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Resumo 

O objetivo dest© artigo 6 explorar, ©m va- 
ries nfveis, questoes relatives a domicilios 
chefiados por mulheres. Em primeiro lugar, 
descreve-se o domicflio chefiado por mulhe- 
res e, em seguida, com para-se, para uma 
dada comunidade, os domicflios chefiados 
por solteiras e aqueles encabe^ados por mu- 
lheres casadas. Em segundo lugar, examina- 
se esta rela^ao em urn pen'odo substancial de 
tempo. Por fim, a mesma rela^ao 6 examina- 
da envoivendo v^rias comunidades. O foco 
geogr&ico deste estudo 6 Minas Gerais no 
sdculo XIX. 
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Abstract 

The purpose of this study is to explore a 
series of issues relating to the female-headed 
household within a number of levels. First, to 
describe the female headed household and 
then to compare single female household 
heads and married women within one 
community. Second, to examine this rela- 
tionship over a substancial period of cronolo- 
gical time. Finally, this relationship will be 
examined with a comparative context invol- 
ving a number of communities. The 
geographic focus of this essay is Minas Ge- 
rais in nineteenth century. 
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UNIAO CONSENSUAL E FAMILIA 

Era 1725, o Conselho Portugues Ultramarino notou que "E porque a 

maior parte dos moradores daquelas terras ndo tratam de casar-se pela sollu- 

ra e liberdade com que nelas se vive, ndo sendo fdcil a coagdo para que se 

apartem do concubinato das negras e das mulatas, e por esta escusa se vdo 

maculando asfamUias todas..."^. 0 Conselho estava preocupado com uma rca- 

lidade social que envolvia novos estilos de vida no contexto de uma sociedade 

multirracial. Esses padroes de vida altcmalivos, considerados pelas auloridades 

portuguesas de modo pejorative era 1725, continuaram a existir no seculo XIX. 

Nos anos recentes, a historia social da America Latina Colonial, a maior 

parte dela concentrada nesses padroes e em araplas questdes, tais como o papel 

da famflia, tern sido rigorosamente examinada. A medida que o direcionaraento 

de trabalho intensive acabou se concentrando nessas questoes, nosso conheci- 

mento, obviamente, aprofundou-se e nossa percepqao da realidade social pas- 

sou de uma preocupa^ao com homogeneidade para uma concepqao de enorme 

diversidade. Esse reconhecimento de diversidade e evidente quando se examina 

o papel das mulheres na famflia. Esles estudos pcrmitcm uma apreciaqao das 

estrat^gias de sobrevivencia usadas pelas mulheres para competir em igualdade 

de condi^oes em um mundo dominado pelos homens em contextos polfticos e 

sdcio-economicos. Os historiadores tern chamado a atengao para a existencia 

de urn grande numero de domicflios chefiados por mulheres no Brasil-Colonia, 

e em alguns lugares na America Espanhola. O aparecimento desse grupo, com- 

posto tipicamente por maes solteiras, no caso do Brasil-Colonia, foi acrescenta- 

do h nossa visao de mundo no qual as mulheres eram tradicionalraente vistas 

como tendo somente a escolha entre o casamento - com urn homem ou com a 

igreja - e o celibato. 

Agora, comeqa a ficar mais claro que os papdis sociais das mulheres 

eram mais complexes do que se pensava antcriormenle. Pordm, as estratdgias 

utilizadas pelas mulheres para lidar com uma sociedade patriarcal eram empre- 

gadas dentro de um ou mais contextos economicos especificos. O objetivo des- 

se trabalho d explorar uma sdrie de questoes relativas aos domicflios chefiados 

por mulheres dentro de vdrios nfveis. Primeiramcnte, dcscrcvcr o domicflio 

chefiado por mulheres e, depois, comparar as chefcs de domicflio solteiras e as 

mulheres casadas dentro de uma comunidade. Em scgundo lugar, examinar 

esse relacionamenlo dentro de um perfodo de tempo substancial. Finalmente, 

(1) (Opiniao do Conselho Ultramarino, 25 de setembro de 1725, apud LIMA JUNIOR (1943, p. 
149-150.) 
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esse relacionaraento serd examinado dentro de um contexto comparativo, en- 

volvendo vdrias coraunidades. Obviamente, intenta-se tomar mais claras as vd- 

rias tenddncias de as mulheres chefiarem seus prdprios domicflios cojno fun^ao 

de questoes econoraicas mais amplas. Aldm disso, ao inv& de comparar os do- 

micflios chefiados por homens vis- d-vis aqueles chefiados por mulheres, pre- 

tende-se isolar e examinar a situagao de vida das mulheres. Para este propdsito, 

dois componentes-chave da sociedade brasileira sao analisados; domicflios 

chefiados por mulheres solteiras ^ e aqueles chefiados por mulheres casadas 

que moram com seus maridos. Por ser o enfoque deste trabalho a natureza do 

domicflio residencial, as famflias secunddrias - aquelas de filhos do chefe do 

domicflio ou agregrados ^ nao estao inclufdas. 

O foco geografico deste ensaio 6 Minas Gerais. O cora^ao da mineraqao 

aurifera no Brasil-Colonia, Minas Gerais e sua capital, Vila Rica do Ouro Pre- 

to, tornaram-se o centro economico do Brasil do s^culo XVIIL Com o desco- 

brimento do ouro em 1695, uma ^rea, ainda nao povoada por europeus, 

tomou-se subitaraente o alvo da maior corrida ao ouro que, no seu auge, arras- 

tou pessoas de outras dreas do Brasil e araea^ou despovoar Portugal. Os dias 

tranqiiilos de rapido crescimento desapareceram por volta da d^cada de 1720. A 

partir de entao, para garimpar os riachos, passou-se de uma situagao era que era 

necessdrio um capital limitado para outra que exigia um investimento substan- 

cialmente maior. Atrajetdria da produgao do ouro variou de regiao para regiao. 

Era Vila Rica, o estigio de produ^ao alta estendeu-se atd 1753. Ap6s este ano, a 

produgao de ouro comegou a cair gradativamente, no inicio, e depois mais rapi- 

daraente. Por volta do final do sdculo XVIII, a produgao do ouro nao era nada 

mais do que uma sombra apagada daquilo que havia sido no meio do sdculo. 

Durante esta fase final, era a posiqao de Vila Rica - como centro financeiro, 

cultural e comercial de Minas Gerais - que assegurava sua grandeza ora enfra- 

quecida. Desde sua fundaqao atd o periodo estudado, Vila Rica esteve intima- 

mente ligada & economia mundial atrav6s da exportaqao de ouro e importa^ao 

de todos os tipos de bens finais, desde peles russas at^ manteiga holandesa. Ao 

longo do s^culo XVIII, as necessidades Msicas de subsistencia de Vila Rica fo- 

rara obtidas era v&rias coraunidades sob seu controle politico. Essas coraunida- 

des, das quais Cachoeira do Campo era a mais importante, localizavam-se em 

dreas onde o solo nao era f^rrico e ouro era raro; por isso, acabaram especiali- 

zando-se na produ^ao agricola para atender hs necessidades locais e regionais. 

(2) Portanto, Ignora-so a exper&ncia de viuvas e mulheres casadas vivendo sem a presenqa de 
seus cdnjuges. Os dados preliminares sugerem que este grupo retratou, amplamente, a 
experidncia de seus correspondentes c as ados, exceto pela idade. 

(3) Agregados sao pessoas livres que moram sob a autoridade do chefe do domicflio. Eles 
pod em ser parentes do chefe, mas geralmente nao o sao. 
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Elas nao exportavam qualquer parcela de sua produqao, de modo que as unida- 

des produtivas tendiam a ser relativamente pequenas e nao dedicadas & produ- 

^ao monocultural. Ouro Branco, uma outra comunidade rural sob o controle de 

Vila Rica, tarab^m est^ incluida nesse estudo. Ouro Branco foi uma comunida- 

de de mineraqao ate por volta de 1831, mas a partir daquela ^poca tomou-se es- 

sencialmente uma zona agncola produtora de generos alimentares para o 

mercado local. 

