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Resumo 

O presente estudo examina a natureza, 
idade, sexo, origem e estrutura ocupacional 
da populaglo escrava, bem como sua dis- 
tribuifSo entre os senhores, a partir de 
dados extrai'dos de listas nominativas inedi- 
tas. Alem destes aspectos, sSo enfocadas as 
caracten'sticas sociais e economicas da 
popula^o iivre que convivia com esses 
escravos. Selecionamos para anilise um dos 
maiores e mais urbanizados municipios da 
provi'ncia: Campanha em 1831. Dentre 
outras conc]us5es, o exame dos dados 
sugere que a taxa de crescimento natural 
dos escravos nativos poderia ser positiva e 
que, apesar da presen9a significativa de afri- 
canos na nossa massa escrava, havia 
condi96es favoraveis para a procria93o. 

Palavras-chave: demografia historica, listas no- 
minativas, escravidSo, historia de Minas Gerais. 

Abstract 

This paper deals with the age, sex, ori- 
gin, and occupational structure of the slave 
population as well as its distribution among 
slave owners, using as a source the newly 
available manuscript censuses. Our study 
will stress as well, the social and economic 
characteristics of the free population among 
whom these slaves lived. We have selected 
for our analysis one of the largest and most 
urbanized municipio of Minas Gerais: Cam- 
panha in 1831. The surprising finding in our 
study is that these was a very high rate of 
natural growth being shown among the na- 
tive born slaves. So dramatic was the 
fertility ratio that was able to overcome the 
very negative growth rates of African slaves 
who made up almost half of slave labor 
force. 

Key words: historical demography, slavery, ma- 
nuscript censuses, history of Minas Gerais. 
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ESCRAVOS E LIVRES NAS MINAS GERAIS    

A evolu^ao da economia escravista em Minas Gerais tem gerado 

debates vivos e interessantes dentro do estudo da escravidao africana 

nas Americas. Na epoca do primeiro censo nacional em 1872, a provin- 

cia de Minas Gerais, no centro do pais, era a maior provincia escravista 

do Brasil, com 370.000 escravos. Essa popula^ao escrava, apesar de 

inicialmente trazida/a regiao para trabalhar na mineragao de ouro no 

seculo XVIII estav^, ao final do seculo XIX, envolvida em atividades 

economicas nada comuns em economias com mao-de-obra escrava. 

A regiao chamada Minas Gerais obteve a condipao de unidade 

politica autonoma somente apos a descoberta de ouro em seu territorio, 

ocorrida ao final do seculo XVII. Seguiu-se entao uma impressionante 

corrida do ouro nesse local, inicialmente inospito, ate que, ao final do 

seculo XVIII, a regiao tornou-se a maior produtora de ouro do mundo 

ocidental/1^ 

Para trabalhar no garimpo, os empresarios mineiros compraram 

escravos que ja viviam na costa brasileira e outros recem-chegados da 

Africa. Ao final do seculo, a popula^o escrava chegou a aproximada- 

mente 150.000 pessoas e Minas Gerais atingiu o status de maior regiao 

escravista da colonia. Por volta da segunda metade do seculo, a minera- 

gao de ouro entrou em declinio, ocasionando severa decadencia aos 

principals centres urbanos. Dai resultou o aparente abandono do merca- 

do internacional de exporta96es por parte dessa economia, anterior- 

mente aberta. Naturalmente, houve continuidade das exportaijoes de 

diamantes, ouro em menor quantidade e, ao final do seculo XVIII, a 

economia local havia se transformado em exportadora liquida de pro- 

dutos agricolas.^ Para o mundo exterior, no entanto, parecia que a 

economia mineira havia se fechado e que a for9a motriz das exporta- 

96es internacionais havia entrado em colapso. 

Nessas circunstancias, a evolu9ao normal de uma economia de 

minera9ao com tais caracteristicas de rapida ascensao e declinio teria 

sido a diminui9ao da popula9ao escrava por meio de alforrias ou me- 

diante a venda e transferencia de escravos para outras regioes onde a 

agricultura de exporta9ao estivesse em crescimento. De fato, havia no 

Brasil centros de agricultura de exporta9ao bastante dinamicos e em 

(1) O melhor trabalho sobre o papel do ouro de Minas na economia mundial e o de PINTO (1979). 
(2) N3o foi sempre assim. Em meados do seculo XVIIl, a minera^o absorvia os recursos locais de tal 

maneira que a regiao era famosa por importar tudo, inclusive aiimentos. (Cf. ZEMELLA, 1990). Uma 
classica desci^ao das primeiras rotas de suprimentos que chegavam a Minas pode ser encontrada em 
HOLANDA (1976). 
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cxpansao, localizados perto da fronteira de Minas Gerais, nas provin- 

cias do Rio de Janeiro e de Sao Paulo. Na primeira metade do seculo 

XIX, ambas tornaram-se grandes escoadouros de cafe produzido por 

escravos. As planta^oes de cafe do Vale do Paraiba e das planicies do 

oeste paulista eram realmente grandes importadoras de escravos da 

Africa, ate 1850 e, a partir de entao, das regioes vizinhas. 

Mas, para a surpresa de todos os comentaristas, a economia de 

Minas do inicio do seculo XIX, aparentemenle voltada para o mercado 

inlerno, nao mostrou dificuldade em continuar importando mao-de- 

obra africana ate 1850 e em aumentar sua populate escrava. Alem dis- 

so, na decada de 1870, final do periodo do trafico interno de escravos, 

ja era evidente que apenas alguns escravos mineiros haviam saido da 

provincia. Assim, ao final do seculo XIX, quando finalmente ocorreu a 

aboli^ao, Minas ainda era a maior provincia escravista do^imperio, 

como ao final da centuria anterior, e o peso relative dessa populate 

cativa ate havia aumentado no decorrer do periodo/3^ Seria Minas a 

grande excegao a correlajpao tipica ocorrida na America entre escravi- 

dao e economia de exporta<;ao? No debate atual, estudiosos mineiros 

argumentam que Minas tinha uma economia essencialmente de subsis- 

tencia, que era eficiente o bastante para manter sua mao-de-obra escra- 

va e ainda importar mais africanos/4^ 

Esse modelo de economia regional crescente, porem muito locali- 

zada, tern gerado controversia entre diversos pesquisadores. Um grupo 

de historiadores e economistas americanos e brasileiros argumenta que 

o modelo nao-exportador subestima a dimensao das exportagoes de Mi- 

nas, tanto regionais como internacionais/5^ O cafe penetrou no territo- 

rio da Zona da Mata mineira no inicio do seculo XIX e chegou a 

expandir-se para a regiao vizinha do Sul de Minas em meados do secu- 

lo O tamanho da mao-de-obra dedicada ao cafe e maleria de debate; 

enquanto os irmaos Martins sugerem um numero baixo, outros estudio- 

sos defendem uma porcentagem bem mais alta do total da mao-de- 

(3) Marlins estima que Minas tenha aumentado sua partipicafdo de 15% do total de escravos do Brasil em 
1819 para 25% em 1872, com uma taxa de crescimento de mais de 1,5% ao ano, no seculo XIX. (Cf. 
MARTINS, 1980. p. 170.) 

