavou- 

ra" que, na segunda metade do s^culo, predominaria na provincia. 

Considerando-se a reduzida populagao escrava da provincia, o ritmo de 

crescimento relativamente lento, bem como a natureza incipiente da agricultura 

comercial na primeira metade do s6culo XIX, e surpreendente encontrar na re- 

giao resultados similares ao do Brasil, no referente ao peso dos escravos nasci- 

(5) Na ddcada de 1820 existiam aproximadamente 100 engenhos em Itu, com produqao da 
ordem de 100.000 arrobas de aqucar refinado por ano. Embora Campinas superasse 
temporariamente Itu na lideran^a da plantagao de agucar na provfncia, nas d^cadas de 
1820 e 1830, Itu recuperou a posiqao de principal zona de produ^ao agucareira em meados 
do sdculo (PETRONE, 1968, p. 41-44). 

(6) Faltam dois distritos paulistas no censo de 1829. Por6m, em fun^ao da pequena populaqao 
destes dois distritos (872 pessoas), o numero de escravos ndo computados pod© ser 
considerado pouco significativo. Assumindo para estes dois distritos a mesma proporgao de 
escravos existente no resto do municfplo, podemos acrescentar mais 307 escravos aos 
3.139 listados nos mapas disponfveis. Os dados individuals sobre escravos provdm das 
listas nominativas do acervo do Arquivo do Estado de Sao Paulo (AESP), Popula^ao, 
Ordem 79 (Itu), Ordem 113 (Mogi) e Ordem 37 (Sao Paulo). 

(7) Nossa cifra para o total provincial' 4 de cerca de 70% do prov^vel total da popula^ao 
escrava provincial. Ela se baseia em uma compila^ao de treze das maiores localidades da 
provfncia em 1829 (a qua! tamb6m Incorporava as cidades do ParanA, que ainda faziam 
parte da provfncia de Sao Paulo na dpoca). Exclufmos a maioria das cidades do litoral - que 
estao sendo analisadas por outros pesquisadores, em projetos de longo prazo. Entretanto, 
estas comunidades eram zonas com uma densidade de popula^So escrava relativamente 
baixa. 

(8) Os trds munlcfpios inctufam tanto as pequenas populates urbanas como todos os distritos 
rurais at6 o limite do prdximo municfpio. Por esta raz&o, talvez seja mais apropriado 
consider^-los como regioes e nao como cidades. Esta classificaq&o era tfpica da America 
Latlna, no s^culo XIX. 
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dos na Africa, que participavam com pouco mais de 50% Pelas prdprias ca- 

racteristicas distintas das vdrias ^reas, nota-se que tal coraportaraento nao se mostra- 

va homogeneo nas tres localidades consideradas (ver Tabela 1). Itu mantinha a maior 

proporqao de escravos de origem africana; nesta comunidade metade da populaqao 

era escrava e, desta, quase metade africana. Nas outras duas comunidades os africa- 

nos significavam menos de um quinto da populaqao escrava que, por sua vez, consti- 

tufa parcela minoritdria da populaqao (20% do total em Mogi e 35% era Sao Paulo). 

Assim, a proporqao de africanos em Itu correspondia & m£dia da provmcia, enquanto 

em Mogi e na cidade de Sao Paulo mostrava-se bastante abaixo desta ra&iia. Nestas 

duas localidades predominavam largamente os escravos nascidos no Brasil. 

O modelo da "grande lavoura" da economia ituana evidencia-se novaraente ao 

dividirmos a populaqao escrava por sexo e estrutura etaria. Encontramos resultados 

significanteraente diferentes dos obtidos nas outras duas dreas. Como o coraercio de 

escravos do Atlantic© fazia-se, principalraente, com adultos do sexo masculino a 

populaqao africana resultava coerentemente, em m6dia, mais velha, em comparaqao 

aos escravos nascidos no Brasil. Alem disso, a alta concentraqao de africanos em Itu 

explica a proporqao elevada de homens na forga de trabalho nesta localidade, era 

contraste com Sao Paulo e Mogi. No total de 2.888 escravos africanos existentes nas 

tres dreas encontramos elevada propor^ao de homens: 213 para cada grupo de 100 

mulheres. Por outro lado, entre os 3.460 escravos nascidos no Brasil o numero de ho- 

mens e mulheres era praticamente identic©. 

Pelo fato de os africanos existentes no Brasil serem estruturalmente mais 

velhos que os escravos nascidos no Brasil, o perfil etdrio em Itu tomava-se 

muito mais denso nas faixas etarias mais avanqadas, quando comparado aos 

das outras duas localidades (ver Gr^fico 1). Esta tendencia evidencia-se clara- 

mente ao considerarmos a populaqao escrava das tres localidades em conjunto 

(ver Gr^fico 2). A idade media dos africanos situava-se na faixa dos 25-29 

anos, enquanto a dos nascidos no Brasil ficava entre 15-19 anos. 

(9) Havia 11.464 escravos nascidos no Brasil e 13.414 africanos nos treze principals municfpios 
da provfncia. O numero de africanos representava 54% dos escravos de origem conhecida 
e 41% do total de 32.695 escravos nestas tr6s comunidades (LUNA, 1988a, p. 217-221). 
Em Areas do resto do Brasil diretamente relacionadas com o trAflco, os numeros de 
africanos ficavam entre 50% a 60% do total de escravos. No censo do Rio de Janeiro de 
1849, por exemplo, 60% dos aproximadamente 110.000 escravos eram africanos. Em 1856, 
na prdpria provfncia do Rio de Janeiro encontramos 40% de africanos entre seus 184.000 
escravos (SOUZA E SILVA, 1986, p. 95-104). Em uma pequena amostra de escravos 
lavradores na Bahia, nas principals dAcadas do sAculo XIX, os africanos representavam, em 
mAdia, 60% da populagao (SCHWARTZ, 1985, p. 474). 

(10) Vide KLEIN (1987). 
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Dada a normalidade na estrutura etdria e na composigao por sexo da popula- 

^ao nascida no Brasil, pode-se supor que esta popula^ao era capaz de se reproduzir 

autonomamente. Estudos relativos a Minas Gerais e Parani sugerem este fato 

Infelizmente, nas estatisticas demogrdficas brasileiras, todas as crian^as nasci- 

das no Brasil foram classificadas como nativas, mesmo com pais africanos. 6, 

portanto, impossivel distinguir, a partir das informaqoes dos censos, o efetivo 

potencial de reprodu^ao dos dois grupos. Somados os dois grupos, a andlise da 

proporqao entre crian^as e mulheres (como na Tabela 2), sugere a impossibili- 

dade de a populaqao escrava, como um todo, reproduzir-se por si prdpria. Mes- 

mo que a consideraqao a respeito de padrdes de mortalidade diferenciados - 

que por ora nao podemos estabelecer - raodificasse de alguraa forma estes re- 

sultados, parece evidente que a populagao escrava da provmcia de Sao Paulo 

nao seria capaz de se reproduzir por si prdpria em 1829. 

TABELA 2 

RELAQAO CRIANQAS/MULHERES NA POPULAgAO ESCRAVA EM 1829 

(Criangas por 1000 Mulheres) 

Numeros e Taxas Itu Mogi Sao Paulo Total 

Criangas 0-4 269 184 248 701 

Criangas 0-9 505 378 508 1.391 

Mulheres 15-44 938 569 891 2.398 

Mulheres 15-49 968 596 918 2.482 

Taxa 0-4/15-44 287 323 278 292 

Taxa 0-9/15-44 538 664 570 580 

Taxa 0-4/15-49 278 309 270 282 

Taxa 0-9/15-49 522 634 553 560 

1836 0-9/15-49 666 677 1.024 814 

Fonte: A mesma da Tabela 1; o censo de 1835 foi obtido em MULLER (1978, 
Tabela 5, p. 136-137 e 140). 

