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Resume 

Neste artigo § analisada a crise demogr^fica 
vivenciada por Vila Rica a partir dos anos sessenta 
do s^culo dezoito e que se tornou mais aguda nas 

d6cadas seguintes, assumindo feifSo dram^tica 
nos anos que antecedem imediatamente a 

lnconfid§ncia. Nesse contexto, pretende-se 
identificar tal crise, que se desenvolveu na esleira 

do esgotamento da produgSo mineratdria. como um 
dos elementos a condicionar a conformagao de um 

cendrio marcado pela disseminate da pobreza, no 
qual aflorard o movimento da ConjuragSo Mineira 

Para a consecuto deste objetivo recorreu-se a 
relates de viajantes, a interpretates constantes de 

nossa historiografia e, sobretudo, ^s fontes 
primdrias representadas pelos registros de 

casamentos, nascimentos e dbitos da Pardquia de 
Nossa Senhora da Conceit^ de Antdnio Oias (uma 

das duas entao existentes em Vila Rica) 
concernentes ao perfodo 1740-1800 

Abstract 

This paper analyses the demographic crisis that started in 
Vila Rica during the 1760's, worsened along the following 
decades and became dramatic in the years preceding the 
Inconfiddncia. In this context, the crisis - that developed in 
the aftermath of the decline of gold mining in the region - 
is identified as one of the elements conditioning the 
shaping of a background marked by the dissemination of 
poverty, in which will emerge the moviment that would be 
called ConjuragSo Mineira. The study is based on travel 
reports, on the views of historians and specially on 
primary sources, the registers of marriages, births and 
deaths of Pardquia de Nossa Senhora da ConceigSo de 
Antdnio Dias, one of the two parishes in Vila Rica during 
the period of time studied (1740-1800). 
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VILA RICA 

"Sobre o tempo, sobre a taipa, 

a chuva escorre. As paredes 

que viram morrer os homens, 

que viram fupro ouro, 

que viram finarse o reino, 

que viram, reviram, viram, 

jd ndo veem. Tambtm morrem." 

(CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE) 

Introdu§ao 

Sao conhecidos os aspectos socials e economicos que compoem a 

tessitura da crise manifesta no episddio da Inconfidencia. Menos conhecida 

6 a faceta demografica igualmente presente naquela conjuntura. Este artigo 

6 dedicado ao estudo do comportamento das variaveis populacionais que, 

em seu mdtuo condicionamento com a evolu^ao socio-economica da regiao 

das Minas Gerais, conformam o cenario onde se movimentam o Alferes 

Tiradentes, os poetas Glaudio Manuel da Costa e Tomas Antonio Gonzaga, 

o Gonego Vieira e outros tantos, todos protagonistas da Conjuragao Mineira. 

Mais especificamente, estuda-sc a evolu9ao demografica de uma loca- 

lidade central da area cuja atividade economica era, por excelencia, a mine- 

ra9ao. Para tanto, as fontes documentais utilizadas sao os assentos de 

batismos, 6bitos e casamentos da paroquia de Nossa Senhora da Concei9ao 

de Antonio Dias, uma de duas existentes no periodo colonial na localidade 

aludida, qual seja, Vila Rica, hoje Ouro Preto. Teatro maior da conspira9ao, 

essa localidade definia-se como o eixo da vida polftico-administrativa da 

capitania. Os informes compulsados foram computados ano a ano, com- 

preendendo os doze lustros entre 1740 e 1800. 

Um breve esbo9o do processo de ocupa9ao e povoamento das Gerais e 

um relato sucinto da forma9ao, ocorrida em meio ^quele processo, do povoa- 

do de Vila Rica, sao apresentados na se9ao 1. Na se9ao subseqiiente, em 

rapidas pinceladas e vis-d-vis o penodo - literalmente - aureo da minera9ao, 

bosqueja-se o quadro de decadencia daquela atividade, colhendo-se obser- 
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vagoes constantes de diversas obras com o fito de ilustrar as caractcnsticas 

sociais e economicas da crise que se abate sobre a regiao, deflagradora do 

movimento revoltoso. Na segao 3, trabalham-se os dados coletados nas fon- 

tes primarias referidas, delineando os contornos da componente demografi- 

ca da crise em questao. For fim, na se^ao subsecutiva, sumariam-se os 

principals resultados obtidos, a guisa de considera96es finals. 