(4) O trabalho inicial sobre este modelo foi feilo por Roberto Borges Martins, na tese citada, a qua] foi 
posteriormente transfonnada em dois arligos em co-autoria com seu irmao historiador. Cf. MARTINS 
FILHO & MARTINS (1983). A publica^So inicial desse modelo foi criticada por SLENES, em ibid. p. 
569-81; DEAN, p. 582-84; ENGERMAN & GENOVESE, p. 585-90. Ver lambem a critica extensiva 
dos comentarios em MARTINS FILHO & MARTINS (1984). 

(5) AI6m dos comentarios formais no original Hispanic American Historical Review, ver lambem SLENES 
(1985) e LUNA & CANO (1983). 
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obra/6^ 0 modelo dos Martins e tambem contestado no que se refere as 

exporta^oes de outros hens que nao o cafe. Importador liquido de ali- 

mentos no seculo XVIII, Minas tornou-se exportador liquido no seculo 

XIX. A carne, os laticinios e os produtos agricolas mineiros eram parle 

fundamental na alimenta9ao dos escravos que trabalhavam nas planta- 

95es de cafe paulistas e fluminenses. Da mesma forma, apesar do acor- 

do comercial com a Inglaterra e as conseqiientes importa96es de 

produtos texteis ingleses em escala maci9a, Minas era grande produtor 

de tecido de algodao cru, fruto de uma industria artesanal bastante de- 

senvolvida e espalhada pela provincia. Boa parte do tecido produzido 

era utilizada para confeccionar roupas de escravos. Finalmente, a ex- 

porta9ao de diamantes, assunto ainda pouco estudado, pode ter revivi- 

do parte da antiga economia de minera9ao e garantido um volume de 

exporta95es internacionais razoavelmente significative para a provin- 

cia. Mesmo com todas essas areas em desenvolvimento, parede, no en- 

tanto, que a maior parte da mao-de-obra escrava de Minas nao estava 

ligada a produ9ao para o comercio internacional, mas, sim, a produ^ao 

para os mercados local e regional. 

Os irmaos Martins tambem argumentam que a popula9ao escrava 

de Minas do seculo XIX nao crescia naturalmente e, como em outras 

grandes regioes escravistas do Brasil, tinha uma taxa negativa de cres- 

cimento natural, dependendo, pois, da maci9a importa9ao de africanos 

para manter seu crescimento. Como a popula9ao escrava de Minas cres- 

ceu durante a maior parte do seculo XIX, a unica conclusao a que se 

pode chegar e que essa economia, voltada para o mercado interno, era 

tao produtiva e eficiente que provia capital suficiente para competir, 

com os fazendeiros de cafe do sul e do oeste, pelos escassos trabalha- 

dores africanos. Esse modelo de economia dinamica e importadora foi 

recentemente contestado por historiadores-demografos, com o argu- 

ment© de que as taxas de crescimento natural da popula9ao escrava se 

tornaram positivas no inicio do seculo XIX, e que Minas apresentava, 

de fato, uma propor9ao relativamente baixa de africanos e um numero 

de crian9as por mulheres bastante mais alto (uma proxy razoavel do ni- 

vel de fecundidade) do que qualquer outra das grandes regioes escra- 

vistas do centro-sul, exceto o Parana/7^ 

(6) Esse 6 o argumento de Genovese e Engerman, em "Comments", p. 585-86. Outros chegaram a sugerir 
que o total das exporta96es de caf£ de Minas era subestimado porque parte das exporta96es escoadas 
pelos portos de Santos e do Rio de Janeiro, registradas como de origem local, eram, de fato, mineiras. 

(7) Cf. PAIVA (1989) e PAIVA et. al (1990); LIBBY & GRIMALDI (1988, v. Ill, p. 413-442); PAIVA & 
LIBBY (1992). 
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Grande parte dessas analises demograficas mais recentes advem 

do estudo dos censos manuscritos de Minas de 1831 a 1838, so ha pou- 

co tempo acessiveis. Destas listas nominativas ineditas extraimos os 

dados que nos permitiram examinar a natureza, idade, sexo, origem e 

estrutura ocupacional da popula9ao escrava, bem como sua distribui^ao 

entre os senhores. Alem destes aspectos, o presente estudo enfoca as 

caracteristicas sociais e economicas da populat^ao livre que convivia 

com esses escravos. Esse grupo de pessoas livres inclui tanto a minoria 

proprietaria de escravos como a maioria que nao tinha escravos nem 

assemelhados. Assim, este e um dos poucos trabalhos existentes com 

amostras das populates livre e escrava do inicio do seculo XIX no 

Brasil/8^ 

Embora nao possamos resolver definitivamente todas as questoes 

levantadas pelos historiadores e economistas, esperamos poder respon- 

der algumas perguntas basicas sobre o crescimento da populagao escra- 

va e suas atividades. Selecionamos para analise um dos maiores e mais 

urbanizados municipios dentre os dezesseis em que a provincia estava 

entao dividida: Campanha em 1831.^ Campanha situa-se no chamado 

Sul de Minas, perto da fronteira com o Rio de Janeiro. Era um tipico 

grande municipio mineiro com mistura de atividades agricolas e tex- 

teis, alem de grande numero de destilarias e pequenos e variados co- 

mercios. Em um amplo lan9amento fiscal da provincia para 1836, 

Campanha era o municipio com maior numero de pequenos comercios 

(as "vendas"): 471 estabelecimentos dessa natureza dentre os 4.293 re- 

gistrados em toda a provincia. Tinha tambem uma razoavel atividade 

a9ucareira, com aproximadamente 84 engenhos (1.645 na provincia in- 

teira), colocando-se em sexto lugar dentre os municipios com maior 

numero de engenhos/10^ A unica e grande atividade economica provin- 

cial que nao era encontrada em Campanha nessa epoca era a produ9ao 

de cafe, inicialmente limitada a Zona da Mata, a oeste, e que nao alcan- 

90U o Sul de Minas (regiao onde se localiza Campanha) ate antes de 

1850.(n) 

(8) Para um levantamento detalhado de todos os estudos demograficos relevantes sobre o seculo XIX, ver 
LUNA & KLEIN (1991). 