Quando a produ^ao do ouro caiu, houve uma migraqao de pessoas a pro- 

cura de melhores oportunidades economicas. Muitas dessas pessoas dirigiram- 

se para o sul de Minas Gerais e acabaram envolvendo-se com a agricultura. 

Para fins de compara^ao, esse ensaio tambem examina duas coraunidades si- 

tuadas nesta ^rea raais recentemente constituida, Capela Nova e Ribeirao de 

Alberto Dias, onde a agricultura era a atividade economica mais iraportante. 

Tambem estao incluidas muitas outras grandes zonas agncolas - Sao Gongalo 

do Baco, Ribeirao Abaixo, Matozinhos, Barroso e Santa Rita - localizadas em 

zonas mais tradicionais. 

Assim, essa amostra de comunidades inclui um grande numero de po- 

voados. Vila Rica representa uma comunidade urbana mais antiga, intimamente 

ligada a economia mundial. Cachoeira do Campo, Ouro Branco, Matozinhos, 

Santa Rita, Baco, Ribeirao Abaixo e Barroso erara coraunidades rurais tradicio- 

nais, que produziam para um mercado local e, dessa forma, soraente estavam 

ligadas indiretaraente k economia mundial. Capela Nova e Ribeirao eram co- 

raunidades agncolas recentemente rejuvenescidas, as quais produziam para um 

mercado mais amplo. 

O domicflio chefiado por mulheres solteiras era um componente signifi- 

cative da sociedade de Vila Rica. Isto 6 bera evidente no priraeiro tergo do s^- 

culo XIX, podendo tambem ser verdade para o seculo XVIII. Infelizmente, a 

evidencia para este seculo € bastante circunstancial devido a ausencia de recen- 

seamento. Aquela afirmagao baseia-se na evidencia de que a taxa de ilegitimi- 

dade era extremamente alta ^ Essa taxa de ilegitimidade variou regularmente 

(4) Deve-se notar que o termo 'ilegitimidade' nao era aplicado a filhos nascidos fora do lago de 
casamento. Tais crian<jas eram sempre identificadas como naturals, isto 6, crianqas 
nascidas em estado de natureza. Teoricamente, tais crian9as nasceram de pais a quern 
nao havia qualquer impedimento para o casamento. Outras categorias de ilegitimidade 
inclufam crian9as nascidas de relaqoes incestuosas, casos adulteros e relagoes 
'pecaminosas' (SOUZA, 1965, p. 214). Na pratica, nenhuma dessas distinqoes aparecem 
em qualquer dos registros paroquiais do sdculo XVIII examinados. 
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entre um quarto e metade de todas as crianQas livres nascidas na pardquia de 

Antonio Dias ^ - uma das duas pardquias que compunham a ^rea urbana de 

Vila Rica. Essa situagao preocupava as autoridades portuguesas. Os esforgos da 

coroa concentravam-se em convencer a elite a se casar para vincuM-las its cida- 

des de mineraqao e, conseqiientemente, trazer estabilidade politica. Natural- 

raente, essas e muitas outras raedidas, tais como as de proibir os conventos e de 

evitar que as mulheres seguissem ordens religiosas, relatadas alhures, nao tive- 

rara exito. 

Evidencias circunstanciais adicionais sao fomecidas por registros finan- 

ceiros pessoais de Joao Sousa Lisboa. Esses registros sustentam a tese de que 

domicflios chefiados por mulheres nao eram incorauns durante o seculo XVIII. 

Sousa Lisboa alugava quinze propriedades na drea urbana de Vila Rica das 

quais dispomos informa^des detalhadas de dez. Havia 132 locatdrios e, dentre 

esses, 58 eram mulheres - trinta e duas delas com raqa identificada; todas mula- 

tas ou negras. Enquanto os setenta e quatro dos homens raantiveram-se como 

locatarios em m&iia por 1,3 anos, as mulheres permaneceram somente nove 

meses ^ Supoe-se que as mulheres ou eram mais pobres ou raais inst^veis^7 \ 

Porem, isto tamb^m implica que uma proporqao substancial de chefes de domi- 

cflios era constituida de mulheres. 

Se a evidencia sobre a presenga de mulheres solteiras chefiando domicf- 

lios durante o seculo XVIII 6 acidental, sua ocorrencia durante o seculo XIX 6 

facilmente demonstrada. Em Vila Rica, no ano de 1804, as mulheres compu- 

nham 55,3% do total da popula^ao livre e, dessas, somente 15,1% eram ou ha- 

viam sido casadas^ Das mulheres adultas, 23,4% tiverara experiencia 

matrimonial. Portanto, em 1804, trds quartos da populaqao livre de mulheres 

adultas eram solteiras, Dessas mulheres, 764 chefiavam seus prdprios domicf- 

lios, ou seja, 45% de todos os domicflios. Em 1838, quando o censo da par6- 

quia de Ouro Preto foi feito, as mulheres representavam 57,1% da populaqao 

livre, das quais somente 26,8% tinham sido casadas; 35,4% das mulheres 

(5) Vide COSTA (1979, p. 222-227). Costa nSo fomece dados referentes & estado civil, mas 
pode-se facilmente presumir que 90% de nascimentos de escravos eram ilegftimos. 

(6) Lan^amento das moradas de casa q. tenho nesta V. a. C6d. 2050 (DF), passim. 
(7) Curiosamente, a proponjAo de locab&rias que deixava de pagar o total da divida do aluguel 

nao era iddntica k doe homens. De fato, os homens eram duas vezes mais prov^veis de 
ficarem totalmente inadimplentes 

(8) O censo de 1804 foi publicado por MATHIAS (1969). 
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adultas acima da idade legal para o casamcnto (12 anos). Assira, em 1838, dois 

tergos dessas mulheres nao eram casadas e, dentre essas, 293 eram chefes de 

domicflio - 40,3% de todos os domicflios (veja a Tabela 1). 

TABELA1 

EXPERIENCIA MATRIMONIAL DA POPULAQAO 

DE MULHERES LIVRES 

VILA RICA: 1804 e 1838 

Vila Rica: 1804 Ouro Preto: 1838 

S C V % S C V % 

0-9 667 0 0 0,0 773 0 0 0,0 

10-14 291 2 0 0,0 373 3 0 0,0 

15-19 258 22 1 8,2 309 26 1 8.0 

20-29 482 133 5 22,2 543 145 1 21,2 

30-39 332 130 13 30,1 365 185 17 35,6 

40-49 244 102 28 34,8 197 134 25 44,7 

50-59 191 48 28 28,5 173 81 32 39,5 

60+ 251 30 52 24,6 175 77 41 40,3 

Nota: S = solteira; C = casada; V = viuva; % = % de mulheres alguma vez casada. 

A Tabela 1, apresentada pclos censos de 1804 e 1838, e consistente em 

varios aspectos. A grande maioria das mulheres adultas livres nao era casada. 

Isto 6 verdade mesmo durante os primeiros anos de vida adulta - dos vinle aos 

quarenta - quando menos da metade das mulheres eram ou haviam sido casa- 

das. As mulheres solteiras livres, dessa forma, constitufara uma parcela impor- 

tante da sociedade de Vila Rica. Isto 6 evidente sob todos os angulos, nao 

apenas pela grande porcentagem de domicflios que elas chefiavam. 