Pode ter havido, e provavelmente houve, um potencial para o cresciraen- 

to populacional entre os escravos nascidos no Brasil, mas a importagao conti- 

nua de africanos adultos mascarou este crescimento era potencial. A expansao 

da cafeicultura e, conseqiientemente, a intensificagao no fluxo de entrada de 

novos escravos africanos, resultava no aumento do seu peso relative e compen- 

(11) Vide LUNA & CANO (1984); LIBBY & GRIMALDI (1988); e GUTIERREZ (1988 e 1987). 
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sava o modes to crescimento populacional dos escravos nascidos no Brasil. Isto ex- 

plica a tendencia para taxas de crescimento populacional cada vez raais negativas entre 

os escravos paulistas considerados como urn todo, ao longo do s^cub XIK 

Para maior comprcensao a rcspeito do proccsso de reprodu^ao da popula^ao escrava, 

vejamos a rela^ao crian^as/mulheres (ver Tabela 2). Qs numeios enoontrados representam, 

em m^dia, menos da metade daqueles verificados entre a popula^ao escrava nos Estados 

Unidos em 1830, que raostrava a raais alta lelaqao crian^as/mulhcres entre as populates es- 

cravas das Americas no sticuky XEX e apresentava condiqoes autonomas de cresci- 

mento vegetativo positivo. O baixo valor da rela^ao criangas/mulheres em Sao Paulo 

estava pnSxirao ao da Jamaica em 1817, regiao com taxas negativas de crescimento em 

conseqiiencia da pnesenqa raajorit&ria de africanos na populaqao escrava Mesmo 

assim, os valores sao demasiadamente pequenos, provavelraente como resultado da 

subcontagem de crianqas no censo de 1829. Para os ties municfpios, por exemplo, o 

censo oficial de 1837, descrito por Muller, acusa taxas ligeiramente superiores as da Ja- 

maica (MULLER, 1978, Tabela 5, p. 132 ff). Igualmente, uma anilise recente do censo 

raineiro nao publicado de 1831 revela uma relagao crianqas/mulheres (0-9/15-49) de 

616, para 21301 escravos era tres comunidades. Entretanto, a cidade de Ouro Preto 

apresentava uma taxa de 429, inferior ^ de Sao Paulo (PAIVA, 1989, Tabela 1). Estes 

resultados sugerem uma estrutura demogr^fica do regime escravista brasileiro mais se- 

melhante a das Antilhas Britanicas do que a do continente norte-americano, embora es- 

timativas raais precisas a respeito da capacidade de reprodugao somente poderao ser 

obtidas com o conhecimento das taxas de mortalidade e de natalidade. 

As listas ixxninativas manuscritas de 1829 tamb&n contcm informagoes a rc^eito da si- 

tuaqao matrimonial dos escravos, um aspecto da vida escrava, minuciosamente examinado 

na ultima d&ada, alterando-se a tendencia da literatura tradicional que a ignorava. Estudos 

recentes revelaram padroes peculiares e surpreendentemente incomuns do sistema escra- 

vista brasileiro ^ Uma pesquisa demonstrou a existencia de tres geraqoes de 

familias em comunidades escravas abertas - isto 6, comunidades afetadas 

(12) A proponjao de crian^as menores de dez anos de idade para cada 1.000 mulheres entre 
15-19 nos EUA em 1829 era 1.484. Vide STECKEL (1982, p. 241). 

(13) A proponjao para a Jamaica, a maior popula^do escrava das Antilhas Britanicas, estava na 
ordem de 399 crian^as na faixa de 0-4 anos para cada 1.000 mulheres entre 15-44 anos. 
Vide HIGMAN (1984 , p. 356). Os numeros situavam-se tamb^m consideravelmente abaixo 
das estimativas para Trinidad em 1813: proporqao de 434 crian^as escravas na faixa de 0-4 
anos para cada grupo de 1.000 escravas entre 15-49 anos (JOHN, 1988, p. 128). 

(14) Duas boas pesquisas sobre a literatura tradicional incluem MOTTA (1988a, p. 104-160) e 
SLENES (1988). Algumas das questoes e evidencias mais recentes sao discutidas em 
SAMARA (1988), assim como nos artigos citados adiante. 
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pelo mercado de escravos com migraqoes freqiientes - e tarab^ra identi- 

ficou que a raaior parte das vendas de escravos no mercado interno fa- 

zia-se em unidades familiares Ainda raais surpreendente foi a 
/-i 

descoberta de altas taxas de casamentos legais entre os escravos paulistas v . 

Nossos resultados, para as tres localidades, deraonstram uraa proporqao de ca- 

samentos semelhante ^ verificada em censos ma is recentes. Os censos provinciais de 

1872 e 1887 em Sao Paulo, contem, como casados, nespectivamente 29,1% e 22,8% dos 

escravos adultos, cifras que se aproximavam das encontradas meio s^culo antes. Similar- 

mente, estas tres coraunidades mostraram os raesmos padnoes de casamento e diferenciais 

entre homens e mulheres relativamcnte hs demais localidades da provmcia em 1829 

Surpreendentemente, as proporqoes de casamento entre escravos adultos nao dife- 

ria das relativas ^ populaqao livre da provmcia, tanto branca como de cor. As 

uni5es consensuais representavam o padrao, pois, era 1872, 6poca do primeiro 

censo nacional, os casados representavam soraente 28,7% dos adultos livres era 

Sao Paulo Estes resultados de Sao Paulo, no imcio do seculo XIX, relativos aos 

escravos, reproduziram-se tarab&n em outras regioes brasilciras. Em Minas Gcrais, 

por exemplo, a proporqao dos escravos adultos casados alcanqava um terqo dos 

adultos em 1831. Neste caso, entretanto, entre os adultos livres, os casados repre- 

(15) Vide o estudo pioneiro de FRAGOSO & FLORENTINO (1987). 
(16) Uma forma d© verlficar se os casamentos entre os escravos revestiam-se de forma legal 

realizou-se atrav£s da andlise de diversos documentos, nos quais apareciam dados sobre o 
mesmo escravo, com a especiflca^ao de sua situaqao matrimonial. A pesquisa demonstrou 
a consistSncia da informa^ao, dando iegitimidade ao termo constant© nas listas nominativas 
de popula^ao, que representa a fonte original bdsica da maioria dos trabalhos sobre famflia 
©scrava. Vide METCALF (1989). 

(17) SLENES (1976, p. 447, Tabela 9-8). As trds comunidades selecionadas nao s6 tinham 
taxas em comum com as outras treze comunidades do censo de 1829, como tarnb6m 
apresentavam taxas similares a estas comunidades em censos anteriores. Vide LUNA 
(1989). As taxas tambdm se situavam prdximas daqueias anotadas para as comunidades 
do Paran6. Vide COSTA & GUTIERREZ (1984). Aqui as taxas de 20% a 24% dos escravos 
adultos casados representavam a metade da verificada entre as pessoas livres. 
Segmentados pela cor, notamos nao haver diferenqa entre escravos negros ou mulatos 
apesar dos negros libertos ©starem normalment© na faixa dos 40%, enquanto os brancos 
casados perfaziam pouco menos de 50% da populate livre adulta branca. 

(18) Ibid, p. 456. A cifra para brancos era d© apenas 29,3%, para os mulatos livres 26,7% e para 
os negros livres 25,5%. Inegavelmente Sao Paulo mostrava resultados incomuns nestas 
proporqoes de matrimonios. Resultados mais tfpicos obtiveram-s© a partir do censo de 
1831, de dois ricos muniefpios do sudeste d© Minas Gerais que possufam 40.000 pessoas 
livres © 15.000 escravos. Nestas localidades verifica-se que aproximadamente 1/3 dos 
escravos adultos (pessoas acima de 12 anos d© idade) eram casados, em compara^ao com 
os 2/3 d© adultos livres casados (GUERZONI FILHO & NETTO 1988, p. 499-501). 
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sentavam mais da raetade da populaqao For fira, na principal ^rea cafeeira pau- 

lista, em meados do s£culo XIX, presenciou-se a maior incidencia de escravos legal- 

mente casados do Brasil e provavelmente de toda a America A razao da elevada 

propor^ao de escravos casados em Sao Paulo e Minas nao € fdcil de ser compreendi- 

da, pois nao se verificava em outras dreas do pars. No Nordeste, as taxas de casamen- 

to de escravos mostravara-se baixas Tamb&n no Rio de Janeiro identiflcou-se 

uma proporqao de casamentos entre escravos relativamente reduzida ^22\ Nao se 

pode deterrainar se o clero raineiro e paulista exerceu maior empenho na institui^ao 

do casaraento ou se os plantadores locais se preocupavam raenos com as implica^oes 

do casamento de seus escravos. Contudo, tal padrao raanteve-se ao longo de todo o 

seculo XIX, conforrae comprovam documcntos de variados tipos. 