(9) Na geografia politica do Brasit do seculo XIX, um "municipio'' era o equivalente a um county 
norte-americano, defmido como um distrito urbano e sua Area rural adjacente, al^ as fronteiras dos 
municipios vizinhos. 

(10)Arquivo Public© Mineiro, Secretaria do Govemo, Codice 1042. 
(11)MARTINS (1980, cap. 3). Embora estivesse fora da regiAo de minera9ao mais tradicional, Campanha 

tinha algumas minas cm seu territorio 
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As aproximadamente 35.000 pessoas que se encontravam no mu- 

nicipio em 1831 - distribuidas nas areas urbana e rural formam uma 

fra^ao bastante representativa da populagao mineira; o niimero total de 

habitantes de Campanha era de cerca de 8% da populate total da pro- 
' • (12) vincia. 7 

Embora Campanha tivesse um grande contingente de escravos, 

seu peso relative na populaQao total (cerca de 29%) era ligeiramente 

menor que.o observado nos demais municlpios da provincia, cuja 

maioria dispunha de uma porcentagem um pouco superior a 30%. 

Tambem no que se refere a cor, este municipio discrepava-se um 

pouco dos demais. Enquanto no restante da provincia os brancos 

constituiam minoria, quase dois ter^os dos habitantes livres de Cam- 

panha eram registrados como brancos, cifra mais alta do que a vigen- 

te em Minas na decada de 1830, onde menos da metade da populacao 
(l3) _ . . i • 

livre era branca. ' Apesar dessa inusitada participate relativa dos 

brancos em Campanha, o contingente de nao-brancos livres repre- 

sentava uma for^a importante entre as pessoas enquadradas nesta 

condito social e, o que e ainda mais significativo, constituia 46% 

do total da populate nao-branca. Este fato verifica-se mesmo entre 

os nascidos na Africa que viviam em Campanha/14^ dos quais 7% 

eram forros (ver Tabela 1). 

(12)Visto que o censo de 1831, inedito, esta ainda em processo de codifica^o, baseamo-nos nas estimativas 
do censo de 1821, publicadas em CUNHA MATOS (1981, II, p. 45-50). Neste censo, Campanha tinha 
cerca de 38.000 habitantes e a provincia meio milhao de pessoas. Seus 9.500 escravos representavam 
cerca de 6% do total dos 171.000 escravos da provincia. Dado que os distritos do municipio de 
Campanha n^o eram os mesmos em 1831, 1838 e 1872 datas dos outros censos existentes e dificil 
fazer comparafdes do municipio inteiro nos diferentes momentos, embora os numeros obtidos em 1821 
pare9am razoavelmente proximos daqueles obtidos em 1831. 

(13) Donald Ramos examinou 5 centres menores, em Minas, na decada de 1830, com uma populate livre 
total de cerca de 6.650 pessoas e descobriu que os brancos n^o representavam mais de 30% dessa 
populate livre. Cf. RAMOS (1978, p. 364). Nas 6 comunidades cujo censo de 1831 acabamos de 
processar (que, alem de Campanha, incluem Caet6, Sio Jos6 de Rei, Pitangui, Paracatu e Ouro Preto - 
que tambem foi incluida na amostra de Ramos) temos um total de cerca de 38.000 brancos, que 
representavam apenas 45% do total da populaf^o livre de cerca de 84.000 pessoas. 

(14)0 termo "nascido na Africa" inclui todos aqueles que, no censo manuscrito, foram classificados como 
"africanos" ou "pretos", Nas listas manuscritas de Minas de 1831 e 1832, os termos "preto" e "africano" 
sSo utilizados como sindnimos. Utilizava-se o termo "crioulo" para identificar os negros nascidos no 
Brasil. Era comum encontrar um escravo registrado como "preto" cujo nome era Jos^ Mina ou Antonio 
Angola. Para melhor testar a validade desse uso do termo, comparamos estruturas demogrificas dos 
quatro grupos nSo-brancos (crioulo, preto, africano e pardo) e descobrimos que a raz&o de sexo^ o 
pequeno numero de cnan9as e velhos e o pico etario entre 10-14 e 30-34 encontrado entre os africanos 
era bastante parecido aquele encontrado entre os "pretos" e ambos diferiam radicalmente dos "crioulos" 
e dos "pardos" 
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TABELA 1 

A POPULACAO DE CAMPANHA SEGUNDO A COR E CONDICAO 

SOCIAL, 1831 

Livres Escravos Total 
Cor Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Total 

Brancos 8.108 7.860 8.108 7.860 15.968 

Crioulos 391 440 2.142 2.127 2.533 2.567 5.100 

Africanos 177 172 3.359 1.300 3.536 1.472! 5.008 

Pardos 3.680 3.925 721 559 4.401 4.484 8.885 

Total 12.356 12.397 6.222 3.986 18.578 16.383 34.961 

Notas; Ha cinco pessoas que aparecem no numero total cujo sexo e cor nio s5o conhecidos. 
Fonte: Arquivo Publico Mineiro, 80930 Provincial, Mapas de Popu^ao, Pasta 1, Doc. 12; Pasta 7, Doc. 1; 

Pasta 10, Docs. 2, 6, 14-22, Censo realizado entre 10/1831 e 2/1832. 

Nao obstante o predominio de livres, cujo contingente era ate 

mais numeroso do que o total de habitantes de um municipio mineiro 

tipico, nao ha diivida de que Campanha era uma sociedade escravista 

por qualquer defini^o do termo. Primeiramente, o numero de nasci- 

dos no exterior entre a populapao escrava era surpreendentemente 
/ 

alto; cerca de 46% dos cativos haviam nascido na Africa e os africa- 

nos representavam 14% da populate total do municipio. Esse por- 

centual de africanos e comparavel ao obtido nas regioes a^ucareiras 

paulistas mais desenvolvidas no mesmo periodo. Assim, no munici- 

pio a9ucareiro de Itu, em 1829. os nascidos na Africa representavam 

48% da mao-de-obra escrava local. Nos municipios vizinhos a cida- 

de de Sao Paulo, onde nao predominava a "grande lavoura" a pro- 

portjao de nascidos no exterior era de menos de um ter9o da 

populate escrava total.(LUNA & KLEIN, 1991, Tabela 1). Pelo me- 

nos nesse sentido, a populagao de Campanha se assemelha aquelas 

populatjoes escravas formadas por constantes suprimentos de traba- 

Ihadores vindos da Africa 

Os escravos eram bem distribuidos por todos os distritos de paz 

do municipio A propor9ao de escravos que podia ser encontrada em 

todos os distritos era proxima (ver Tabela 2), embora estes diferissem 

em termos economicos, ecologicos e densidade populacional. Somente 

no pequeno distrilo de Bom Jesus das Antas (N0 11) os escravos repre- 

sentavam menos de 20% do total de sua popuIa9ao. Essa grande pre- 

sen9a de escravos afetou tanto o tamanho medio dos quase 5.500 

domicilios do municipio como tambem a razao de sexo. 
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TABELA 2 