Essas mulheres, que chefiavam seus prdprios domicflios, geralraente nao 

se diferenciavam de modo significativo da popula^ao geral, no que diz respcilo 

ao aspecto racial. A Tabela 2 compara a identidade social das chefes de domicf- 

lio com a populaqao geral de mulheres livres. Em arabos os censos, a raqa das 

chefes de domicflio espelhava, surpreendentemcntc, a configuraqao demogrdfi- 

ca geral da populaqao de mulheres livres. Essa similaridade 6 particularmente 

verdadeira em 1838, quando o censo fomece identificaqocs raciais quase com- 

pletas (Veja a Tabela 2). 
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TABELA2 

COMPOSigAO RACIAL DA POPULAQAO DE MULHERES LIVRES 

Brancas Mulatas Crioulas African as Desconhecidas 

Vila Rica: 1804 

Todas as Mulheres Livres 106 487 497 216 2062 

8,1% 37,3% 38,1% 16,5% 

Chefes de FamHia 58 210 183 99 215 

10,5% 38,2% 33,3% 18,0% 

Ouro Preto: 1838 

Todas as Mulheres Livres 488 849 203 66 2 

30,3% 52,9% 12,6% 4,1% 

Chefes de FamHia 88 153 37 15 0 

30,0% 52,2% 12,6% 5,2% 

Nota: Desconhecidas nao estao incluidas nos cAIculos das porcentagens. Em 1804, 
devido ao grande numero de ocorrencia de mulheres cuja rag a 4 desconhecida, 
nenhuma implicagao deveria ser inferida dessas mudangas aparentes nas 
proporgoes raciais. 

O unico indicador de que as mulheres solteiras eram de uma condi^ao 

social mais baixa que suas correspondentes casadas deve ser encontrado no fato 

de que mais mulheres casadas tinham tftulos de nobreza, ao contr^rio de suas 

irmas solteiras. As mulheres com tftulos representavam 3,1% das maes solteiras 

e 8,0% das maes casadas. Entretanto, outros processes poderiam estar em anda- 

mento. Para algumas maes solteiras de elite, pelo menos, a ilegitimidade de 

seus filhos era somente tempordria. Mais tarde, elas se casavam com o pai na- 

tural, o que modificava a condi^ao da crianqa. Isto € claro, por exemplo, no 

caso de Gregdrio Pereira Soares de Albergaria, um graduado da Universidade 

de Coirabra. A resoluqao de sua petiqao envoi via um novo registro de batismo, 

solicitando a altera^ao de sua condi^ao de exposto para filho legftimo de Josd 

da Silva Freire e Quitdria de Santo Antonio. Notavelmente, o processo durou 

35 anos apds o nascimento de Soares de Albergaria. Ele havia sido abandonado 

"por necessidade que occoreu nessa occazido" 

Altera^des retroativas na identidade de uma criamja, de ilegftima para le- 

gftima, ocorreram para os que nao pertenciam ^ elite Parece bem provdvel, 

(9) Registro datado d© 26 de agosto d© 1776, Livro de Batismos, n0 4 (APAD), fol. 82. 
(10) Veja, por exemplo, o caso de Francisco, filho 'natural' de Manuel Furtado da Silveira e Clara 

Rodrigues da Querra, parda forra, batizado em mar go de 1758. A condig&o da crianga 
mudou em fevereiro de 1776 devido ao subsequente casamento dos pals de Francisco. 
Registro de Francisco, 10 de margo do 1758, Uvro de Batlsmoe, n9 4 (APAD), fol. 72. 
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dada a categoria-base de casamento, que ocorreram mais freqiientemente para 

aqueles que tinham uraa condiqao melhor do que para os de classe social mais 

baixa. 

Em Vila Rica, havia uma diferenqa substancial na idade das mulheres 

solteiras e casadas quando do nascimento de seu primeiro filho criado por elas 

(Veja a Tabela 3). Inesperadamente, em 1804, a idade ra&iia das raaes casadas, 

22,3 (mediana = 22), estava significativamente abaixo das que nunca tiveram 

experi^ncia matrimonial, 25,6 (mediana = 23). A idade m&lia encontrada ao se 

usar este m6todo localiza-se um pouco abaixo daquela encontrada ao se erapre- 

gar as t^cnicas de reconstituiqao de famflia para o penodo 1793-1803 (22,3 

para 23,5). 

TABELA3 

IDADE MEDIA DAS MAES NO NASCIMENTO DO PRIMEIRO 

FILHO RESIDENTE NO DOMICILIO 

Maes Casadas Maes Solteiras 

Comunidade N® M6dia Mediana N® M6dia Mediana Diferenga 

Vila Rica 383 22,3 22,0 405 25,6 23,0 -3.3 

Ouro Preto 252 23,2 22,0 118 23,0 22,0 +0.2 

Nota: Diferenqa = Idade das maes casadas menos a idade das maes solteiras. Inclui 
somente maes que poderiam ter 10 anos, pelo menos, quando do nascimento de 
seu primeiro filho criado pelas mesmas, com o objetivo de minimizar o impacto de 
casos em que a mae natural nao 6 a biokSgica, mas a madrasta. 

Para reduzir ainda mais a possibilidade de distorqao, tamb£m foi feita 

uraa an^lise somente das maes entre as idades de 20 e 40 anos (Veja a Tabela 

4). Era esperado que se apreendesse mais crianqas residentes. O uso da coorte 

de 20-40 anos tamb^m converteu o grupo de 449 mulheres em 210 solteiras e 

239 alguma vez casada. Este procedimento altera o intervalo de idade e de- 

monstra que as mulheres solteiras e casadas tinham seus filhos aproximada- 

mente com a mesma idade. As casadas tinham seu primeiro filho, em m^dia, 

com 20,7 anos (mediana = 20) contra 20,6 (mediana = 20) para as solteiras. Em 

1838, as mulheres casadas tinham seu primeiro filho sete meses mais cedo que 

as solteiras. 
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TABELA4 

IDADE MEDIA DE MAES NO NASCIMENTO DE SEU PRIMEIRO 

FILHO RESIDENTE NO DOMICILIO 

(Maes de 20 - 40 anos de Idade) 

Maes Casadas Maes Solteiras 

Comunidade N0 Media Mediana Ne Media Mediana Diferenga 

Vila Rica 239 20,7 20,0 210 20,6 20,0 +0,1 

Ouro Preto 157 19,9 19,0 66 20,5 19,0 -0,6 

Nota; Diferen^a = Idade das maes casadas menos a idade das maes solteiras. Inclui 
somente maes que poderiam ter 10 anos, pelo menos, quando do nascimento de 
seu primeiro filho criado pelas mesmas. 

Este cen^rio 6 diferente para maes solteiras. Dadas as taxas correntes de 

ilegitimidade e patriarcalismo, supos-se que essas teriam tido filhos mais cedo 

que as mulheres casadas. Por^m, tinham seu primeiro filho criado por elas pr6- 

prias aproximadamente com a mesma ou at^ com mais idade que as irmas casa- 

das. Ax6 esse ponto, nao 6 possivel resolver este enigma. Existe a possibilidade 

de as maes solteiras terem se casado posteriormente, ou que as taxas de morta- 

lidade infantil fossem mais altas para estas, ou que elas praticassem aborto, in- 

fanticfdio ou abandonassera suas crianqas. Por^m, 6 igualmente possivel que 

houvesse uma disciplina sexual maior do que se presuraia anteriormente. 

Talvez as mulheres casadas tivessem um numero m£dio de filhos mais 

alto que as solteiras, 3,2 contra 2,2. Indubitavelmente, isto se relaciona a condi- 

goes de vida melhores para a famflia casada, uma situagao que pode ser avalia- 

da pelo numero de escravos que possuiam as chefes de domicflios com 

experi^ncia matrimonial (2,8), comparativamente ^queles chefiados por uma 

raulher solteira (0,8). 

Quando se observou um periodo de tempo mais longo, esse diferencial 

no numero de criangas era constante. As Tabelas 5 e 6 demonstram este fato ao 

longo do s6culo XVIII. A despeito do penodo de tempo escolhido, com a exce- 

gao do periodo 1794-1803, as mulheres casadas tinham, na m£dia, pelo menos 

um filho a mais que as solteiras. Parece significativo que o numero de criangas 

nascidas, tanto de mulheres com experi^ncia matrimonial quanto de solteiras, 

aumentou em fungao da estabilidade dos perfodos economicos e diminuiu & 
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medida que a economia comeqou a declinar, resultando em uma defasagem dc 

uma d^cada. 