Os censos mais recentes de Sao Paulo mostram, de forma consistente, a correlagao 

entrc a propoi^ao de escravos casados e a quantidade de escravos possuida por cada um dos 

proprietarios. Quanta maior o numero de escravos de propriedade de um mesrao dono maio- 

res as probabilidades de casamento entre os cativos adultos Considerando-se o desequi- 

librio quantitativo existente entre os scxos, nao surprecnde a ocorrencia de maior 

porcentagem de mulheres casadas do que de homens casados (ver Tabela 3) 

A correlagao entre quantidade de escravos de uma propriedade e a proporgao 

de casamentos sugere uma tendencia para os casamentos ocorrerem dcntro de 

suas unidades; neste caso, ampliando-se o numero de escravos, aumentava a 

probabilidade de se encontrar um conjuge adequado. 

(19) GUERZONI FILHO & NETTO (1988, p.501). Um caso especial foi a fazenda jesufta de 
Santa Cruz no Rio de Janeiro com 1.347 escravos em 1791. Aqui as taxas de casamento 
entre os escravos mostravam-se extraordinariamente elevadas: 68% dos adultos homens e 
mulheres estavam nesta categoria. Somente a natureza especial dos proprietarios pode 
explicar esta taxa extraordinariamente alta e unica (GRAHAM, 1976, p. 382-85). 

(20) Esta colocagao original desenvolvida por Slenes em sua tese foi muito bem aceita em anos 
recentes. Vide ibid, cap. 9. Num estudo detalhado das planta^oes de Campinas, em 1872, 
encontrou taxas ainda mais altas do que as de 1829. Assim, para 76 donos com 1.975 
escravos, o total de escravos adultos casados era de 41 % (30% dos homens adultos e 62% 
das mulheres) (SLENES, 1987, p. 225). 

(21) Vide a discussao de SCHWARTZ (1985, p. 382ff). 
(22) KARASCH (1987, p. 289). Em 1839 somente 1,5 casamentos para cada 1.000 escravos 

eram reglstrados, comparado com os 9,4 por 1.000 para pessoas livres. Ademals, dada a 
idade m^dia mais elevada da popula^o escrava, predominantemente africana, estes 
numeros seriam proporcionaimente menores para os escravos se somente a populagao 
adulta fosse considerada. 

(23) Em Campinas, no ano de 1872, encontrou-se resultado similar (SLENES, 1987), assim 
como no municfpio paulista de Lorena em 1801; vide COSTA, SLENES & SCHWARTZ 
(1987, p. 252). 

(24) Esta mesma diferen^a na proporqdo de casamentos por sexo dos escravos oconia nos 
15.000 escravos do sudoeste de Minas Gerais, no censo de 1831. Enquanto 28% dos 
homens adultos (12 anos e mais) eram casados, 47% das mulheres escravas se 
encontravam nesta categoria (GUERZONI FILHO & NETTO 1988, p. 502). 
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Observaqoes referentes a 413 casamentos de escravos nos Estados 

Unidos, baseadas era pensoes requeridas apds a guerra civil por viuvas de 

ex-escravos, mostravam ser maior a probabilidade de casamentos entre cati- 

vos de diferentes propriet^irios & medida que os plant&s tornavam-se meno- 

res. Isto pode ser compreendido a partir dos problemas relacionados com a 

insuficiente disponibilidade de escravos homens eleglveis nos pequenos 

plant^is. Entretanto, outras pesquisas realizadas, tendo por fonte testamentos 

e registros das plantaqoes, mostrara uraa surpreendente correla^ao negativa 

entre a quantidade de escravos da propriedade e a fertilidade (pesquisas que 

infelizmente nao fornecera inforraagoes suficientes a respeito dos casamen- 

tos entre os escravos). Isto nao parece ser ocasionado pela pouca disponibi- 

lidade de conjuges homens. Nos dados referentes <ls localidades aqui 

estudadas em 1829, nota-se taxas de casamento correlacionadas positiva- 

mente com a quantidade de escravos da propriedade, mas a proporqao crian- 

qas/mulheres nao evidencia relaqao importante com o numero de escravos 

possuidos. Aparentemente, isto sugeriria ser a taxa de fertilidade, nas maio- 

res plantaqoes, menor que nas propriedades menores; resultado coincidente 

com os obtidos nas estatisticas americanas, que apontam na mesma direqao. 

Pordm, com as inforraaqoes dispomveis, torna-se diffcil interpretar a razao 

deste fato. Steckel sugere a possibilidade de as maiores plantaqoes, sendo 

mais antigas e mais estdveis (com menos venda de escravos), enfrentarem 

maiores problemas com o tabu do incesto e, conseqiientemente, apresenta- 

rem menor proporgao de casamentos entre os escravos e reduzida taxa de 

crian^as/mulheres. Entretanto, nao evidencias concretas para confirraar 

estas suposiqoes 

Em contraste, uma pesquisa sobre casamentos e unides consensuais no 

infcio do s6cu\o XIX, nas plantaqoes escravistas das Antilhas Britunicas, encon- 

trou uraa correlagao entre a propor^ao de escravos adultos casados e a quanti- 

dade de cativos da propriedade, tal como Sao Paulo em 1829. Cbmo nos 

Estados Unidos, evidenciou-se tamb^m um porcentual relativamente alto de ca- 

samentos de escravos, nos quais marido e mulher pertenciam a diferentes 

proprietdrios. No caso de Barbados, por exemplo, na d€cada de 1820, cerca de 

30% das unioes conjugais envolviam tais casamentos. Entretanto, os resultados 

de Barbados nao esclarecem sobre a eventual existencia de correla^ao entre tais 

(25) STECKEL (1982, p. 270, Tabela 12, bem como a dlscussAo aobro ©sta# vari^vels na p. 257 
ff). Em sou trabalho original sobre o tema, QUTMAN (1976, p. 131), sugere 
categoricamente que a permissdo para o casamento dos escravos fora de suas unidades 
estava basicamente relacionada & indlsponibilidade de homens nas unidades menores. Nas 
unidades maiores tais matrimdnios ndo se constitufam em norma. Tamb£m realqa as 
rela^des prd-nupciais ou o que os outros qualificam de casamentos experimentais - como 
padrao para uma Importante minoria de escravas, ibid, p. 60 ff. 
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raatrimonios e a quantidade de escravos na propriedade. Por fim, resultados 

para as Antilhas Brit^nicas das d^cadas de 1810 e 1820 diferem substancial- 

mente dos nossos referentes & provfncia de Sao Paulo em 1829, pois mostram 

os escravos africanos com um acesso menor ao casamento do que os escravos 

nativos (HIGMAN, 1975, p. 369-371). 

No caso brasileiro, os poucos trabalhos que trataram da questao pare- 

cem indicar a pouca freqiifincia dos casaraentos entre escravos de diferentes 

donos Entretanto, devem ter ocorrido nas pequenas propriedades unioes 

familiares estdveis e, talvez, matrimdnios legais, pelas raesraas razoes apresen- 