A POPULACAO DO MUN1C1P10 DE CAMPANHA SEGUNDO OS 

DISTRITOS, 1831 

Distrito N0 de 

Domicilios 

Homens Mulheres Total Total 

Livres 

Total 

Escravos 

1 302 1.142 1.005 2.147 1.427 720 

2 793 2.870 2.346 5.219 3.583 1.630 

3 315 1.103 974 2.077 1.504 573 

4 370 1.347 1.179 2.527 1.769 758 

5 251 1.004 800 1.804 1.298 504 

6 866 2.850 2.650 5.500 3.628 1.872 

7 597 1.908 1.671 3.580 2 281 1.297 

8 342 1.805 934 2.019 1.622 397 

9 222 768 679 1.447 1.034 413 

10 82 315 261 576 422 154 

11 309 827 776 1.603 1.436 166 

12 254 970 873 1.843 1.118 725 

13 751 2.389 2.235 4.627 3.625 1.001 

Total 5.454 18.578 16.383 34.969 24.747 10.210 

Notas: Os distritos estJo numerados da seguinte maneira; 1 = Espirito Santo da Mutuca; 2 = Itajuba; 3 = 
Lambari; 4 = Santa Catarina; 5 = Santa Rita; 6 = Santo Antonio Vale da Piedade; 7 = SSo Gon9a]o; 8 
= Sao Jos6 Campo da Formiga; 9 = Sao Sebastiao da Capituba; 10 = Sao Sebastiao, Sao Roque e 
Bom Retire; 11 = Senhor Bom Jesus das Antas; 12 = TrSs Cora96es, Rio Verde; e 13 = San tana do 
Sapucai. 

Fonte: A mesma da Tabela 1. 

A escravidao esta geralmente correlacionada a maior tamanho de 

domicilios e a uma propor^ao maior de homens do que de mulheres. A 

media global do tamanho dos domicilios no municipio era de 6,4 pessoas 

por unidade e a razao de sexo era de 114 homens por 100 mulheres. 

Quando dividimos os domicilios entre os que possuiam escravos (cerca de 

29%) e os que nao possuiam, a influencia dos escravos nesses indicadores 

demograficos basicos e mais evidente. Os domicilios de proprietarios de 

escravos eram quase tres vezes maiores do que aqueles habitados apenas 

por pessoas livres, cuja media (4 pessoas) situava-se bem proxima ao pa- 

drao da familia nuclear basica. Em virtude do tamanho dos domicilios de 

proprietarios de escravos e da incorpora^ao de mais pessoas livres (esses 

domicilios tinham em media uma pessoa livre a mais do que os domicilios 

de nao-proprietarios de escravos), eles abrigavam cerca de metade da po- 

pula^ao total do municipio, embora representassem menos de urn ter^o 

do numero total de domicilios (ver Tabela 3). 
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TABELA 3 

TAMANHO DOS DOMICILIOS SEGUNDO A PRESENCA OU NAO DE 

ESCRAVOS - CAMPANHA, 1831 

Domicilios 
com/sem escravos 

M6dia (Desvio PadrSo) Tamanho M&ximo 
dos Domicilios 

Total 
Pessoas 

Total 
Domicilios 

Com escravos 11,27 (10,15) 137 18.407 1.633 

Sem escravos 4,33 2.42 25 16.562 3.823 

Todos os Domicilios 6,41 (6.71) 137 34.969 5.456 

Fonte: A mesma da Tabela 1. 

A influencia dos escravos tambem pode ser avaliada mediante o 

exame da razao de sexo segundo a cor e a condi9ao social. Consideran- 

do-se que tres quartos dos africanos trazidos pelos traficantes atraves 

do Atlantico eram homens, e que tres quartos do total eram adultos, 

nao e surpresa que os homens predominassera na populagao escra- 

va/15^ Alia-se a tais caracteristicas do trafico o fato de as mulheres 

apresentarem maior mobilidade que os homens. Em todos os estudos 

feitos ate o momento sobre o processo de manumissao no Brasil, verifi- 

ca-se que as mulheres eram alforriadas mais freqiientemente do que os 

homens/16^ Essas predominancias ficam mais claras quando, de um 

lado, comparamos a razao de sexo dos individuos livres de origem afri- 

cana com a daqueles mantidos em regime de cativeiro (ver tabela 4) e, 

de outro lado, quando confrontamos a estrutura de sexo e idade da po- 

pulaQao escrava com a estrutura correlata referente aos nao-brancos li- 

vres (como se pode observar nos graficos 1 e 2). 

TABELA 4 

RAZAO DE SEXO SEGUNDO A COR E A CONDIQAO SOCIAL 

Livres Escravos Total 

Brancos 103,2 103,2 

Crioulos 88,9 100,7 98,7 

Africanos 102,9 258,4 240,2 

Pardos 93,8 129,0 98,1 

Total 99,7 156,1 113,4 

Fonte: A mesma da Tabela 1. 

(15) Ver KLEIN (1987). Para um levantamento recente dos numeros referenles as tndias Ocidentais, ver 
GEGGUS (1989). 

(16)Ver os arligos de MATTOSO (1972) e MATTOSO (1976); e tambem SCHWARTZ (1974) e 
HIERNAM (1976). 
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GRAFICO I 

IDADE E SEXO DOS ESCRAVOS - CAMPANHA, 1831 

(N = 10.210) 

Idade 

70+ 
05-60 
60-64 
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•777 XvX 30-34 
25-29 
20-24 

1 15-19 
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0-04 
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GRAFICO 2 

IDADE E SEXO DOS NAO-BRANCOS LIVRES CAMPANHA, 1831 

(N = 8.263) 

Idade 
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A rela9ao entre o numero de mulheres em idade reprodutiva (15- 

44 ou 15-49) e o numero de crian^as com menos de 9 anos, de uma 

dada populagao, tern sido amplamente usada como proxy para os niveis 

reprodutivos deste grupo. Sabe-se que e muito pequeno o numero de 

criangas neste grupo etario que migram sozinhas. As crian9as presentes 

nas listas nominativas de Campanha sao, na sua quase totalidade, nas- 

cidas no Brasil. Ha um percentual muito pequeno de crian9as africanas 

remanescentes do trafico (havia, na localidade estudada, apenas 185 

crian9as africanas de 0-9 anos, o que corresponde a 1,8% do total desta 

faixa etaria). 