TABELA 5 

NUMERO MEDIO DE FILIIOS; MAES SOLTEIRAS 

Todas as Maes Maes com mais 

Solteiras de um Filho 

Nc Medio N N® Medio N 

Primeira Fase U 24 2.5 2 

Segunda Fase 1.4 339 3,1 67 

Terceira Fase 1.7 1042 3.1 334 

1754-1763 2.0 176 3,6 66 

1764-1773 2,0 202 3,6 76 

1774-1783 1.7 234 2.8 87 

1784-1793 1.4 248 2.8 62 

1794-1804 1.4 185 2,4 51 

Nota: Baseado na data de nascimento do primeiro filho. 

TABELA 6 

NUMERO MEDIO DE FILHOS:TODAS AS 

MULHERES CASADAS LIVRES 

Media Total de Filhos Mais de um Filho 

NQ Medio N N® Medio N 

Primeira Fase 1.8 43 4.6 14 

Segunda Fase 3.3 241 5.2 123 

Terceira Fase 2.9 716 4.3 411 

1754-1763 3,1 145 4.8 81 

1764-1773 3.7 148 5.3 94 

1774-1783 2.8 146 4.2 84 

1784-1793 2,7 128 3.9 74 

1794-1803 1.9 149 2.8 78 

Nota: Mddia selecionada exclui maes que nao t&n filhos. 

Infelizraente, as tdcnicas de reconstituiqao da farailia nao fomecem as in- 

formaqoes adequadas sobre a idade de raaes solteiras quando do primeiro 

parlo. For outro lado, fornecem informagoes muito boas sobre as 
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casadas.Demonstra que os casados limitavam o numero de filhos atravds da protela- 

qao do casamento e da postergaqao do nascimento de seu primeiro filho. 

TABELA 7 

DADOS SOCIAIS FOR PERIODO DE TEMPO 

Idade de Idade do intervalo de 

Casamento 18 Nascimento Nascimento 

Prlmeira Fase - 2,28 

(n=3) 

Segunda Fase 17,19 18,06 3,26 

(n=8) (n=6) (n=102) 

Terceira Fase 22,19 23,32 1,90 

(n=160) (n=112) (n=385) 

1754-1763 17,62 20,47 2.71 

(n=19) (n=15) (n=98) 

1764-1773 22,06 22,17 2,43 

(n=38) (n=27) (n=105) 

1774-1783 22,93 24,65 2,78 

(n=29) (n=24) (n=67) 

1784-1793 23,40 24,62 2,06 

(n=43) (n=30) (n=65) 

1794-1803 22,37 23,49 1,66 

(n=31) (n=16) (n=50) 

Provavelmente as mulheres solteiras reagiam de maneira identica a con- 

diqoes econoraicas similares, isto 6, tendo seu primeiro fllho em uma data mais 

tardia. Obviaraente, nao hd evidencia para essa conclusao at^ o momento. 

Urn exame mais cuidadoso do censo de 1838 da pardquia de Ouro Preto 

revela algumas diferenqas significativas entre os domicflios chefiados por mu- 

lheres e homens e, tambdm, entre os domicflios chefiados por solteiras e casa- 

das. As chefes de famflia solteiras sao consideravelmente mais velhas (quase 

dez anos) que suas irmas casadas. Apesar disso, chefiavam domicflios conside- 

ravelmente menores que aqueles chefiados por casais. Certamente, isto nao € 

inesperado. Era esperado que elas tivessem menos agregados e escravos no do- 

micflio, mas 6 surpreendente que o numero de crianqas em casa fosse significa- 

tivamente menor. Isto 6 verdade mesmo se controlarmos a idade. Deve-se 

notar, tambdm, que a composiqao racial desses dois grupos era bastante similar 

(veja a Tabela 8). 
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TABELA 8 

COMPOSigAO RACIAL DAS CHEFES DE DOMICILIOS 

 OURO PRETO: 1838 

Solteiras Casadas 

N® % N® % 

Brancas 60 29,7 85 31,7 
Mulatas 103 53,0 155 58,6 
Crloulas 26 12,9 20 7,5 
Africanas 9 4,5 6 2.3 

Apesar de o tamanho dos domicilios das mulheres solteiras ser raenor, 

abrigavara urn numero consideravelmente maior de agregados que os domici- 

lios de casais (veja a Tabela 9). Isto poderia refletir a presenqa de esposos vin- 

culados, mediante unioes consensuais, embora tal possibilidade seja reraota, 

pois isto exigiria que o recenseador identificasse a mulher como chefe ao inves 

do homera. Alera do raais, muitos desses dependentes eram do sexo feminino. 

Provavelmente tal fato e o reconhecimento da necessidade de se ter ura traba- 

Ihador adulto na casa, algu&n que pudesse contribuir para o bem-estar da 

familia 

TABELA 9 

COMPOSigAO DOS DOMICILIOS DE MULHERES 

SOLTEIRAS/CASADAS 

Solteiras Casadas 

C A E T C A E T 

Brancas 0,8 1.4 1.1 4.7 2,8 1.2 4,0 10,0 

Mulatas 1.0 1.1 0,6 3,5 2.3 0.7 0,8 5,8 

Choulas 0.6 1.2 o.o 2.8 1,6 0,1 0,1 3.8 

Africanas 0.6 0,6 0,0 2,1 o.o o.o o.o 0.0 

Nota: C = crian^as; A = agregados; E = escravos; T = total 

Essa realidade 6 tambdm evidente quando com paramos todos os domicilios che- 

fiados por mulheres com aqueles chefiados por homcns (Veja a Tabela 10). Enquanto 

os primeiros tinhara menos criangas e escravos que os ultimos, ambos possmam quase 

o mesmo numero de dependentes. Pode scr que a prcsenqa desses agregados, ho- 

mens ou mulheres, fosse essencial para a sobrevivencia dessas unidades. 
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TABELA10 

COMPOSIQAO DOS DOMICILIOS CHEFIADOS 

POR HOMENS E MULHERES 

Mulheres Homens 

C A E T C A E T 

Brancos 0,9 1.4 1.6 4,9 1.5 1,6 2.8 7.9 

Mulatos 1,2 1.2 0,4 3,7 1.7 0,8 0,7 4.9 

Crioulos 0,9 1.0 0.0 2,9 1.3 0,7 0.1 3.6 

Africanos 0,5 0.5 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

Nota: C = crian^as; A = agregados; E = escravos; T = total 

Os homens tinham maior propensao a chefiar domicflios sem filhos, es- 

posas identificdveis ou parentes. Tais domicflios compreendiam 19,9% de todas 

as unidades chefiadas por homens, e somente 15,4% daquelas chefiadas por 

mulheres. Ambas as unidades possmam a mesma m£dia de agregados (1,4), 

mas nas chefiadas por mulheres havia menos escravos (0,6, em m^dia), compa- 

rativamente &s unidades chefiadas por homens (1,1). 6 interessante observar 

que os agregados encontravam-se nos domicflios de mulheres nao obstante a 

raqa destas, ao passo que entre as unidades chefiadas por homens esses se con- 

centravam nos domicflios de brancos. 

A presen^a de numeros significativos de domicflios chefiados por mu- 

lheres em £reas mais antigas, economicamente estiveis ou decadentes, pode re- 

fletir as dificuldades apresentadas por tal contexto. A escassez de escravos 

nesses domicflios, aliada h ausdncia do marido, certamente deve ter restringido 

o poder de geraqao de renda da unidade familiar. A significdncia dessas unida- 

des na populaqao provavelmente reflete o aparecimento de um gmpo margina- 

lizado, incapaz de gerar fundos necessdrios que o permita viver 

confortavelmente. Fmto do declfnio econdmico, essas unidades e, sem duvida, 

as chefiadas por homens na mesma situaqao, reforqaram o processo espiral de- 

crescente. 