tadas no caso norte-americano. provdvel que a correlaqao entre tamanho da 

propriedade e casamento estivesse particularraente relacionada com a maior 

disponibilidade de parceiros masculinos em potencial. Por fim, os poucos da- 

dos disponfveis nos estudos brasileiros mais recentes sugerem jx)uca diferenga 

entre as taxas de casamento de escravos africanos e nascidos no Brasil e, se al- 

guma diferenqa houve, seria uma maior proporqao de casamentos entre os es- 

cravos africanos do que entre os nascidos no Brasil ^27l 

Um aspecto evidenciado pelos dados aqui analisados € a forte presenga 

dos escravos africanos na agricultura comercial. Assim, verificaraos que os 

propriet^rios dedicados k produgao a^ucareira possufam aproximadamente 30% 

da totalidade dos escravos e mais da metade dos africanos. (vide Tabela 4). Isto 

significa que os africanos situavam-se nos maiores agruparaentos de escravos, 

tais como as fazendas de agucar Por^m, ao considerarmos apenas as cultu- 

ras nao agucareiras, desaparece a relagao entre a origera dos escravos (africa- 

nos e nascidos no Brasil) e o porte da propriedade. A correlagao identificada 

entre o tamanho do propriet^rio e sua vinculagao a atividade aguca- 

(26) Um dos poucos estudos existentes baseou-se em dados do municfpio de San tana do 
Pamafba, prdximo A atuaJ cidade de Sao Paulo. Dos 569 casamentos de escravos ocorridos 
entre 1726 e 1820, aproximadamente 93% eram entre escravos de um mesmo dono. 
Embora 30% dos casamentos de escravos acontecessem entre escravos e pessoas livres, 
ainda assim mantAm-se o padrao gerai, pois geraimente o cdnjuge llvre era empregado do 
dono do escravo. Por fim, no pequeno numero de casos de casamentos entre escravos de 
diferentes proprietArios (denominados broad marriages pela historiografia dos Estados 
Unidos), verificou-se que os diferentes proprietArios mantinham entre si atgum tipo de 
reiaqAo pessoal (METCALF, 1989, p. 55-56). Slenes encontrou o mesmo resultado em seu 
estudo sobre um grupo de pianta^des de Campinas no censo de 1872. Vide SLENES 
(1987, p. 220). 

(27) De fato, pelos dados das trAs localidades, 32% dos escravos africanos adultos eram 
c as ad os, comparado com os 27% dos escravos aduttos nascidos no Brasii. 

(28) Enquanto 56% de todos os escravos nas trAs comunidades pertenciam a grupos de 15 ou 
menos escravos, apenas 43% dos africanos pertenciam a tais grupos. Por outro lado, 24% 
dos africanos nas trAs localidades pertenciam a grupos de 41 ou mais escravos, contra 16% 
do total de 9.449 escravos das trAs comunidades. 
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reira permite entender porque os proprietdrios de escravos de Itu apresentavam 

em m^dia 11 escravos por propriet^irio, enquanto os senhores das outras duas 

localidades possufam, em m^dia, a metade desse valor. Como resultado, em Itu 

encontramos mais da metade dos escravos em plant&s de 21 ou raais escravos, 

enquanto a mediana na posse de escravos, nas outras duas localidades, situava- 

se na faixa dos 6 a 10 escravos (vide Tabela 5). Se considerarmos os escravos 

das tres localidades agregadamente, verificaraos que o peso de Itu influencia os 

resultados no tocante ^ posse de escravos do conjunto. Assim, erabora nesse 

agregado de 1.477 senhores a m£dia de escravos por proprietdrio fosse apenas 

6, encontramos mais de urn terqo dos cativos em plant&s superiores a vinte es- 

cravos, evidenciando a import^ncia da emergente agricultura comercial na pro- 

vmcia de Sao Paulo. Em contraste, uraa pesquisa referente ao inicio do s^culo 

XVIII em Minas Gerais, com um contingente 2.120 propriet^rios de escravos, 

mostrou uma situaqao diferente. Embora a m&iia de escravos possuidos nessas 

propriedades situasse pouco abaixo de 7, somente uma pequena porcentagem 

dos cativos encontrava-se era unidades acima de vinte escravos 

TABELA 4 

OCUPAQAO DO PROPRIETARIO E ORIGEM DOS ESCRAVOS PARA O 

TOTAL DAS TR^S LOCALIDADES 

(Em Porcentagem) 

Atividades Africanos Nascidos Desconhecidos Total 

Brasil 

Produgao de A9ucar 52.5 33,8 15,9 33,9 

Produgao de Aguardente 1,7 5,7 4,8 4.1 

Cuttivo de Cana 4.9 1.0 0,3 2.0 

Cultivo de Caf6 0,0 3.6 7,2 3,6 

Gdneros Subsistdncia 16,6 22,6 28,1 26,1 

Atividades Nao Agrfcolas 24,3 23,3 43,6 30,3 

Total (%) 100,0 100,0 100,0 100.0 

Total (N°) 2.803 3.130 2.860 8.793 

Nota; Para 654 escravos nao foi possivel identificar a atividade do proprietyrio. 
Fonte: Idem Tabela 1. 

(29) LUNA (1983, p. 30). No conjunto das quatro localidades mineradoras de Minas Gerais em 
1718, os 2.120 propriet^rios de escravos possufam, em m&Jia, 6,9 escravos cada; por6m, 
apenas 27% dos escravos eram possufdos por senhores com 21 ou mais cativos. 
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TABELA5 

DISTRIBUigAO DOS ESCRAVOS FOR TAMANHO DO PROPRIETARIO 

NAS TR&S LOCALIDADES EM 1829 

Faixade Itu  Mogi Sao Paulo Total 

N9 Escravos N % Acum. N % Acum. N % Acum. N % Acum. 

1-5 503 (12) 790 (37) 1.081 (34) 2.374 (25) 

6-10 417 (22) 531 (62) 845 (61) 1.793 (44) 

11-15 452 (33) 296 (76) 416 (75) 1.164 (56) 

16-20 442 (44) 119 (82) 204 (81) 765 (64) 

21-40 1.137 (71) 262 (94) 403 (94) 1.802 (84) 

41 + 1.222 (100) 140 (100) 190 (100) 1.552 (100) 

Total 4.173 2.138 3.139 9.450 

Fonte: Idem Tabela 1. 

Esta importancia dos maiores propriet^rios na posse de escravos parece 

relacionar-se, especificamente, com a natureza agncola da sociedade paulista. 

Ja em 1804, uraa pesquisa em dez municipios com mais de 17.000 escravos e 

2.827 proprietdrios - incluindo Itu e Mogi das Cruzes, mas nao Sao Paulo - 

identificou uma estrutura de distribuiqao de escravos quase idenlica k de 1829. 

Apesar de a m^dia ser de 6 escravos por senhor, 26% dos cativos situavam-se 

em grupos de 5 ou menos, e 14% em segmentos de 20 ou mais Pode-se as- 

sumir, apesar da falta de dados censit^rios para penodos posteriores, que esta 

concentraqao de escravos em propriedades maiores se ampliaria ao longo da- 

quele s6culo, pois o modelo de grande produqao coraercial de aqucar verificado 

em Itu se transformava, tambem, no padrao das novas propriedades cafeeiras 

que se desenvolviam em outros municipios da provfncia Enquanto as fa- 

(30) LUNA & COSTA (1983, p. 211-221). As porcentagens de escravos foram calculadas a partir 
do ponto mddio das estimativas da Tabela 4 desse artigo. 

(31) Um indfcio desse fato pode ser identificado na distrlbuigao de escravos encontrada na 
cafeicultura jA neste peKodo inicial. Assim, no municfpio paulista de JacareL onde 58% dos 
1.298 escravos se engajavam na produgao de caf6 neste pen'odo, apenas 9% dos escravos 
na cafeicultura eram mantidos em grupos de 5 ou monos cativos, enquanto 50% ficavam 
em grupos de 21 ou mais (LUNA, 1988b, p. 32-34). Curiosamente, uma analise de um 
censo populacional similar de 1825, nao publicado, para uma importante zona pecu^ria em 
dois municfpios do sul, numa ^rea do atual Estado do Parang, tambdm exibiu este padrao 
de concentragao de escravos em unidades maiores, diferentemente do identificado em 
^reas nao produtoras de caf6 ou agucar. Verificou-se que nas propriedades de gado, 2,5% 
dos escravos ou menos eram encontrados em unidades de 4 ou menos escravos, enquanto 
39% situavam-se em unidades de 20 escravos ou mais (GUTIERREZ. 1989. p. 15) 
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zendas dedicadas ao cultivo de generos alimentfcios era geral possufam, em 

ra^dia, 5 escravos por unidade, nas plantaqoes a^ucareiras de Itu e Mogi das 

Cruzes a unidade produtiva possufa, em m^dia, 26 a 28 cativos (vide Tabela 6). 