Infelizmente, as listas nominativas nao nos permite ligar todas as 

crian9as as suas respectivas maes, especialmente no que concerne a po- 

pula9ao escrava. Sabendo-se que no Brasil os filhos de maes escravas 

sao tambem escravos, e possivel admitir que esta popula9ao cativa com 

menos de 9 anos, nascida no Brasil, descende de maes escravas de 

qualquer cor ou origem. ■ # 

Nao e possivel, atraves da razao crian9a/mulher, discriminar a 

contribui9ao das mulheres segundo a cor ou qualquer outro atributo. 

Podemos apenas sugerir que a participa9ao das africanas deve ter sido 

decisiva. No total de mulheres escravas, as africanas representam 

32,6%. No entanto, se considerarmos o grupo etario reprodutivo de 15- 

49 anos, este valor sobe para 45%. Mesmo admitindo-se uma fecundi- 

dade diferenciada para nacionais e africanas, e dificil aceitar que a 

contribui9ao das africanas nao tenha sido expressiva. 

Os valores da razao crian9a/raulher da popula9ao escrava de 

Campanha em 1831 sao relativamente altos se considerarmos os valo- 

res ja conhecidos para o Brasil (LUNA, 1992). Na verdade, sao inferio- 

res aqueles observados para a popula9ao escrava dos Estados Unidos, 

que era de 1484 crian9as com menos de 10 anos para mulheres de 15- 

49 anos, o maior indice registrado nos Estados Unidos no seculo XIX 

(STECKEL, 1982, p. 241). Em 1831, as escravas de Campanha ainda 

possuiam um numero de filhos maior do que as escravas de Sao Paulo 

em 1829.Na verdade, as escravas de Campanha apresentavam nu- 

raeros bem mais altos do que as escravas das Indias Ocidentais Ingle- 

(17)Ver LUNA & KLEIN (1991, Tabela 5). Esses numeros tambem eram bem mais altos do que aqueles 
encontrados para os 2.400 escravos da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, em 1823, que tinha uma 
razSo de 406 crian9as com menos de 5 anos para cada 1.000 mulheres entre 20 e 40 anos Of. RAMOS 
(1979, p. 518). Comparavel a razao estimada de 710 para a popula^ao livre e branca de Campanha em 
1831. Os numeros obtidos em Vila Rica podem ser baixos devido a pequena parcela da populafao 
analisada. 
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sas, tanto no periodo anterior quanto no posterior a proibi9ao do trafico 

escravo no Atlantico/1Tudo isso sugere uma taxa de crescimento po- 

tcncialmente positiva. 

TABELA 5 

RAZAO CR1ANCA/MULHER SEGUNDO A CONDigAO SOCIAL 

CAMPANHA, 1831 

(Numeros/taxas) 

Idade/Sexo Livres Escravos Total 

Crian9as 0-4 3.899 1.047 4.946 

0-9 8.080 1.998 10.078 

Mulheres 15-44 5.543 2.184 7.727 

15-49 5.188 2.234 ♦♦ 7.422 

0-4/15-44 703 479 640 

0-9/15-44 1.458 915 1.304 

0-4/15-49 752 469 666 

0-9/15-49 1.557 894 1.358 

Notas; * Sendo 901 crioulas, 992 africanas e 291 pardas. 
Sendo 937 crioulas, 1003 africanas e 294 pardas. 

Fonte; A mesma da Tabela 1. 

Embora precisassemos das estatisticas vitais da popula^ao escra- 

va para confirmar o modelo de crescimento positive ou negativo, algu- 

mas estimativas sugerem que os escravos de Campanha tinham uma 

taxa positiva de crescimento nessa epoca. Utilizando-se o peso relative 

das crian^as com menos de 5 anos de idade no total da populagao dos 

Estados Unidos em 1850 e de Campanha em 1831, respectivamente, e 

calculando-se a razao desse indice pela taxa bruta de nascimentos e 

aplicando-se o diferencial obtido para o Brasil chegamos a uma taxa 

bruta estimada de nascimentos para a populatjao escrava de Campanha 

entre 32 e 34 por mil residentes. O demografo brasileiro Giorgio Mor- 

(18)A razSo da Jamaica, maior popular escrava das indias Ocidentais Britanicas, era da ordem de 399 
crianfas de 0-4 por 1.000 mulheres entre 15-44. Ver HIGMAN (1984. p. 356). Os numeros para Minas 
tambem estlo acima dos obtidos para Trinidad em 1813 onde a raz&o de crian9as escravas de 0-4 por 
1.000 escravas de 15-49 era de 434. Cf. JOHN (1988. p. 128). 

(19) Uma aproxima^o da taxa bruta de nascimentos e, neste caso, obtida pela relafSo entre as crian^as com 
menos de um ano e a populate total. Neste caso, consideramos que a taxa de mortalidade infantil fosse 
equivalente para os escravos do Brasil e os dos Estados Unidos suposi^o bastante razoavel. 
Calculamos uma taxa baseada no peso relativo das crianfas com menos de 5 anos na populate total das 
duas respectivas populates - a dos Estados Unidos em 1850 e a de Campanha em 1831. Uma taxa 
anualizada de nascimentos foi ent3o estimada a partir dessa participa^o relativa. No caso dos Estados 
Unidos, foi calculada a diferen9a entre o indice anual estimado e as taxas brutas de nascimento 
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tara estimou, em meados do seculo XIX, em 32 por mil a taxa bruta de 

mortalidade, o que sugere, no minimo, estabilidade ou um crescimento 

positivo de 2 por mil ao ano.(MERRICK & GRAHAM, 1979, p. 37). 

TABELA 6 

SITUACAO CONJUGAL DOS ADULTOS LIVRES EM CAMPANHA EM 

1831 SEGUNDO O SEXO E A COR 

(Em Porcentagens) 

Situafdo Brancos Crioulos Africanos Pardos 
Conjugal Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Solteiros 33,6 28,3 44,8 43,6 29,6 37,9 37,1 36,4 

Casados 63,7 62,3 52,3 42,9 66,7 47,0 59,6 55,1 

Viuvos 2,8 9,4 2,9 13,5 3,7 15,2 3,3 8,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) 4.304 4.385 241 312 135 132 1.868 2.139 

Notas; Adultos aqui s5o definidos como todas as pessoas de 14 ou mais anos de idade. A taxa de 
nupcialidade para todas as pessoas livres era de 62,2% para os homens e de 58,9% para as mulheres. 