Um outro modo de observar a situaqao das mulheres 6 examinar a natu- 

reza de seus domicflios. Para este exame, utilizaram-se tr£s comunidades - 

Ouro Preto, Ouro Branco e Ribeirao. A primeira era uma pardquia urbana e as 

duas ultimas, rurais. Quando os domicflios de macs solteiras e casadas sao 

comparados, as diferen^as que surgem sao surpreendentes. Os domicflios 
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chefiados por raaes solteiras eram compostos preponderantemente por mulhe- 

res, enquanto os chefiados por casadas eram compostos por mais homens que a 

popula^ao corao urn todo. 

Isto € bem evidente nas duas pardquias rurais. Enquanto, era Ouro Bran- 

co, nos domicilios de casais predominavara crianqas do sexo raasculino 

(51,4%), as do sexo feminino concentravam-se nos domicilios de raaes soltei- 

ras (53,2%). No caso de Ribeirao, a diferen^a era mais significativa: 59% das 

crianqas residentes nos domicilios de mulheres eram do sexo feminino, era 

contraposi^ao a 52% naqueles de casais. Entretanto, na drea urbana de Ouro 

Pre to ha via, na verdade, proporcionalraente mais crianqas do sexo feminino 

nos lares de casais do que nos de raaes solteiras. 

As crianqas criadas nos domicilios de raaes solteiras permaneciam na 

casa mais tempo do que aquelas das residencias de casais (Veja a Tabela 11). 

Presurao que isto refletisse a necessidade de assegurar que jovens adultos, eco- 

nomicamente produtivos, permanecessem, o maior tempo possfvel, como mem- 

bros contribuintes da familia. Tarabem poderia estar refletindo a dificuldade de 

se assegurar um conjuge em uma sociedade que exigia dote, como tarabem a 

tealidade de que sua pobreza os impedia de gerar os recursos necessarios para 

manterem seus prdprios domicilios. Nas tres comunidades, as criangas residen- 

tes nas casas de maes solteiras eram, na media, de 3,5 a 5,3 anos mais velhas 

que as residentes com mulheres casadas. 

TABELA 11 

IDADE MEDIA DE CRIANgAS RESIDENTES 

NOS DOMICILIOS 

Ouro Branco Ouro Preto Ribeirao 

Maes Solteiras 14,6 15.1 14,8 

Casais 11.1 9,8 10,5 

Todas as Crian^as 13,6 12,3 12,7 

Se o sexo dos filhos estava, ate certo ponto, fora do controle dos pais, 

aquele dos agregados nao estava. Nessas tres comunidades, os agregados eram 

predominantemente do sexo feminino. Em Ribeirao, 65% dos agregados de 
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domicflios de solteiras eram mulheres, em contraposi^ao a um terqo para aque- 

les que moravam nas residencias de casais. Este 6 basicamente o cen^rio em 

Ouro Branco, onde a maioria daqueles que residiam com os casais era do sexo 

feminino (55,7%), sendo ainda maior a porcentagem dos que viviam nas resi- 

dencias de maes solteiras (69,6%). A situaqao na cidade era bastante similar 

frquela encontrada em Ouro Branco. Certamente os agregados do sexo feminino 

predominavam, em sua maioria, nas casas de maes solteiras (71,5%), mas tam- 

b6m constitmam uma maioria significativa de todas as categorias de domicf- 

lios, inclusive naqueles chefiados por casais (61,5%). 

O que emerge desses resultados 6 urn padrao de domicflios chefiados por 

mulheres que continha grande numero de outras mulheres livres. 6 significati- 

vo o fato de que esta reaqao social € comum a ambos ambientes, urbano e rural, 

e a economias em diferentes est^gios. Isto sugere que, ao conti4rio de uma rea- 

qao ^s mudanqas de condi^des economicas, essa tendencia das mulheres livres 

era uma caractenstica da sociedade. 

O quadro no que diz respeito aos escravos 6 diferente em termos de equi- 

Ifbrio de sexo. Em Ribeirao, aproximadamente 40% de todos os escravos, man- 

tidos em domicflios chefiados por mulheres e por casais, eram do sexo 

feminino, refletindo de perto a propor^ao de sexo dos escravos em geral 

(38,4%). Em Ouro Preto, a composiqao dos escravos de domicflios chefiados 

por maes solteiras tamb&n se aproxima do padrao geral da comunidade, isto 6, 

a leve predominancia de homens. Por&n, no caso de Ouro Branco, os escravos 

de maes solteiras eram predominantemente dt) sexo feminino (64,7%), enquan- 

to os do sexo masculino predominavam nos domicflios de casais (63,7%). 

Enquanto nenhum padrao explfcito se manifesta em rela^ao ao equilfbrio 

do sexo dos escravos nos dois tipos de domicflios, surge um no referente & 

composi^ao daquela comunidade escrava. Hpicamente, havia uma tenddncia 

em se encontrar uma porcentagem mais alta de escravos africanos em domicf- 

lios de casais do que naqueles de maes solteiras. Cerca de dois terqos dos escra- 

vos dos domicflios de mulheres eram crioulos e apenas 26,1% eram africanos; 

estes ultimos, no entanto, representavam 44,2% dos escravos das residencias de 

casais. Em Ouro Branco, 11,8% dos escravos em domicflios de maes solteiras 

eram africanos, enquanto nas residencias de casais o percentual de africanos 

era 48%. Para Ouro Preto, estes percentuais eram 44,6% e 54,5%, respectiva- 

mente. Creio que estes resultados medem a capacidade das unidades casadas 

em gerar os recursos econdmicos para a compra de novos escravos. As 

unidades chefiadas por mulheres careciam de recursos para comprar novos 
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escravos; o provimento da forqa de trabaiho ocorria por meios naturais. Em Ri- 

beirao, por exemplo, 112 de um total de 237 escravos (47,3%) de tais domict- 

lios concentravam-se em unidades familiares identific^veis de escravos; por 

sua vez, esta possibilidade ocorria em "somente" 23,4% dos escravos possuidos 

pelas unidades de casados. Talvez, refletindo, tambdm, a desvantagera econo- 

mica dos domicilios chefiados por mulheres, comparativamente aos domicflios 

de casais, a idade media dos escravos dos primeiros era 28 anos, enquanto nos 

ultimos domicflios era de 23,4 anos. Era Ouro Preto, as idades medias erara as 

seguintes: 31,1 anos para escravos em domicflios de maes solteiras e 24,5 anos 

para aqueles em domicflios de casais. Todavia, em Ouro Branco, os escravos 

era unidades chefiadas por casais eram 1.9 anos mais velhos que seus corres- 

pondentes em unidades de maes solteiras ^ 

Tem-se a impressao de que os domicflios chefiados por maes solteiras e, 

freqiientemente, por mulheres em geral, caracterizavara-se por apresentar uma 

composigao desproporcionalmente feminina. Isto nao e surpreendente em uma 

comunidade como Ouro Preto onde a maioria da populaqao era do sexo femini- 

no. Mas, mesmo aqui, a porcentagem das moradoras de domicflios de maes sol- 

teiras era significativamente maior que a media da comunidade (69,2% contra 

54,7%). No caso de Ouro Branco, os numeros correspondentes eram 67,8% 

contra 48,9% e, era Ribeirao, 69% versus 47,8%. 

Em conseqiiencia, esse padrao mostra-se mais evidente entre os agrega- 

dos. A despeito da comunidade, esse grupo 6 predominantemente do sexo 

ferainino. Suspeito que isto resulte de uma combinaqao de circunstan- 

cias. Primeiro, pelas baixas taxas de casamento para a populaqao adulta 

livre. Segundo, devido a intera^ao entre as realidades economicas cujas 

oportunidades eram limitadas para as mulheres solteiras e cujas norraas 

culturais impediam-nas de tirar pleno proveito das oportunidades exis- 

tentes. Isto significava que o grande grupo de mulheres disponfveis era 

forqado a depender das condiqoes dos domicflios de familiares ou de 

amigos. Em termos economicos, esses domicflios nao eram muito com- 

petitivos. 