Mesrao na industria de aguardente, considerada em geral uma produ^ao secun- 

daria, encontraraos grandes unidades na provmcia de Sao Paulo. Em Mogi, por 

exemplo, tais agricultores, com ra^dia de 11 escravos possuidos, detinham, em 

conjunto, uma participagao significativa dos cativos do local (13%). Em fazcn- 

das produtoras de alimentos, as unidades madias apresentaram raetade deste 

numero de escravos. Em Mogi e Sao Paulo, com uma produ^ao de generos ali- 

mentfcios mais significante do que em Itu (absorvendo 50% do total da popula- 

qao escrava no primeiro raunicfpio e 28% no segundo, comparado com apenas 

14% de Itu), encontraraos, era media, apenas 4 escravos por unidade. 

TABELA 6 

DISTRIBUIQAO DOS ESCRAVOS NA AGRICULTURA NAS TRES 

LOCALIDADES EM 1829 

Itu  Mogi  Sao Paulo 

M6dia N Mddia N M6dia N 
Escr. Proprlet. Escr. Prophet. Escr. Prophet. 

Produqao de Agucar 26,3 113 28,0 2 11,3 3 

Produgao de Aguardente 6,0 1 10,9 26 15,1 7 

Cultivo de Cafe 5,0 1 6.5 58 1.0 1 

Generos de Subsistencia 5,1 94 4,0 265 5.3 140 

Atividades Nao Agrfcolas 3,7 162 3,2 106 4.1 420 

Total 11,0 371 4.7 457 4.6 571 

Desvio Padrao 15,3 6.6 4,9 

Total Escravos 4.067 2.130 2.606 

Notas: (*) Casados incluem os listados como -casados* e 'viuvos'. 
(**) Numero total de adultos com 15 anos e mais. 

Fonte: Idem Tabela 1. Informaqdes perdidas: Itu (9); Mogi (4) e Sao Paulo (67). 

Embora os nuraeros para a forqa de trabalho por engenho sejam conside- 

ravelmente altos em Itu e Mogi, representam, de fato, valores relativamente 

baixos, se comparados com os padroes das plantaqdes brasileiras de a^ucar da- 

quele penodo. Na Bahia, centro da mais avanqado da produqao a^ucareira do 

Brasil no comeqo do s^culo XIX, os engenhos de aqucar possufam em m&lia 

66 escravos por propriedade entre 1816-1817; mcsmo no Rio de Janeiro, no fi- 
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nal do s^culo XIX, a m£dia situava-se era 36 escravos por propriedade 

(COSTA, 1988, p. 113; SCHWARTZ, 1985, p. 446). Estas cifras indicam que 

as plantaqoes de aqucar existentes em Itu, de grande iraportancia para a provm- 

cia, apresentavam reduzido porte para os padroes das deraais ^reas a^ucareiras 

no Brasil. 

Nas planta^oes comerciais predominavam, em geral, unidades com nu- 

mero de escravos superior ao encontrado em propriedades envolvidas com ou- 

tras atividades economicas. Assim, a m^dia dos coraerciantes proprietirios de 

escravos destas tres localidades (vide Tabela 7) resultou 5, enquanto para os ar- 

tesaos donos de escravos o numero m6dio por unidade alcanqou 2 a 3 escravos. 

Em rela^ao aos proprietdrios envolvidos em atividades de transporte (era sua 

raaioria arrieiros), a ra&iia elevou-se para 6 a 8 escravos. Infelizmente, no caso 

de proprietarios de escravos que exerciam posiq5es relevantes naquela socieda- 

de, tais como membros das Forgas Armadas, cl^rigos, profissionais liberais ou 

funcion^rios da administra^ao publica, as informaqoes contidas nas listas nomi- 

nativas nao permitem uma andlise apropriada a respeito do tipo predominante 

de utilizaqao dos escravos em atividade tais como: trabalhadores doraesticos, 

artesaos ou lavradores. Quando, al^ra desse tipo de atividade, especificava-se 

uma segunda ocupagao ao proprietdrio consideramos aquela mais diretamente 

relacionada & produqao. As categorias ocupacionais voltadas h administraqao, ^ 

Igreja e serviqos tinham pouca relevancia no tocante ^ posse de escravos em 

Mogi das Cruzes (3%) e Itu (5%). Entretanto, a situa^ao raodificava-se em Sao 

Paulo, onde 28% dos escravos pertenciam a individuos nessa situaqao. 

Ao examinarraos as informaqoes referentes aos proprietarios de escra- 

vos, notaraos certas tendencias. Soraente urn terqo dos chefes de fogo em cada 

uma dessas localidades possufa escravos. Dentro deste pequeno grupo consti- 

tuido de senhores, os homens controlavam entre dois terqos e quatro quintos do 

total de cativos em cada uma das localidades e 73% dos escravos se considerar- 

mos as tres dreas em conjunto (vide Tabela 8). Embora minorit^rias, as mulhe- 

res apresentavam um peso relative no total de escravos possuidos, 

proporcionalmente a sua participaqao no conjunto dos proprietarios: repre- 

sentavam 26% dos senhores e controlavam aproximadamente 21% dos cativos. 

Nota-se, entretanto, uma profunda diferenqa quanto & indepcndencia economi- 

ca entre homens e mulheres, como se observa pelo cxame do estado civil e ocu- 

paqoes excrcidas pclos dois segmentos. 
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TABELA7 

NUMERO M^DIO DE ESCRAVOS FOR PROPRIETARIO E POR 

ATIVIDADE DO PROPRIETARIO 

Itu Mogi Sao Paulo 

M£dia N M&Jia N M^dia N 

Escr. Propriet. Escr. Propriet. Escr. Propriet 

Agricultura 16,3 214 5.0 352 5,8 154 

Artesanais 1.8 41 2.2 38 2,5 90 

CI6rigos 2.4 11 3.4 9 4,0 25 

Funcion^rios Publicos 3,0 2 2,5 4 5,0 22 

Oficiais Miiitares 1.5 2 5,2 61 

Profissionais Liberais 3.9 9 3.0 1 3,3 19 

Capitalistas 4.8 31 3.5 2 6,6 24 

Com6rcio 4.5 41 4,6 41 4,9 108 

Transporte 6.4 11 1.0 1 8,2 5 

Servigos em Geral 2,0 1 

Diarist as 1.3 3 4.5 2 

Nao Classificados 2,4 9 1'7. 6 2.4 60 

Total 11.0 371 4,7 457 4,7 571 

Numero de Escravos 4.067 2.130 2.606 

Notas: Havia o seguinte numero de informagoes perdidas: Itu (9); Mogi das Cruzes (4) e 
Sao Paulo (67). 
Fonto: Idem Tabela 1. 

O tipo de atividade produtiva, na qual se utilizavam os cativos, exerceu 

profunda influencia na posse de escravos. Sem duvida, a especial importancia da 

produ^ao agucareim era Itu influenciou sobremaneira a forma corao os cativos se distri- 

bufam entre senhores. Nesta localidade, encontramos metade dos proprietdrios de escra- 

vos existentes na cidade de Sao Paulo. Entretanto, a populaqao escrava em Itu era superior 

(era mais de rail pessoas) dquela existente era Sao Paulo. Corao era Itu a raddia de escra- 

vos possuidos correspondia ao dobro daquela verificada em Sao Paulo, pode-se entender 

os resultados obtidos com o fndice de Gini - quando o utilizamos para medir a concentra- 

^ao na posse de escravos - substancialmente maior era Itu, comparativamente a Sao Paulo, 

indicando, portanto, raaior concentra^ao na primeira ^ 2'\ Curiosamente, Mogi das 

(32) igual padrao de maior desigualdade na posse de escravos tambdm identificou-se no censo 
do 1829 no recdm-formado munlcfplo cafeeiro de Banana! urn dos primeiros nas zonas 
paulistas de caf^. Neste munidpio, os 195 senhores de escravos possufam, em m6dia, 11,7 
escravos, e o fndice de Giniresultou 0,657 - semelhante ao de Itu (MOTTA, 1989, p. 2-5). 
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Cruzes, drea dominada pela cultura de generos alimenticios, e Sao 

Paulo, com caracterfsticas forteraente urbanas, produziram coeficien- 

tes de concentraqao de escravos praticamente iddnticos. 

TABELA 8 

NUMERO DE ESCRAVOS FOR SEXO E CONDigAO DO PROPRIETARIO 

NAS TR£S LOCAUDADES, EM 1829 

Itu Mogi S^o Paulo Total 

Escr. Prop. Escr. Prop. Escr. Prop. Escr. Prop. 