I.Vila Rica(1) 

A ocupa^ao e o povoamento das Minas Gerais aprescntam-se, em 

grande parte, regulados pelas condi^oes em que foram explorados o ouro e 

as pedras preciosas. Em cada momento relacionaram-se as caractcnsticas 

geograficas, de um lado, e a maneira de recolhimento das riquezas minerais, 

de outro. 

Os depdsitos de aluviao, produto da atividade milenar das aguas, a 

desagregar e a remover as partes leves das rochas decompostas, impelindo o 

ouro, mais denso, a acumular-se no fundo dos vales, no leito dos rios e na 

meia encosta dos morros, sao facilmente exploraveis c esgotam-se com rapi- 

dez. Este fenomeno levou as primeiras atividades extrativas a se localizarem 

nos rios, com o mmimo de aparelhagem, dependendo o produto do trabalho 

do maior ou menor numero de escravos. 

Mesmo os rosdrios - almanjarras que punham a seco trechos previa- 

mente cercados dos rios - nao se constitufram em utensilagem capaz de 

impedir o nomadismo dos mineradores. A explora^o a seco efetuava-se 

rapidamente entre os meses de chuva, pois as aguas, engrossadas, arrebenta- 

vam as ensecadeiras, inundando e destruindo o que se Ihcs anteparava.^ A 

falta de continuidade nos trabalhos facilitava o abandono de uma explora9ao 

por outra com maiores perspectivas de ganho. 

(1) Esta sc^ao bascia-sc cm LATIF (s/d) c cm COSTA (1981); ncstc ultimo caso, cspccialmcntc no 
Capltulo I c no Apcndicc Histdrico. 

(2) Em plcno s6culo XIX, Eschwcgc viu-sc vcncido pclas dguas engrossadas dos rios: "Trabalhei 
durante quatro meses para estabelecer uma barragem de vinte metres de altura no RibeirSo do Carmo, e, 
quando estava quase terminada, veto, d noite, um temporal extraordinariamente violento, que engrossou o 
ribeirSo e aniquilou a barragem att a base. Em virtude da aproxima(3o do tempo das chuvas, nenhuma 
esperanto tree de poder reconstrul-la logo no mesmo lugar, e, por isso, resohi abandonar essas dguas de 
regime incerto (...)* (ESCHWEGE, 1979, v. 2, p. 44). 
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Durantc essa primeira fase o explorador vivia nomade e a popula^o 

apresentava-se cxtremamente dispcrsa. Ccntrados na atividade mais renta- 

vel, os mineradores deixavam-se absorver completamente pelo trabalho nas 

aluvioes; os peribdos dc grandes fomes, sincronicos com a alta dos pre9os, 

foram gerados pela concentragao dos recursos na tarefa mineratdria. A falta 

de generos propiciou a primeira convergencia de atividades, atd entao espar- 

sas, e ensejou os grandes acampamentos ao longo dos rios. Esses nucleos 

iniciais abasteciam-se por tropas oriundas da Bahia, Sao Paulo e Rio de 

Jatneiro, 

A medida que escasseava o ouro de aluviao, os mineradores, antes 

limitados a explorar o leito dos rios, passaram a procura-lo nos tabuleiros, ^ 

margem daqueles, onde abriram as primeiras catas. Tal faina, ja mais com- 

plexa, nao conseguiu, contudo, fixar o homem; continuava-se a viver em 

acampamentos, abandonados tao cedo quanto migravam os descobertos au- 

riferos. 

For cerca de trinta anos explorou-se, precipuamente, o ouro de lava- 

gem e abriram-se catas nos tabuleiros. Os primeiros povoados viviam a fase 

embrionaria, caracterizada pelo comercio feito por tropas e com o concurso 

dos mascates que percorriam as areas mineratdrias. 

Logo os exploradores comegavam a subir pelas encostas dos morros a 

procura de ouro nas aluvioes de meia encosta, as chamadas gupiaras. So- 

mente a partir desse momento o trabalho tendeu a estabilizar-se. Seu deno- 

minador comum foram as primeiras catas altas, verdadeiras lavras pelo 

movimento de terra nelas efetuado. 

No morro - onde inicialmente apenas se extrafa na dpoca das chuvas, 

pois as aguas avolumadas impossibilitavam a atividade junto aos rios - con- 

centraram-se os trabalhos, que se multiplicaram como razao direta do esgota- 

mento dos leitos fluviateis. 