Um ponto crucial 6 o grau em que Vila Rica representava uma situaqao 

tipica em Minas Gerais - uma capitania/provfncia, passando por mudanqas sig- 

nificativas no infcio do s^culo XIX, uma vez que a produ^ao agncola expandia 

principalmente na 4rea meridional. Para medir essa rela^ao, nove outras comu- 

(11) Isto parece ser o resultado de disto^oes causadas pelo numero relativamente pequeno de 
escravos que realmente moravam nas casas de maes solteiras. Quando as medianas sao 
usadas, os escravos nos domici'lios de maes solteiras sao um pouco mais velhos: 26,0 
contra 24,0. 
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nidades foram examinadas - selecionadas entre uma variedade de regioes da 

provmcia e de situates economicas. Tem-se a impressao que a condi^ao urba- 

na de Ouro Preto nao 6 a razao da presenqa de tantos doraicflios chefiados por 

mulheres. Em cinco dessas comunidades, esses domicilios representavam mais 

de 30% de todas as unidades (Veja a Tabela 12). Em cada uma dessas comuni- 

dades as mulheres constitmam a maioria da populaqao livre, com Ouro Preto 

tendo a maior porcentagem, 57,1%- De fato, somente em duas comunidades 

predominava o sexo masculino. 

TABELA 12 

INDICADORES SOCIAIS PARA COMUNIDADES SELECIONADAS 

% % de % de Escravos; Numero 
de Domicilios Escravos Proponjao Total 

Mulheres de Mulheres Africanos L ibertos 

Baco 53,9 23,5 60,0 16:100 577 

Barroso 52,6 32,3 52,6 66:100 616 

Cachoeira 50,9 35,1 41,9 27:100 1.160 

Capela Nova 43,5 7.7 63,1 153:100 1.180 

Matozinhos 52,9 29,4 33,4 69:100 2.668 

Ouro Branco 53,4 36,9 39,0 40:100 1.208 

Ouro Preto 57,1 40,4 52,8 31:100 3.690 

Ribeirao 53,6 29,4 38,0 61:100 2.824 

Ribeirao Alb. Dlas 49,4 17.2 43,1 65:100 1.014 

Santa Rita 50,5 40,4 44,2 48:100 408 

Vila Rica 55,2 44,9 42,0 49:100 8.849 

6 interessante observar que as unicas comunidades - Capela Nova e Ri- 

beirao de Alberto Dias - onde as mulheres eram minoria da populaqao livre, 

tamb^m apresentavam a porcentagem mais baixa de domicflios chefiados por 

mulheres. Isto reflete, sem duvida, a rela^ao 6bvia entre a grande disponibilida- 

de do grupo de mulheres e os domicilios chefiados pelas mesmas. Isto 6 parti- 

cularmente verdadeiro em Capela Nova, uma zona agricola em r^pido 

desenvolvimento, onde os homens dominavam em termos demogiificos e os 

domicilios chefiados por mulheres compreendiam apenas 8% do total. 

Da mesma forma, o fato de as mulheres solteiras em Vila Rica terem tido 

seus filhos com aproximadamente a mesma idade que as casadas tamb6m se 

manifesta como um padrao geral nas comunidades mineiras examinadas. Isto 6 

vdlido quando todas as maes sao comparadas ou somente para aquelas situadas 

na faixa de 20 a 40 anos de idade (Veja as Tabelas 13 e 14). 
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TABELA13 

IDADE MEDIA DAS MAES NO NASCIMENTO DO PRIMEIRO 

FILHO RESIDENTE NO DOMICILIO 

MaesCasadas Maes Solteiras Media Mediana 

Comunidade N8 M6dia Mediana N8 Media Mediana Dif. Dif. 

Baco 66 24,3 23,5 15 23,5 24,0 +0,8 -0.5 
Barroso 39 23,8 22,0 20 24,0 23,0 -0,2 -1.0 
Cachoeira 124 23,2 22,0 36 24,6 22,0 -1.4 0,0 

Capeia Nova 64 22,1 20,5 5 24,4 23,0 -2.3 -2.5 
Matozinhos 201 24,1 22,0 42 25,9 25,5 -1.8 -3,5 
Ouro Branco 84 22,3 23,0 49 22,3 21,0 0,0 +2,0 
Ouro Preto 252 23,2 22,0 118 23,0 22,0 +0,2 0.0 

Ribeirao 207 23,9 22,0 55 23,5 23,0 +0,4 -1.0 
Ribeirao Alb. Dias 80 22,3 20,0 9 25,8 28,0 +3,5 -8,0 

Santa Rita 29 23,3 23,0 16 22,4 20,5 +0,9 +2,5 
Vila Rica 383 22,3 22,0 405 25,6 23,0 -3,3 -i.o 

Nota: Dlferen^a = Idade das maes casadas menos a idade das maes solteiras. Inclui 
soment© maes que poderiam ter 10 anos, pelo menos, quando do nascimento de 
seu primeiro filho criado pelas mesmas, com o objetivo de minimizar o impact© de 
casos em qu© a mae natural nao 6 a biologica, mas a madrasta. 

TABELA 14 

IDADE MEDIA DAS MAES NO NASCIMENTO DO PRIMEIRO 

FILHO RESIDENTE NO DOMICILIO 

(Maes Entre 20 e 40 Anos De Idade) 

Maes Casadas Maes Solteiras M6dia Mediana 

Comunidade N8 Media Mediana N8 Media Mediana Dif. Dif. 

Baco 34 20,9 20,0 8 24,2 26,0 -3,3 -6.0 

Barroso 27 21.7 22,0 11 21.4 19,0 +0,3 +3,0 

Cachoeira 74 20,5 20,5 16 20,8 20,0 -0.3 +0,5 

Capeia Nova 48 20,4 20,0 2 20,0 20,0 +0,4 o.o 

Matozinhos 111 20,9 20,0 29 19,4 19,0 +0.2 +0,9 

Ouro Branco 51 19,6 19,0 29 19,4 19,0 +0,2 0.0 

Ouro Preto 157 19,9 19,0 66 20,5 19,0 -0,6 o.o 

Ribeirao 122 20,8 20,0 33 22,2 21,0 -0.2 -1.0 

Ribeirao Alb. Dias 61 20,6 20,0 4 22,5 21.5 -1.9 -1.5 

Santa Rita 20 20,4 20,0 13 20,2 21,0 +0.2 -1.0 

Vila Rica 239 20,7 20,0 210 20,6 20,0 +0.1 0,0 

Nota: Diferen^a = Idade das maes casadas menos a idade das maes solteiras. Inclui 
somente maes que poderiam ter 10 anos, pelo menos, quando do nascimento de 
seu primeiro filho criado pelas mesmas, com o objetivo de minimizar o impact© de 
casos em que a mae natural nao 6 a biokSgica, mas a madrasta. 
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Novamente, o fator explicative nao pode ser a natureza urbana de Vila 

Rica. 6 necess^rio fundamentar-se na cultura da sociedade mineira. Contudo, 

s^rias questdes podem ser levantadas acerca do contexto tradicional da explora- 

^ao sexual precoce das mulheres ou sobre a ocorr^ncia de abandono ou infanti- 

cidio. Parece que o abandono era, pelo menos, uma parte da explicaqao (Veja a 

Tabela 15). O problema de crian^as abandonadas, eqjeitadas ou expostas, era 

importante e deveria ser visto como uma conseqiiencia da maternidade de mu- 

lheres solteiras durante o declmio econdmico do s^culo XVIII. Enquanto algu- 

mas das crian^as abandonadas eram legitimadas mais tarde, particularmente 

entre aquelas de elite, a grande maioria nao o era. 

As crianqas abandonadas procediara de todas as classes sociais. Havia 

acusaqoes de que as concubinas de padres davam a luz fora de suas pardquias 

para que abandonassem as crianqas ^ ^ No momento em que o Conselho da 

Cidade procurava obter ajuda financeira dos cofres reais, observou-se que as 

maes infratoras eram "osim broncos como mulotos e negros Porem, 

mais comumente identificavam-nas como " olgunos molheres pordos e pretos 

solteiras O indicative da posiqao social das crian^as era a insistencia da 

igreja em incluir os registros de batismo de crian^as abandonadas juntamente 

com os de libertos^15^. Clararaente, todas ou quase todas as crian^as abandona- 

das eram ilegitimas. 