Masculino 3.107 267 1.657 369 2.130 439 6.894 1.075 

Feminino 862 106 363 90 780 193 2.005 389 

Heranga 25 1 25 1 

Ordens Religiosas 42 2 118 2 160 4 

Pessoa Juridica 137 4 137 4 

Nao Consta 229 6 229 6 

Total (Escr. e Prop.) 4.173 380 2.138 461 3.139 638 9.450 1.479 

M6dia de Escravos 

por Propriet^rio 11,0 4,6 4,9 6,4 

Desvio Padrao 15,3 6,6 7,3 10,2 

fndice de Gini 

para Distr. Escravos 

entre Propriet^rios 0,610 0,524 0,513 0,583 

Total Chefes Fogo 1.061 1.964 1.745 4.770 

% Fogos com Escravos 36 23 37 31 

Indice de Gini 

para Distr. Escravos 

entre Chefes de Fogo 0,860 0,888 0,822 0,871 

Fonte: Idem Tabela 1. 

Estas diferengas relativas no indice de concentragao entre as trds locali- 

dades diminuem ao inclufrmos todosos fogos e nao somente aqueles com es- 
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cravos. Nas tres 5reas os fogos com escravos constituiam um universe minori- 

t^rio. Por esse novo criU;rio de medida encontramos ura padrao de concentra- 

^ao bastante elevado, sugerindo ser a posse de escravos em si determinante, na 

pr^tica, de uma caractenstica de elite. Entretanto, existe alguma diferenciaqao 

nos resultados das tres comunidades. Sao Paulo representou a drea de menor 

concentra^ao e Itu constitui, k priraeira vista, uma surpresa, apresentando ura 

mdice de Gini menor do que Mogi. Isto se deve provavelmente ao fato de a 

posse de escravos era Itu encontrar-se raais disseminada entre a popula^ao 

como um todo. Dessa forma, o peso dos nao proprietdrios resultava menor, re- 

fletindo-se era ura mdice de concentraqao tamb^m menor. 

Aprofundando o exame das caractensticas dos proprietdrios de escravos 

notamos diversas especificidades deste grupo de pessoas livres. Em primeiro 

lugar, uma idade m&iia consideravelraente alta, comparativamente aos deraais 

grupos da popula^ao, inclusive escravos africanos. Em geral, a media de idade 

dos senhores, homens ou mulheres, situava-se em tomo dos 45 anos Este 

rcsultado, aparentemente incomum, nao deve ser considerado inesperado, pois 

a posse de escravos constitufa um empreendimento oneroso, do qual apenas 

uma minoria da populaqao conseguia participar. Os escravos representavam, 

inequivocamente, um ativo acumulado ao longo de uma vida de rendimentos e, 

embora as herangas constitufssem uma importante fonte de obtenqao de escra- 

vos, jovens herdeiros nao assumiam a posse de seus bens ate alcangar um pe- 

rfodo relativamente avanqado de suas vidas. Estas tres localidades pareccm 

diferir de outras no Brasil, neste penodo, pelo fato de, aparentemente, nao ha- 

ver correlaqao significativa entre a idade do senhor e o numero de escravos 

possuidos - isto 6, o efeito do acumulo de riqueza na forma de escravos atrav&> 

do tempo nao se mostra presente nas ^reas consideradas 

(33) Os proprieUtrios do sexo mascutino apresentavam idade m&Jia (45 a 47 anos) um pouco 
inferior &s proprietArias (48 a 52 anos). 

(34) COSTA & NOZOE (1989, p. 16-17). Os autores encontraram correlaqao positiva entre o 
numero mddio de escravos possufdos e a faixa etAria dos donos, se exclufdos os grandes 
propnetArios ou seja, aqueles com 25 ou mais escravos |A que estes escravos foram 
provavelmente herdados e nao comprados. Nos nossos dados, mesmo exctuindo-se os 
escravos pertencentes aos senhores com 25 ou mais cativos, a correlaqAo entre a idade 
dos propnetArios e a quantidade de escravos possufdos em Itu ainda resultava insignificante 
(-0,0189). Tampouco encontrou-se um resultado significante em qualquer das trAs 
localidades, quando se exclufam as mulheres. PorAm, os numeros que os autores aclma 
encontraram para a idade mAdia de senhores de escravos (49,3 anos) aproximam-se doe 
nossos para 1829 {ibid, p. 2). 
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Os censos fornecem indfcios interessantes quanto ocupaqoes exerci- 

das pelas mulheres proprietyrias de escravos. Encontramos grande propor^ao 

de mulheres solteiras ou viuvas com participa^ao superior as 90% entre as pro- 

prietirias, enquanto entre os homens o porcentual de casados alcanqava dois 

terqos de seus membros (vide Tabela 9). Como os proprietirios dos dois sexos 

possufam idade m6dia semelhante, esta diferenqa no estado civil sugere a possi- 

bilidade de maior participaqao de heranqas corao fonte de obten^ao de escravos 

entre as mulheres do que entre os homens e que as raesmas nao atuavam, de 

modo geral, como agentes economicamente independentes. Deve-se chamar a 

atenqao para uma importante exce^ao ao padrao encontrado para as proprietil- 

rias. Trata-se das artesas, quase exclusivamente costureiras, normalmente sol- 

teiras, proprietdrias de escravos empregados presumivelmente corao artifices 

ou ajudantes. Este grupo pode ser encontrado nas tr^s localidades, mas mostra- 

va-se particularmente importante em Sao Paulo e Mogi. 

TABELA 9 

IDADE E ESTADO CIVIL DOS PROPRIETARIOS DE ESCRAVOS NAS 

TR&S LOCAUDADES EM 1829 

Itu Mogi Sao Paulo 

Escr. Prop. Escr. Prop. Escr. Prop. 

Homens 3.107 267 1.657 369 2.130 439 

Casados 2.731 217 1.415 306 1.317 258 

Sotteiros 124 28 140 39 541 137 

Viuvos 215 21 102 24 196 40 

Desconhecidos 37 1 0 76 4 

Mulheres 862 106 363 90 780 193 

Casadas 19 7 19 9 17 6 

Solteiras 116 37 40 12 202 75 

Viuvas 727 62 304 69 537 108 

Desconhecidas 0 0 24 4 

Total 3.969 373 2.020 459 2.910 632 

Fonte; Idem Tabela 1. 
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As mulheres costureiras (50) ou tecelas (3) representavam raais de 

um quarto das proprietdrias de escravos em Sao Paulo, com m^dia de 2,4 

escravos. Entre estas mulheres encontramos 30 solteiras, 23 viuvas e 3 

casadas. Apesar de as mulheres tamb^m controlarem estas atividades em 

Mogi das Cruzes, nesta ^irea de caractensticas mais rurais as viuvas pre- 

dominavam (21 casos), seguidas pelas casadas (5). Havia 11 mulheres 

nessas duas atividades em Itu e, surpreendentemente, o padrao asseme- 

Ihava-se ao de Sao Paulo, com 8 solteiras. Erabora signifiquem numeros 

relativamente modestos, estes resultados refletem uma tenddncia para as 

mulheres se estabelecerem corao artesas independentes nessas ativida- 

des; propriet^rias de escravos por seus prdprios meios, em contraste com 

o padrao dominante na camada rural, na qual as proprietdrias de escra- 

vos, era geral viuvas, eram provavelmente herdeiras de seus maridos e 

ou tutoras de seus filhos. 

Como se comparam estes padroes demogrdficos e de posse de es- 

cravos com outras zonas do Brasil em fins do seculo XIX e inicio do s6- 

culo XIX? Verificamos que o tamanho da propriedade agucareira nestas 

tres localidades, era termos de seu componente de trabalho escravo, di- 

feria dos centres mais dinamicos de produgao de a^ucar no pafs. Ainda 

assim, no geral, a m^dia de escravos possuidos reproduzia os padroes 

observados no resto do Brasil, assim como seu grau de concentraqao 

(vide Tabela 10). Mesrao na Bahia, consideradas as plantaqoes nao agu- 

careiras, a m^dia entre os propriet^rios alcangava 7 escravos por unida- 

de. Nesse aspecto, Itu, com sua alta concentragao na posse de escravos e 

plantagoes de agucar, destaca-se da norma geral, com m^dia relativa- 

mente alta de 11 escravos. 