Fonle: a mesma da Tabela 1. 

Com relaQao a nupcialidade, e interessante notar que, entre os li- 

vres, a taxa de nupcialidade dos pardos era mais alta do que a dos pre- 

tos, sendo que os africanos do sexo feminino apresentavam um numero 

mais alto do que ambos (ver Tabela 6). Mesmo entre os escravos com 

taxa de nupcialidade geralmente baixa, subsiste o curioso fenomeno da 

taxa de nupcialidade mais alta para os africanos (ver Tabela 7). A taxa 

de nupcialidade dos nascidos na Africa parece peculiar as popula^oes 

de Campanha, pelo menos nos dados constantes dos poucos estudos 

disponiveis ate o momento para outras regioes do centro-sul do Brasil 

acerca de casamentos de escravos segundo o local de nascimento. Esses 

estudos nao mostram grandes diferen9as. A taxa global de nupcialidade 

dos escravos de Campanha e sua relapao com a taxa obtida para as pes- 

soas livres - cerca de metade do obtido para os adultos - e, no entanlo. 

conhecidas para a popula^ao escrava em 1850. A taxa padrao utilizada ale recentemenle era de 53,9 por 
mil, calculada em FARLEY (1965, p. 395). Esse numero foi corrigido para 62 por mil recentemenle, 
com base nas novas taxas de mortalidade calculadas em FOGEL (1989. p. 126, item 20). A diferen9a 
resultante entre os dois numeros obtidos nos Estados Unidos foi entilo utilizada para calcular uma Taxa 
Bruta de Nascimentos em Campanha. A oscila^ao da taxa de 32-34 por mil deriva-se da utiliza^o 
altemada da antiga estimativa de Farley para 1820-50 ou da de Fogel para o mesmo periodo. 
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consistente com os estudos similares feitos anteriormente sobre o cen- 

tro-sul do Brasil dos seculos XVHI e 

TABELA 7 

SITUACAO CONJUGAL DOS ESCRAVOS ADULTOS SEGUNDO A COR 

-CAMPANHA, 1831 

(Em Porcentagens) 

Situa^o Crioulos Africanos Pardos 

Conjugal Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

Solteiros 83,2 65,0 72,9 48,6 81,8 72,9 

Casados 15,6 33,2 25,9 49,5 17,2 24,8 

Viuvos L2 1,8 1,2 2,0 0,9 2,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) 1.013 991 2.730 974 435 310 

Notas: Adult os aqui s&o deflnidos como todas as pessoas de 14 ou mais anos de idade. A taxa de 
nupcialidade para o total de escravos era de 22,4% para os homens e de 38,9% para as mulheres. 

Fonle: a mesma da Tabela 1. 

Ap esar de os dados sugerirem a possibilidade de uma taxa positi- 

va de crescimento para a populate escrava de Minas, contestando, 

dessa forma, parte da tese dos Martins, os dados sobre as ocupagoes 

dos escravos servem como sustenta^ao a tese que defende estar a maio- 

ria dos escravos envolvida em uma agricultura de exportaQao nao-inter- 

nacional e na economia artesanal. O exame da distribui9ao ocupacional 

das pessoas livres e dos escravos em Campanha torna evidente que a 

agricultura - a cultura de alimentos diversos, com pouco a^iicar e nada 

de cafe ocupava a maior parte dos trabalhadores livres e escravos, de 

ambos os sexos (ver Tabelas 8 e 9). Quase de igual significancia, no 

entanto, era a fia^ao e tecelagem do algodao cru, que alem de impor- 

tancia tinha boa difusao na economia local mineira.(LIBBY, 1988 e 

1991). A atividade textil artesanal de Campanha era especialmente im- 

portante, e aqui, como em outros lugares da provincia, era exercida 

predominantemente por mulheres (cerca de 95% dos 3.500 trabalhado- 

res adultos livres e escravos) e, dentre os trabalhadores que dela se 

(20)Um dos poucos trabalhos que examina o casamento de escravos segundo a origem 6 o de LUNA (1989). 
Estes estudos apresentam taxas de nupcialidade para os escravos que equivalem a metade daquelas 
obtidas para os brancos, informa^o conflrmada nos dados sobre Campanha: MOTTA (1988); SLENES 
(1988); METCALF (1989 e 1987); COSTA & GUTIERREZ (1984); COSTA, SLENES & 
SCHWARTZ (1987). 
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ocupavara, a maioria era livre (80%). Apesar dessa predominancia dc 

trabalhadores livres, a fia^ao e tecelagem do tecido de algodao empre- 

gava metade das escravas adultas, absorvendo tambem tres quartos das 

trabalhadoras livres. Tais numeros sao tipicos dessa importante indus- 

tria artesanal mineira que abastecia o mercado domestico de panos 

grosseiros para roupas e atendia boa por9ao do mercado da classe tra- 

balhadora do literal nao obstante a acirrada concorrencia dos produtos 

texteis britanicos/2 ^ 

TABELA 8 

OCUPACAO DAS PESSOAS LIVRES SEGUNDO O SEXO 

CAMPANHA, 1831 

Numeros Porcentagens 
Ocupa9So Horn ens Mulheres Homens Mulheres Total 

Atividades Agricolas 3.909 441 67,2 12,6 46,7 

Comercio 353 67 6,1 1,9 4,5 

Minera93o 76 7 1,3 0,2 0,9 

Fia9fto e Tecelagem 101 2.712 1,7 77.5 30,2 

Artesanato 514 73 8,8 2,1 6,3 

Administra93o Publica 68 0 1,2 0,0 0,7 

Servi90s Domesticos 4 88 0,1 2,5 1,0 

Artistas 9 0 0,2 0,0 0,1 

Rentistas 0 1 0,0 0,0 0,0 

ProfissSs Liberals 234 82 4,0 2,3. 3,4 

Trab. s/ ProfissSo Declarada 552 28 9.5 0,8 6.2 

Sub-total 5.820 3.499 100,0 100,0 100,0 

Sem Ocupa9fio 6.536 8.898 

Total 12.356 12.397 

Fonte: a mesma da Tabela 1. 