Em geral as crianqas eram deixadas nos degraus das igrejas, embora nao 

fosse incomum serem deixadas nas casas dos moradores da cidade. Algumas 

vezes, anexavam bilhetes. Urn desses bilhetes sugere a comoqao de tais atos: 

"Pego-lhe criar esta crianga, pelo amor a Deus, que Ihe pagard algum dia. A 

crianga jd foi batizada e se chama Efiginia^16\ O mais comura era as crian^as 

serem abandonadas sem qualquer comunicado. Aparentemente, em muitos ca- 

ses, a crianga abandonada era dada a um amigo ou parente para crid-la. Foi este 

o caso, por exemplo, quando Ana Maria requereu junto ao Conselho da Cidade 

permissao para criar Antonia, que havia sido secretamenle confiada a ela pela 

mae da crianqa, sua amiga e madrinha 

(12) Senten^a em favor do Padre Antonio Vieira de Matos, 15 de abril de 1750, C6dice n* 10 
(ArquK/o da Curia de Mariana), foi. 21. 

(13) inspe^ao do Conselho, 31 de dezembro de 1758, C6d. 22 (CMOP), foi. 139. 
(14) Inspe^Ao do Conselho, 24 do outubro de 1761, C6d. 22 (CMOP), foi. 142v. 
(15) Registro de Ambrozio, 14 de dezembro de 1754, Uvro de Baptlsmos, n9 4 (APAD), foi. 113v. 

Uma observa^&o na margem revela que 'este registro foi feito equi por engano e vai pare o 
Uvro de iibertos'. 

(16) Registro de Batismo, 29 do novembro de 1785, Registro de Batismos.Cdd. 5 (APAD), foi. 
105. 

(17) PetHjao de Ana Maria, I9 de julho de 1780, C<5d. Ill (CMOP), foi. 125. 
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Em 1802, o Conselho de Vila Rica estava subsidiando o sustento de 79 

crianqas^18^ O fa to de 54% screra do sexo feminino sugere que ou a taxa de 

mortalidade das crian^as do sexo raasculino era maior ou estas eram considera- 

das mais valiosas economicamente que as do sexo feminino e a responsabilida- 

de pela sua educaqao tinha sido assumida pelos pais naturais^19^ 

TABELA 15 

MORTALIDADE DE CRIANQAS ABANDONADAS 

Ano Nfi de Criangas % de Mortes Registradas 

Abandonadas Dentro de Dois Anos 

1750 4 0 

1751 8 0 

1755 

1756 

1760 7 14 

1761 3 0 

1765 9 0 

1766 7 0 

1775 13 31 

1776 7 0 

1780 16 19 

1781 18 28 

1785 11 45 

1786 17 29 

1790 19 21 

1791 20 30 

1795 19 21 

1796 20 20 

1800 25 8 

1801 26 4 

Fonte: 1750-1766, Registro de Enjeitados, Cod. 61 (CMOP); 1775-1801, Registro 
de Enjeitados, C6d. 88 (CMOP). 

Comparando o numero de crian^as que raoravam nas casas de maes sol- 

teiras versus casadas, obt&n-se o mcsmo padrao. Tal como em Vila Rica, as 

mulheres casadas, ao contr^rio das maes solteiras, tinham um numero maior de 

(18) Lista d© Engeitados quo se Reprezentao a Camara p. a Serem Contemplados no 
pagamento do prezente anno 1802. Planilha 10613, APM. 

(19) Alusoes ao ultimo sao encontradas ocasionalmente na pardquia e nos registros civis. Por 
exemplo, Simplicia foi abandonada em 30 d© junho de 1781, apenas para ser roubada dois 
meses depois (C6d. 88 (CMOP), fol. 142). Parec© provdvel que acontecimentos como esse 
representavam a agao do(s) pai(s) natural (is). 
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crianqas residentes, em todas as coraunidades examinadas. Isto reflete ou uma 

taxa mais baixa de fertilidade ou uma taxa raais alta de mortalidade. A esta al- 

tura, 6 impossivel determinar os mecanismos envolvidos, muito erabora tenda a 

inclinar-me por uma interpreta^ao que enfatiza uma combina^ao de fertilidade 

raais baixa, resultante de menores perspectivas e conseqiiente instabilidade eco- 

n6mica, aumento da mortalidade infantil e do abandono de crianqas. 

Comparando o tamanho dos doraictlios dos dois grupos, constata-se: os 

domicflios chefiados por mulheres solteiras eram significativamente menores 

que aqueles chefiados por um casal (Veja a Tabela 16). Isto 6 vdlido mesmo se 

o marido for excluido das tabulaqdes. Tal fato se deve ao porte tipicamente me- 

nor de cada unidade quanto aos componentes principals da famflia: crianqas, 

agregados e escravos. Menor tamanho nao se deve unicamente a unidades com 

menos escravos, mas ao generalizado declinio da condiqao social e econdmica. 

TABELA 16 

COMPOSigAO DOS DOMICfLIOS 

Crlanqas Agregados Escravos Total 

C S C S C S C S 

Baco 3,0 1.2 0,2 0,1 0.9 0,0 5,8 2,2 

Barroso 3,5 2.4 0,2 0,1 2.4 0,3 8.6 3,8 

Cachoeira 3.8 3.0 1,1 0,2 3,8 0,2 7.7 4.4 

Capela Nova 3,2 3,2 0.4 1.5 9.7 8,0 15.2 14,0 

Matozinhos 3,4 2.5 0,5 0,3 1,8 0,02 7.4 3.8 

Ouro Branco 3,4 2.1 0,9 0.4 2,5 0,02 8.5 3.6 

Ouro Preto 3,3 2,2 1.7 0.5 2.6 0,4 7.3 4.1 

Ribeirao 3,4 2,1 0.4 0.5 3,5 0,4 9,1 4.0 

Ribeirao Alb. Dias 4.0 2.0 0.1 0,3 3,8 0,3 9.8 3.7 

Santa Rita 3.6 2,4 0,8 0,4 2,2 0,2 8.3 4.1 

Vila Rica 3.2 2,2 1,9 1.1 2.1 0.8 7.9 4.9 

Nota; C - domicflios de casais casados; S = domicflios chefiados por muiheres solteiras. 

£ conveniente um exame mais minucioso da composiqao do domicflio 

de ambos os grupos (Veja a Tabela 17). De modo consistente, as unidades casa- 

das possufam uma porcentagem mais alta de escravos que as chefiadas por sol- 

teiras. Este nao 6 um resultado inesperado. Contudo, no que tange aos 

agregados, o cen£rio 6 diferente. Na cidade, uma porcentagem levemente maior 

de mulheres solteiras chefiava unidades com agregados comparativamente hs 

mulheres casadas que moravam com seus c6njuges. Todavia, na zona rural, a 

porcentagem de domicflios chefiados por casais que continha agregados era 
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significativamente maior do que nas unidades de mulheres solteiras. A porcen- 

tagem de domicflios sem crianqas era similar em Ouro Branco e Ouro Preto. 

Entretanto, por razoes que nao sao claras, em Ribeirao raetade dos domicflios 

chefiados por mulheres nao abrigava crianqas. 

TABELA 17 

DOMICf UOS COM COMPONENTES SELECIONADOS 

Com 
Criangas 

(%) 

Com 
Agregados 

(%) 

Com 
Escravos 

(%) 
Solit^rios 

(%) rsp 

Ouro Branco Solteiras 73,0 59,5 10,8 2.7 10 

Casais 71.1 45,5 36,7 13,3 26 

Ouro Preto Solteiras 65,5 41,4 22,4 9.5 116 

Casais 64,8 44,1 46,2 13,4 87 

Ribeirao Solteiras 50,0 38,9 11.1 18,5 27 

Casais 71,4 19,3 38,7 16,4 68 

Nota:(*) Solit^rios referem-se a indivfduos ou casais que moram completamente sozinhos. 