A andlise dos resultados obtidos nas tres localidades da provincia 

de Sao Paulo, em 1829, bera como os referentes a outras comunidades 

brasileiras, indica que o padrao de propriedade de escravos, na regiao 

centro-sul do Brasil no inicio do seculo XIX, assemelhava-se ao padrao 

norte-araericano. Algo em torno de um quarto a um tergo das famflias li- 

vres possufa escravos, e era propriet^ria de uma quantidade mddia de 

escravos relativamente pequena. Neste aspecto, as duas zonas continen- 

tals diferiam do sistema agncola cxistente nas Antilhas. Embora o au- 
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mento na importancia relativa da cultura cafeeira provocasse um 

crescimento acentuado no tamanho m^dio das plantaqoes, estas no- 

vas unidades apenas se aproximavam, no tamanho, dos engenhos 

nordestinos de aqucar e das planta^oes de algodao norte-americanas, 

sendo nessa ^poca significativamente menores que as propriedades aqu- 

careiras das Antilhas. Um aspecto que merece realce 6 a importancia dos 

agricultores nao propriet^rios de escravos, que significavam uma das ca- 

ractensticas marcantes tanto no sistema escravista brasileiro como no 

norte-americano. 

TABIELA 10 

COMPARAQAO DE INDICADORES DA POSSE DE ESCRAVOS EM 

LOCALIDADES SELECIONADAS DO BRASIL 

Tamanho Indice de Gini para 

Localidade M^dio do a Distr. Escravos 

Proprietario entre Proprietarios 

Lorena (SP) 1804 5,8 0,56 

Sorocaba (SP) 1804 5.0 0,54 

Bahia 1816/17 7.2 0,59 

Vila Rica (MG) 1804 3.7 0,50 

Congonhas o SabarA (MG) 1790 4.5 0,54 

Sao Caetano (MG) 1804 6.5 0,57 

Curitiba (SP/PR) 1824 5.6 0,53 

Nota: SP (Sao Paulo); MG (Minas Gerais); PR (Parani). 
Fonte: Modificada da Tabela 2 de COSTA & NOZOE (1989); © de LUNA (1981, 

p. 127). 

Entretanto, Sao Paulo apresentava mais semelhan^as com as Anti- 

lhas do que com o sistema norte-americano na estrutura demogrdfica da 

popula^ao escrava. A predominancia dos escravos africanos em Sao Pau- 

lo, em contraste com sua posiqao menos importante nos Estados Unidos, 

teve significativo impacto nas idades mddias, proporgoes entre os sexos 

e, sobretudo, na sua capacidade de reprodugao. Sao Paulo, na epoca, 

destacava-se como uma zona especialmente dcsequilibrada pela forte 
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presenqa masculina, pela idade elevada da populagao escrava e, eon- 

seqiienteraente, pela menor capacidade de reproduzir-se nas d£cadas se- 

guintes. Nesse sentido, Sao Paulo apresentava caracterfsticas bastante 

diferentes em rela^ao a Minas Gerais e Parand e, provavelmente, de 

muitas partes do Rio de Janeiro. Nestas regioes, niveis raais baixos de 

entrada de africanos nesse penodo implicavam a possivel obten^ao de 

taxas de crescimento vegetativo positivas para a popula^ao escrava resi- 

dente. 

Sao Paulo representa um caso incomum, at^ mesrao para os padroes 

brasileiros, na ocorrencia de casamentos entre escravos, muitos dos quais 

formalizados e legalmente reconhecidos. Provavelmente era nenhum outro 

regime escravista das Americas existiu tantos escravos casados legalmente e 

em poucas provmcias brasileiras encontram-se niveis tao elevados de casa- 

mentos entre escravos, quase iguais aos da populagao livre, tanto branca 

corao negra. Ademais, a correlaqao existente entre a quantidade de escravos 

na propriedade e as taxas de casaraento poderia aparentemente sugerir altas 

taxas de unides dentro da propria propriedade, com correla^ao inversamente 

proporcional & quantidade de escravos por senhor. Nos Estados Unidos apa- 

rentemente existe maior tendencia de unioes entre escravos de propriedades 

distintas. No estdgio atual da pesquisa deste tema, nao M possibilidade de se 

estabelecer a razao desta diferen^a entre Sao Paulo e Estados Unidos nos 

padrdes de casamentos dentro e fora da prdpria propriedade atrav^s da in- 

formaqao de que nas duas £reas o tamanho m£dio na posse de escravos apre- 

sentava nuraeros relativamente homogeneos. Em Sao Paulo, as evidencias 

quanto & existencia de correlagao positiva entre o tamanho do plantel e as ta- 

xas de casamento parecem melhor explicadas pela disponibilidade de cdnju- 

ges apropriados, fator reforqado pelas elevadas discrepancias entre as taxas 

de casamento para os homens e para as mulheres. 

Esta pesquisa preliminar das amostras de 1829 indica a ocorrencia, no 

centro-sul do Brasil, de um complexo sistema escravista, corapartilhando 

vdrios aspectos formais com outros sistemas que existiram nas Americas, 

mas ao raesmo tempo possuindo diversos padroes singulares de desenvolvi- 

raento, mesmo no contexto da escravidao brasileira. Esperamos que o estudo 

forneqa aos leitores uma visao de aspectos relevantes das pesquisas em an- 

damento no Brasil sobre a escravidao no sdculo XIX. 

Estecon., Sao Paulo, 20(3):349-379, set.-dez. 1990 375 



ESCRAVOS E SENHORES 

Referdncias Bibliogr^ficas 

CAMARGO, Jos6 Francisco de. Crescimento da populagao no Estado de Sao Paulo e 

sous aspectos econdmlcos. 2® ed. Sao Paulo, IPE-USP, Ensaios Econdmicos 

n®3. 14e 14A, 1981. 

COSTA, Iraci del Nero da. Nota sobre a posse de escravos nos ©ngenhos e 

engenhocas flumlnenses (1778). Revista do Institute de Estudos Brasileiros, 28: 

111-113,1988. 

 . Minas G era Is: estmturas populacionals tfpicas. Sao Paulo, EDEC, 1982. 

 . Vila Rica: populagao (1719-1826). Sao Paulo, IPE-USP, Ensaios 

Econ6micos n® 1,1979. 

 . Vila Rica: populagao (1719-1626). Dissertate de mestrado, FEA-USP, 

1977. 

  & GUTIERREZ, Horacio. ParanA: mapas de habitantes, 1798-1830. Sao 

Paulo, 1985. 

 . Nota sobre casamentos de escravos em Sao Paulo e no Paranci Histdria: 

Questdes e Debates, 5 (9): 313-321, 1984. 

COSTA, Iraci del Nero da. & NOZOE, Nelson Hideikl. Elementos da estrutura de posse 

de escravos em Lorena no atvorecer do sdculo XIX. Trabalho apresentado no 

Congress© sobre a Hist6ria da Populagao da America Latina (IUSSP), Ouro 

Preto, jul. 1989. 

COSTA. Iraci del Nero da, SLENES, Robert W. & SCHWARTZ, Stuart B. A famflia 

escrava em Lorena (1801). Estudos Econdmlcos, 17 (2): 245-295, maio/ago. 

1987. 

DEAN, Warren. Rio Claro, a brazilian plantation system, 1820-1920. Stanford, 1976. 

FRAGOSO, Joao Lufs & FLORENTINO, Manolo G. Marcelino, filho de Inocdncla 

Crioula, neto de Joana Cabinda: urn estudo sobre famflias escravas em Parafba 

doSul (1835-1872). Estudos Econdmlcos, 17(2): 151-173, maio/ago. 1987. 

GRAHAM, Richard. Slave families on a rural estate In Colonial Brazil. Journal of Social 

History, 9(3) : 382-402,1976. 

GUERZONI FILHO, Gilbert© & NETTO, Lulz Roberto. Minas Gerais indices de 

casamento da populagao llvre e escrava na com area do Rio das Modes. Estudos 

Econdmlcos, 18(3): 497-507. set./dez. 1988. 

GUTIERREZ, Horacio. Escravidao e fazendas de gado no Parand durante a primelra 

metade do sdculo XIX. Trabalho apresentado no Congresso sobre a Histdria da 

Populagao da Amdrica Latina (IUSSP), Ouro Preto, jul. 1989. 