As explora96es na meia encosta necessitavam de agua, conduzida por 

canais que se estendiam por quilometros. Instituiu-se, em 1720, o Regimen- 

to das Aguas e a Guardamoria passou a conceder, tambdm, datas de dguas 

minerais. Os regos, a contornar vales, a atravessar morros, a correr sobre 

extensos andaimes de pedra empilhada, eram verdadeiros aquedutos; os 

mund^us - reservatorios enormes - apareciam como obras de vulto a recla- 
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mar significativos investimentos em capital fixo. A cxplora9ao das grupiaras 

exigia estabilidade populacional e operava no sentido de consolidar os po- 

voados anteriormente esbo^ados. 

A con tar de 1720 restavam poucos descobertos a fazer nos rios. Os 

mineiros, sem necessitar de novas concessoes, subiram pelas encostas dos 

vales, junto ^s suas datas, ate atingir o alto dos morros. Os trabalhos vultosos 

que o ouro de montanha exigia revelavam-se incompativeis com a atividade 

errante dos primeiros mineradores. Os homens passaram a radicar-se ^ terra. 

Organizava-se a sociedade e a just^a civil come^ava a firmar-se. Desde o fim 

da segunda decada dos Setecentos grande parte da popula^ao das Minas ja 

nao vivia nSmade. A concentra9ao e a estabilidade dos trabalhos levaram os 

senhores a construir suas casas proximo ^s minera9oes e avolumou-se a 

constitui9ao de familias regulares. 

Junto as primeiras lavras, com o tempo, desapareceram as primitivas 

casas de sopapo. Em seu lugar os mineradores levantaram seus casaroes. 

Paralelamente, estruturavam-se os povoados como centro de gravidade das 

zonas mais ricas, nos quais os tropeiros podiam mais facilmentc estabelccer- 

se como comerciantes. Tais lugarejos definiam-se como retaguarda imediata 

da lide mineratdria. Em cada area de maior densidade de mincra9ao surgiu 

um ndcleo urbano. Os senhores das lavras acabaram por instalar-se nesses 

povoados, embora continuassem a manter suas residencias nas lavras. Dessa 

forma, originados da fixa93o do comdrcio, tais nucleos cresceram com o 

duplicar das moradas. 

Esse processo de ocupa9ao e povoamento acima delineado, proprio 

das Minas Gerais, retrata com justeza a forma9ao do antigo povoado que 

veio a set Vila Rica, nascido da atividade exploratdria dos paulistas nas areias 

do corrego do Tripui e nas encostas do Itacolomi. 

O pioneirismo na area 6 reivindicado para Manuel Garcia, para o 

Padre Joao de Faria Fialho e para o taubateano Ant6nio Dias de Oliveira. A 

um deles, ou aos tres, deve-se atribuir a funda9ao do povoado que se consti- 

tuiria num dos principais centres aunferos de Minas. Segundo o autor da 

Memdria Histdrica da Capitania de Minas Gerais, "as Minas de Vila Rica, ou do 

Giro Pre to, tiveram por descobridores nos anos de 1699, 1700 e 1701, a AntSnio 

Dias, natural de TaubatS, ao Padre Joao de Faria Fialho, natural da llha de Sao 

Sebastido, que viera por Capeldo das Bandeiras do Taubatt, a Thomaz Lopes de 
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Catnargp, e a Francisco Bueno da Si ha, ambos Paulistas, de todos estes tomaram 

nome a/guns Bainvs de Vila Rica," (ROCHA, 1897, p. 446). 

Sobre os dcscobertos em foco, outro autor assevera que "temos pois, 

como certo, o ano de 1696 para o descobrimento e povoamento do vale do Ouro 

Pre to, por Manuel Garcia e ndo Antonio Dias, que Id chegou depots, no seguinte. 

Foram tfis bandeiras distintas, que se ndo devem confundir. a de Manuel Garcia, 

na vertente dos cdrregos Tripule Passa-Dez; a de Antonio Dias, posteriormente dois 

anos, no lado do nascente, local que tomou seu nome; a ultima foi a do Padre Faria, 

nos cdrregos que descem do Itacolomi." (LIMA JtJNIOR, 1978, p. 28). 

Alice P. Canabrava, por sua vez, afirma que "grafas aogpandeavango dos 

estudos sobre o bandeirismo, com respeito ao fenomeno da ocupagdo do solo, pode- 

mos situar, no tempo, as descobertas referidaspor Andreoni. Nas Minos Gerais dos 

Cataguds, os achados de Antonio Dias de Oliveira, no ribeirdo que leva o seu nome, 

em 1698-9; os do ribeirdo do padre Jodo de Faria Fialho em 1699, que completou 

as descobertas do primeiro, no Ouro Pieto; os de Ben to Rodrigues, no ribeirdo do seu 

nome em 1697; os de Francisco da Silva Bueno, no ribeiro Bueno e no Rio das 

Pedras (ANTONIL, s/d, p. 81). 