Um outro modo de analisar este resultado 6 mediante o exame do indice 

de dependencia social (Veja a Tabela 18). Se uma taxa de dependencia 6 calcu- 

lada com base na identifica^ao daqueles com raenos de 12 e com mais de 59 

anos como dependentes daqueles com 12 a 59 anos toraa-se evidente que, nos 

domicflios de mulheres solteiras, os adultos produtivos tinham que sustentar 

um numero maior de adultos improdutivos comparativamente its unidades de 

famflias casadas. Parece que os domicflios chefiados por mulheres carregavara 

um fardo mais pesado que as unidades chefiadas por casais. Assim, as unidades 

de casais encontravam-se em uma posiqao melhor do que as mulheres solteiras 

para acuraularem capital com a finalidade de investir em escravos, casas etc. 

TABELA 18 

Indice de dependencia 

Popula^&o Total Populaqao Uvre 

Mulheres Casais Mulheres Casais 

Solteiras Casados Tod os Solteiras Casados Todos 

Ouro Preto 0,350 0,297 0,491 0,361 0,301 0,571 

Ribeir&o 0,601 0.671 0,556 0,616 0,698 0,676 

Nota: Indice obtldo atrav^e da dMsfio da populaq&o com Idades entre 1 a 11 e 60 anos 
ou mais pela popula^o com idades entre 12 e 59 anos. 
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Para as mulheres solteiras, a cidade oferecia uma oportunidade melhor. Os do- 

micflios chefiados por mulheres solteiras, em Vila Rica e, posteriormente, em Ouio Pre- 

to, tendiam a ter urn numero maior de escravos e agregados do que em muitas das 

zonas rurais examinadas. Isto poderia refletir maiores disponibilidades de oportunida- 

des economicas para as mulheres na cidade que na zona rural e maior oportunidade 

para desenvolver estrat^gias, tais como a de reunir recursos para atender &s exig^ncias 

economicas didrias. 

A principal diferenqa entre as mulheres casadas e solteiras era que a maioria des- 

tas trabalhava fora de casa, fato que ocorria apenas entre as mulheres casadas mais po- 

bres. Essa necessidade nao era totalmente apreciada pelas autoridades portuguesas 

como se observou atravds da reaqao aos esforgos do Bispo do Rio de Janeiro, em 1704, 

que proibia as mulheres de permanecerem na rua d noite. Aparentemente, os esforgos 

do Bispo da Bahia em fazer o mesmo resultaram em agitagio. O Conselho Portugufis 

Ultramarino recomendou que a regra fosse revogada, visto que ha via muitas mulheres 

pobres no Brasil que tinham que satisfazer suas necessidades. O Conselho tambdm per- 

cebeu que estar fora de casa, por si s6, nao constitufa um pecado^. 

O regularaento, mesmo tendo skb mantkfo, nao era, evidentemente, posto an vigor. As 

mulhaes soltdras e pobres, tinham, em goal, que deixar seu trabalho domdstkx) pora sobievivei: 

Para as solteiras, a atividade mais luciativa era, provavelmente, ser proprietdria de uma Iqa de g§- 

nerosalimenticiosP1^ Em 1804,18% das chefes de domicflios solteiras que conseguiram 

uma ocupagao foram relacionadas como propriet^rias de lojas, O com^rcio era a segun- 

da maior atividade registrada; a costura, a priraeira. Como as mulheres viuvas tinham 

raras chances de ter uma ocupaqao, nao 6 possfvel comparar as ocupaqoes das mulheres 

solteiras e casadas. Entretanto, 6 evidente que as chefes de domicflio solteiras tendiam a 

predominar em alguraas ocupa§6es, tais como: venda de mercadorias nas ruas (atividade 

dominada por mdheies negras scilenas), propne^iias de pequem estabeledmenlo agnxila, g^nm^ 

gera,]avageme costura deioupos. Somaite as mulheres solteiras erara identificadas com o r6- 

(20) Opinido do Conselho Ultramarino, 4 de setembro de 1703, Documentos Histdricos 93. p. 
158-159 

(21) Qeralmente, as lojas se limltavam k venda de gdneros alimentfcios. O InventArio de Maria 
Rita de Moraes, por exempio, acusada como comerciante de estocar alimentoe como: 
feljAo, milho, trlgo, farinha e farinha de mandioca. Acusaq&o do CapitAo IgnAcIo de Bento 
Albq., dezembro de 1796, C6d. 285, 6026. Thornaz cita um decreto, de 1765, que concede 
As mulheres o monopdllo sobre a venda de uma longa llsta de allmentos, incluindo queijo, 
leite, doces, bolos e gelAlas. (THOMAZ II, p. 79). 
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tulo muito vago: "pelos seus esforqos", de sua agenda. Entre as raulheres de 

\^la Rica, as garimpeiras e as costureiras chefiavara os maiores domicflios. 

A questao da manipulagao do sexo^*^ 6 crucial ao tema da condi^ao so- 

cial da chefe de domicilio solteira. Segundo meu ponto de vista, a condi^ao so- 

cial tipicamente mais baixa destas sugere que a raanipulaqao sexual era uraa 

forma usual de vida. As referencias podem ser encontradas em testamentos e 

doa^5es que tinham sido feitas para "minha negra", raesmo quando a mulher 

envolvida era livre desde o nascimento ou tomara-se livre^22^ Os registros de 

Joao de Sousa Lisboa fornece exemplos de locaqoes que, erabora efetuadas 

para mulheres, eram pagas por homens que nao moravam ali^23l 

O que 6 significativo 6 que o domicilio cheflado por raulheres era co- 

mum em uma grande extensao de contextos economicos, exceto em uma drea 

de expansao economica. Aquelas raulheres, que se tomaram chefes de domici- 

lio, parecem retratar, socialmente, suas irmas que casaram, excetuando pelo 

fato de serem mais velhas. Elas tinham filhos com aproximadamente a mesma 

idade que suas irmas casadas, erabora em menor numero. Seus filhos eram 

mais velhos a fira de prover com seu trabalho as necessidades do domicilio. 

Apesar de os domicflios de maes solteiras serem raenores que os das suas cor- 

respondentes casadas, eram diferentes na composiqao, sendo era sua esmaga- 

dora maioria corapostos por outras raulheres. Os membros agregados eram 

primordialmente do sexo feminino. Entre os membros escravos desses domicf- 

lios, a tendencia era depender da reprodu^ao natural para atender as necessida- 

des de trabalho - situagao refletida pela menor proporqao de escravos africanos 

e pela proporqao relativamente maior de escravos identificados como morando 

em unidades familiares. Nao s6 havia mais mulheres na composigao dos domi- 

cflios cujos chefes eram do sexo feminino, como tamb^ra tendiam a sustentar 

uraa proporqao maior de moradores dependentes ou improdutivos. 

O que emerge da an^ilise efetuada 6 uma estrat^gia empregada por mu- 

lheres para quem o casamento nao foi possfvel - uraa estratdgia que propiciasse 

^ Nossa traduqao para exploitation. 

(22) Veja o testamento do Capitao Jos6 de Farla Pereira, por exemplo, qu© se refere a estas 
crianqas bastardas nascidas do uma negra minha que 6 uma liberta...'.T©stamento datado 
de 5 do junho do 1752, Llvro d© 6bitos, 2 (APAD), fol. 292. 

(23) Assim, Joana Torres conseguiu sua casa no quarteirao principal, que foi paga pelo Capitao 
Domingos Moraes, do outubro do 1757 a outubro do 1759. A natureza do relacionamento 
nao 6 deflnida.(C<Sd. 2050 (DF), fol. 1 v). 
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&s raesraas a capacidade de lutar contra urn raundo dominado pelos horaens. 

Essa estrat^gia envolvia a postergaqao do nascimento de filhos ou nao te-los de 

uma s6 vez e de constituir doraicilios de mulheres em situa^oes semelhantes. 
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