(21)Em seu levanlamento sobre a totalidade da provincia, Libby sugere que esta era uma ocupa^^o 
exclusivamente feminina, o que nSo e exatamente o que ocorre aqui. O mesmo autor tambem sugere ser 
este um fenomeno urhano e rural e que havia uma propor^So muito alta de fiadores comparativamente 
aos tecelaos (da ordem de 24 para 1). Ibid, p. 27-29. No caso de Campanha, o comercio e a agricultura 
eslavam mais bem distribui'dos entre os distritos do municipio; mas, como sugere Libby, podiam-se 
encontrar domicilios onde havia fia^So lanto em areas urbanas (distritos 6 el) como em zonas rurais do 
municipio. Assim, essa proto-industria nlo estava limitada a camponeses pobres mas sim, disseminada 
por toda a popula^Ho. 
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TABELA 9 

OCUPAQAO DOS ESCRAVOS SEGUNDO 0 SEXO - CAMPANHA, 1831 

Numeros Porcentagens 
Ocupa^So Homens Mulheres Homens Mulheres Total 

Atividades Agricolas 1.075 151 56,3 11,8 38,4 

Com6rcio 33 2 1,7 0,2 1,1 
Minera93o 354 10 18,5 0,8 11.4 

Fiapao e Tecelagem 68 631 3,6 49,3 21,9 

Artesanato 196 4 10,3 0,3 6.3 

Administra99o Publica 4 2 0.2 0.2 0.2 

Servi9os Dom6sticos 58 438 3.0 34,2 15.5 

ProfissSes Liberals 1 1 0,1 0.1 0.1 
Trab .s/ ProfissSo Declarada 122 40 6.4 3,1 5,1 

Sub-total 1.911 1.279 100,0 100,0 100,0 

Sem Ocupa9So 4.311 2.707 

Total 6.222 3.986 

Fonte: a mesma da Tabela 1. 

Apesar de utilizar mao-de-obra escrava de forma nao tradicional, o 

sistema escravista de Minas tinha muito em comum com aquele desenvol- 

vido no sul dos Estados Unidos no que se refere a distribuigao da proprie- 

dade dos escravos. No inicio do seculo XIX Minas tinha, na verdade, 

muito mais semelhan^as com os Estados Unidos desse periodo do que 
t 

com o modelo de plantation das Indias Ocidentais. Assim, como nos Esta- 

dos Unidos, menos de um ter^o da populagao livre possuia escravos; no 

caso, apenas 29%. Os domicilios de proprietaries de escravos contavam, 

em media, com 6 escravos, e mais de 50% desses domicilios tinham ape- 

nas 3 escravos (ver Tabela 10). No entanto, esta metade dos domicilios 

detinha apenas 14% de toda a massa escrava, enquanto a parcela formada 

pelos 10% maiores senhores de escravos (com 14 ou mais escravos, e que 

representavam 10% dos domicilios de escravistas) contavam com 42% do 

total de escravos. Desta distribui^ao resulta um indice de GINI de 0,55, 

mais ou menos a media observada na maioria das regioes do Brasil e dos 

Estados Unidos no seculo XIX/22^ Mesmo se incluirmos todos os domici- 

(22)Os indices de GINI para cincp cidades mineiras no pen'odo 1718-1804 oscilam entre o minimo de 0,40 
e o m&ximo de 0,57, com media de cerca de 0,55. Cf. LUNA & COSTA (1982. p. 40, Tabela 3). Para 
tres municipios paulistas em 1829, o indice de Gini referente k propriedade de escravos era de 0,583. 
Cf. LUNA & KLEIN (1991, p. 569, Tabela 8). Os resultados obtidos nos Estados Unidos para 
distribui^o dos escravos em 1790, 1830, 1850 e 1860 nos principals estados do centro-sul, variam de 
0,562 a 0,597. Ver SOLTOW (1971, p. 829). 
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lios nao-possuidores de escravos, o indice de GINI cresce para cerca de 

0,87 - valor nSo muito diferente do que se podia esperar nesse tipo de 

sociedade, e provavelmente nSo tao discrepante daquele que teriamos 

se levassemos em conta as distor9des na propriedade da terra nessa so- 

ciedade mista, agricola e proto-industrial. 

TABELA 10 

DISTRIBUigAO DOS CATIVOS ENTRE OS DOMICILIOS 

POSSU1DORES DE ESCRAVOS CAMPANHA, 1831 

Numero de Numero de Total de Porcentagem Acumulada 
Escravos Possuidos Domicilios Escravos Possmdos de Domici'lios de Escravos 

1 398 398 24,4 3,9 

2 256 512 40,0 8,9 

3 184 552 51,3 14,3 
4 138 552 59,8 19,7 
5 98 490 65,8 24,5 

6 92 552 71.4 29,9 

7 77 539 76,1 35,2 
8 54 432 79,4 39,4 

9 35 315 81,6 42,5 

10 47 470 84,4 47.1 
11 29 319 86.2 50,3 
12 32 384 88,2 54,0 
13 17 221 89,2 56,2 
14 20 280 90,4 58,9 
15 .20 300 91,7 61,9 
16 10 160 92,3 63,4 
17 6 102 92,1 64,4 

18 11 198 93,3 66,4 
19 12 228 94.1 68,6 
20 12 240 94,8 71,0 
21 6 126 95.2 72,2 

22+ 79 2.838 100,0 100,0 
Total 1.633 10.208 

Fonte: a mesma da Tabela 1. 

Analisando os proprietaries de escravos de Campanha segundo o 

sexo encontramos um padr§o parecido com o que havia em Sao Paulo 

no inicio do seculo XIX. Os homens predominavam como senhores de 

escravos, representando 82% da totalidade de chefes dos domicilios 

com escravos. Mas as mulheres tambem tinham uma presen^a signifi- 

cativa, tanto em numero medio de escravos possuidos - pouco mais de 
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6 de ambos os sexos - quanto no referente a participate relativa no to- 

tal da massa escrava. A maior diferen9a entre os proprietarios diz res- 

peito ao sexo dos respectivos escravos: em geral as mulheres possuiam 

relativamente menos escravos homens e comparativamente menos pes- 

soas livres que residiam em seus domicilios (ver Tabela 11). 

TABELA 11 

CARACTERISTICAS MEDIAS DA POPULAgAO SEGUNDO O SEXO 

DOS PROPRIETARIOS DE ESCRAVOS 

Sexo ProprietArios M^dia de M^dia de Mddia Razilo de Sexo Razfio de Sexo 

Escravos Livres Total por Domicilio dos Escravos 

(mulheres) (mulheres) 

Homens 1.338 6,2 5,3 11,5 135,2 158,9 

Mulheres 279 6,7 3,7 10,4 103,9 144,6 

Total 1.617 6,3 5,0 11,3 129,6 156,1 

N 10.105 8.144 18.253 (7.949) (3.945) 

Fonte: a mesma da Tabela 1. 