 . Crloulos e afrlcanos no Parand, 1798-1830. Revista Brasllelra de Histdria, 

8(16): 161-187, 1988. 

376 Est.»con., Sao Paulo, 20(3):349-379, sat.-daz. 1990 



Francisco V. Luna & Herbert S. Klein 

  Demografia escrava numa economia nao-exportadora: Parang 

1800-1830. Estudos Econdmicos, 17(2): 297-314, maio/ago. 1987. 

GUTMAN, Herbert G. The black family in slavery & freedom, 1750-1925. New York, 

1976. 

HIGMAN, B. W. Slave populations of the Bristish Caribbean, 1807-1834. Baltimore, 

John Hopkins University Press, 1984. 

IBGE. Estatfsticas histdricas do Brasil: sdries econdmicas, demogrdficas e sociais. Rio 

de Janeiro, 1987. 

JOHN, A. Meredith. The plantation slaves of Trinidad, 1783-1816. Cambridge, 1988. 

KARASCH, Mary C. Slave life in Rio de Janeiro, 1808-1650. Princeton, 1987. 

KLEIN, Herbert S. A Demografia do tr^fico atl^ntico de escravos para o Brasil. Estudos 

Econdmicos, 17(2): 129-149, maio/ago. 1987. 

LIBBY, Douglas Cole & GRIMALDI, Marcia. Equilfbrio e estabilidade: economia e 

comportamento demogr^fico num regime escravista. Minas Gerais no s6culo XIX. 

Anais do VI Encontro Nacional de Estudos Popuiacionais (ABEP), Olinda, 1988. 

LUNA, Francisco Vidal. Observagoes sobre casamentos de escravos em treze 

localidades de Sao Paulo (1776, 1804 e 1829). Trabalho apresentado no 

Congress© sobre a Histdria da Popula9ao da America Latina (IUSSP), Ouro 

Preto, jul. 1988. 

 . Observagoes sobre casamento de escravos em Sao Paulo - 1829. Anais 
do VI Encontro Nacional de Estudos Popuiacionais (ABEP), Olinda, 1988a. 

 • Estrutura de posse do escravos e atividades produtivas em Jacaref 
(1777-1829). Revista do Institute de Estudos Brasileiros, 28: 23-35, 1988b. 

 . Estrutura da posse de escravos em Minas Gerais. In: MUNIZ BARRETO, 

A. E. eta/., Histdria Econdmica, Sao Paulo, Ensaios, IPE-USP, 1983. 

 . Minas Gerais: escravos e senhores. Sao Paulo, IPE-USP, Ensaios 

Econdmicos n0 8, 1981. 

 . Minas Gerais: escravos e senhores. Tese de doutorado, FEA-USP, 1980. 

  & CANO, Wilson. La reproduccidn natural de los esclavos en Minas 

Gerais. HI SLA Revista Latinoamericana de Historla Econdmica y Social, 4: 

129-139, Lima. 1984. 

LUNA, Francisco Vidal & COSTA, Iraci del Nero da. Posse de escravos em Sao Paulo 

no infcio do sdculo XIX. Estudos Econdmicos, 73 (1): 211 -221, jan./abr. 1983. 

 . Minas colonial: economia e sociedade. Sao Paulo, Pioneira, 1982. 

MARTINS, Roberto B. Growing in silence: the slave economy of nineteenth century 

Minas Gerais, Brasil. Tese de doutorado, Universidade de Vanderbilt, 1980. 

MARTINS FILHO, Amilcar & MARTINS, Roberto B. Slavery In a nonexport economy: 

nineteenth century Minas Gerais revisited. Hispanic American Historical Review, 

63 (3): 587-568, ago. 1983. 

MATTOSO, Katla de Queirds. Ser escravo no Brasil, 1550-1888. Sao Paulo, 

Brasiliense, 1982. 

Estecon., Sao Paulo, 20(3):349-379, ael.-dez. 1990 377 



ESCRAVOS E SENHORES 

MELLO, Pedro Carvalho de. Estimativa da longevidade de escravos no Brasil na 

segunda metade do s6culo XIX. Estudos Econdmicos, 13 (1); 151-179, jan./abr. 

1983. 

 . Aspectos econ6mjcos da organizagao do trabalho da economia cafeeira 

do Rio de Janeiro - 1850-1888. Revista Brasileira de Economia, 32 (1): 19-67, 

1978. 

 . The economics of labour in brazilian coffee plantations, 1871-1888. Tese 

de doutorado, Universidade de Chicago, 1977. 

METCALF, Alida C. The slave family in Colonial Brazil: a case study of Sao Paulo. 

Trabalho apresentado no Congresso sobre a Histdria da Populagao da Amdrica 

Latina (IUSSP), Ouro Preto, jul. 1989. 

 . Vida familiar dos escravos em Sao Paulo no sdculo dezoito: o caso de 

Santana de Parnafba. Estudos Econdmicos, 77(2): 229-243, maio/ago. 1987. 

MOTTA, Josd Flavio. Estrutura da posse de escravos em Banana! (1801-1829). 

Trabalho apresentado no Congresso sobre a Historia da Populagao da America 

Latina (IUSSP), Ouro Preto, jul. 1989. 

 . Famflia escrava: uma incursao pela historiografia. Histdria: Questoes e 

Debates, 8:104-160, jul 1988a. 

 . A familia escrava e a penetragao do cafd em Bananal (1801-1829). 

Revista Brasileira de Estudos Popuiacionais, 5 (1): 71 -101, 1988b. 

MULLER, Daniel Pedro. Ensaio d'un quadro estatlstico da provmcia de Sao Paulo. 3a 

ed. facsimilada, Sao Paulo, Governo do Estado, 1978 (Colegao Paulfstica, 11). 

PAIVA, Clotilde. A natalidade de Minas Gerais no seculo XIX: algumas hipoteses. 

Trabalho apresentado no Congresso sobre a Historia da Populagao da America 

Latina (IUSSP). Ouro Preto, jul. 1989. 

 . Minas Gerais no seculo XIX: aspectos demograficos de alguns nucleos 

popuiacionais. In: COSTA, Iraci del Nero da. (ed.), Brasil: historia econdmica e 

demogrdfica. Sao Paulo, IPE-USP, 1988. 

PETRONE, Maria Thereza Schorer. A lavoura canavieira em Sao Paulo. Sao Paulo, 

DIFEL, 1968. 

SAMARA, Eni de Mesquita. A famflia negra no Brasil: escravos e libertos. Anais do VI 

Encontro Nacional de Estudos Popuiacionais (ABEP), Olinda, 1988. 

SCHWARTZ, Stuart B. Sugar plantations in the formation of brazilian society, Bahia, 

1550-1835. Cambridge, Cambridge University Press, 1985. 

SLENES, Robert W. Lares negros, olhares brancos; historia da famflia escrava no 

sdculoXIX. Revista Brasileira de Histdria, 3(16): 189-203, 1988. 

 . Escravidao e famflia: padroes de casamento e estabilidade familiar numa 

comunidade escrava (Campinas, seculo XIX). Estudos Econdmicos, 17 (2) 

217-227, maio/ago. 1987. 

  The demography and economics of brazilian slavery: 1850-1688. Tese de 

doutorado, Universidade de Stanford, 1976. 

378 Est.econ., Sao Paulo, 20(3):349-379, set.-dez. 1990 



Francisco V. Luna & Herbert S. Klein 

SOUZA E SILVA, Joaqulm Norberto de. Investigagoes sobre os recenseamentos da 

populagao geraldo Impdrio (1870). 2® ed. Sao Paulo, IPE-USP, 1986. 

STECKEL, Richard H. The fertility of American slaves. Research in Economic History, 

VII: Greenwich, Ct., 1982. 

STEIN, Stanley J. Vassouras. A brazilian coffee county, 1850-1890. 2® ed. New York, 

Atheneum, 1970. 

(Originais recebidos em novembro de 1989. Revlstos pelos autores, em junho de 1990). 

E8t.*con., Sao Paulo, 20(3):349-379, aat.-dez. 1990 379 


	Estudos_econ_v-20_n-3_1990_0000