Enquanto grupo, os escravistas do sexo masculine tendiam a ser 

bem mais jovens do que suas congeneres do sexo oposto (43 contra 52 

anos para as mulheres). Nas Minas Gerais do comedo do seculo XVIII, 

como no restante das Americas no mesmo periodo, as mulheres nor- 

malmente recebiam a propriedade dos escravos ja mais velhas, por 

meio de heran^a, quando da morte de seus maridos, o que explica a dis- 

paridade etaria. Contudo, havia uma diferen^a em Minas: embora a 

agricultura ocupasse a metade das mulheres escravistas, elas tambem 

tiveram um papel autonomo nas ocupa96es proto-industriais, bastante 

comuns nessa regiao e periodo. Enquanto quase tres quartos dos ho- 

mens senhores de escravos se dedicavam a agricultura (946 em um to- 

tal de 1.308), apenas metade das mulheres proprietarias estavam 

envolvidas nessa atividade (142 em um total de 281). Estas, por outro 

lado, dominavam todas as atividades texteis, e muito provavelmente te- 

nham iniciado esse trabalho por sua conta propria e nao por meio de 

heran9as de escravos. Isso e o que se infere do fato de as escravistas 

dedicadas a industria textil e ao artesanato terem, em media, 8 anos 

menos do que as proprietarias ocupadas com a agricultura (46 contra 

54 anos de idade). Enquanto apenas 5% de todas as escravistas estavam 

envolvidas em atividades agricolas, 28% delas dirigiam oficinas de fia- 

9ao e tecelagem e utilizavam seus escravos como mao-de-obra ^specia- 
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lizada e semi-especializada (toda essa mao-de-obra era, por sua vez, 

composta de mulheres). 

Trago bastante incomum da escravidao, e que se verificou em 

Campanha, foi a existencia de forros proprietaries de escravos (ver Ta- 

bela 12). Dada a sua importancia entre as pessoas livres (ver Tabela 1), 

era de se esperar que alguns alforriados tivessem seus proprios escra- 

vos. Em termos numericos, os forros proprietaries de escravos eram, 

naturalmente, pequena minoria dentro de seu segmento social. Enquan- 

to entre os brancos adultos acima de 14 anos 14% eram donos de escra- 

vos (28% dos homens e 5% das mulheres), apenas 4% dos forros o 

eram (7% dos homens e 2% das mulheres). Embora a porcentagem de 

africanos e pretos crioulos adultos que tinham escravos fosse relativa- 

mente maior do que os pardos e, em media, tivessem individualmente 

tambem mais escravos, os pardos formavam o unico segmento signifi- 

cative dentre os proprietaries nao-brancos livres. Eles representavam 

10% de todos os proprietaries de escravos e detinham 6% do total de 

escravos. Enquanto grupo, os escravistas pardos possuiam, em media, 

apenas 4 cativos cada urn (com um desvio padrao de 7 escravos). Ape- 

sar da possibilidade de os nao-brancos livres terem mantido alguns 

membros de suas familias trabalhando em seus ramos de atividade 

como escravos, em prepara9ao para a alforria, os senhores de escravos 

nao-brancos achavam-se concentrados na agricultura tanto quanto os 

senhores brancos. Mesmo entre as escravistas nao-brancas havia, de 

fato, uma acentuada tendencia a utilizar os escravos na agricultura. Na 

industria textil as proprietarias de escravos eram quase todas brancas. 

TABELA 12 

NUMERO DE SENHORES E ESCRAVOS SEGUNDO O SEXO E COR 

CAMPANHA, 1831 

Cor dos Hoinens Mulheres Total 
Proprietarios Escravos Proprietarios Escravos Proprietarios Escravos Proprietarios 

Brancos 7.641 1.191 1.640 229 9.281 1.420 

Africanos 16 9 60 7 76 16 

Crioulos 59 19 56 8 115 27 

Pardos 512 119 120 35 632 154 

Total 8.228 1.338 1.876 279 10.104 1.617 

Fonte: a mesma da Tabela 1 

Este levantamento sobre o municipio de Campanha em 1831 su- 

gere que alguns aspectos do modelo desenvolvido por Roberto Martins 
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se confirmam. A maioria dos escravos trabalhava na agricultura local e 

regional, com forte presen^a tambem nas industrias domesticas de fia- 

^ao e tecelagem. Muito embora parte significativa da populate es- 

crava de Campanha nao estivesse diretamente ligada a agricultura de 

exporta^So internacional, mesmo assim havia uma importante pro- 

por^ao de escravos africanos. O aspecto proto-industrial da for9a de 

trabalho escrava de Minas, com sua liga93o incomum com as mulhe- 

res proprietarias de escravos, era um caso raro de uso da mao-de- 

obra africana e afro-americana nas Americas. Isso nao significa 

sugerir que essa economia fosse totalmente voltada para o mercado 

interno, mas, sim, que estava ligada ao mercado internacional ape- 

nas secundariamente. A atividade textil de Minas chegou a fornecer 

roupas para os escravos que trabalhavam com o cafe nas provtneias 

vizinhas: Rio de Janeiro e Sao Paulo. Por sua vez, muitos dos ali- 

mentos produzidos em Campanha serviam para alimentar popula96es 

urbanas e rurais do Rio de Janeiro. Pica claro, entao, que a for9a de 

trabalho escrava de Minas produzia para o mercado, so que esta nao 

estava diretamente ligada ao comercio internacional ou a exporta9ao 

de minerios como acontecia com a grande maioria da mao-de-obra 

escrava da America. 

Por outro lado, o corolario da hipotese dos Martins de que Minas 

deve ter sido importador Hquido de escravos nascidos na Africa ou em 

outras provincias nao se sustenta inteiramente. Na verdade, ha eviden- 

cias em nosso estudo de que a taxa de crescimento natural apresentada 

pelos escravos natives poderia ser positiva e que apesar da presen9a 

significativa de africanos na nossa massa escrava havia condi96es favo- 

raveis para a procria9ao. A base larga da piramide etaria da popula9ao 

escrava de Campanha aponta nesta dire9ao. 

Portanto, crescimento natural e importa9ao de escravos nao de- 

vem ser olhados como eventos mutuamente exclusivos. Em certas si- 

tua9oes e epocas, eles podem ter sido complementares, isto e, podem 

ter contribuido conjuntamente para o crescimento populacional. Nosso 

calculo, reconhecidamente pouco preciso da taxa de crescimento, suge- 

re, na verdade, uma taxa de crescimento global positiva para a popula- 

930 escrava. Se os dados obtidos em Campanha forem confirmados 

para o restante de Minas, isso poderia sugerir que a provincia manteve 

sua popula9ao escrava por todo o seculo XIX, nao so por meio de uma 

economia regional dinamica, voltada para o mercado nacional, mas 

tambem porque dispunha de uma popula9ao escrava que crescia e se re- 

produzia naturalmente. 
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