Em verdade, podemos pensar em uma s^rie de povoados ou arraiais 

estabelecidos por diversos desbravadores e, posteriormente, reunidos 

com o nome de Vila Rica, li justamente esta conclusao, alias, que se pode 

inferir da descrigao de Antonil: "Em distdncia de meia Itgua do ribeiro do 

Ouro Pre to, achou-se outra mina, que se chama a do ribeiro de Antonio Dias; e 

dat a outra meia legua, a do ribeiro do Padre Jodo de Faria; e, junto desta, 

pouco mais de uma Mgua, a do ribeiro do Bueno e a de Bento Rodrigues," {Idem, 

ibidem, p. 259). 

Baseado nesse relato de Antonil, escreveu Diogo de Vasconcelos: 

"Esta vila se compunha dos vdiios arraiais da Serra, separados por montes 

cobertos de espessura. Como o regimen to ndo permitia o tltulo de primeiro desco- 

bridor, aos que achassem mina em distdncia menorde meia legua da jd descober- 

ta, os primeiros povoadores da serra estabeleceram-se em distdncia de meia Mgua 

uns dos outros. Antonil ainda em seu tempo achou pelos caminhos, que havia, as 

minas de Ouro Preto separadas meia Mgua das de Antonio Dias, e estas a meia 

Mgua de Padre Faria, e assim as mais, que primeiro foram repartidas pelo 

coronel Salvador Femandes Furtado de Mendonga, em / 700," (VASCONCE- 

LOS, 1948, 2. vol., p. 146). 
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Ate fins de 1711 Vila Rica desenvolvia-se como simples aglomera9ao 

de casas de sapd; de palha eram as capelas, mesmo que denominadas matri- 

zes. Somente a partir de 1712 as habita^oes defmitivas, cobertas com telhas, 

comegaram a ser construfdas. Ja estavam, no entanto, dcsde entao, sens 

principais bairros (chamados arraiais^ definidos; de seu entrela^amento 

resultou a fisionomia definitiva da vila. O arraial dos Paulistas, o bairro de 

Nossa Senhora da Concei9ao de Antonio Dias, de Nossa Senhora do Pilar de 

Ouro Preto, do Padre Faria, da Cruz das Almas, da Barra e o do Gaquende ja 

existiam, com estas denomina96es e com as duas matrizcs (Antdnio Dias e 

Pilar), em 1711.^ 

Tais nucleos foram reunidos aos 8 de julho de 1711 para formar o 

segundo municfpio mineiro, com a denomina9ao de Vila Rica de Albuquer- 

que. Erigida por Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho, prosperou 

de tal modo que, em 1721, tornou-se a sede do governo da capitania. De 

fato, em Vila Rica centralizava-se a vida politico-administrativa de Minas 

Gerais. 

2. Grise e Inconfidencia 

A ocupa9ao e o povoamento de Vila Rica, como de resto da area 

mineratoria em geral e, igualmente, da Colonia como um todo, traduzem o 

verdadeiro sentido da coIoniza9ao, como definido por Caio Prado Ju- 

nior.^ Vale dizer, cabia ao Brasil Colonia propiciar ganhos aos empreende- 

dores metropolitanos, produzir para o mercado externo, oferecer bens 

tropicais e metais preciosos a economia europeia. 

(3) "Os primeiros estabelecimentos dos mineradores n3o eram realmente senao esptcies de compos em que 
levantavam barracas semelhantes bs dos ciganos. A pakevra arraial, que ainda hoje thn as povoagdes de 
Minas ndo signiftca senSo acampamento. Os mineradores, portm, eram criaturas sbfregas de gozar, e os 
airaiaisem brevese metamorfosearam em povoados e em vilas." (SAINT-HILAI RE, 1975, p. 137, nota 
dc rodap6 n. 191). 

(4) Para uma visao minuciosa do crcscimcnto dc Vila Rica nas duas primciras d<5cadas do s6culo 
XVIII, vcja-sc VASCONCELOS (1941, p. 241-257). 

(5) Em 1709 foi criada a capitania dc Sao Paulo c Minas do Ouro, dcsdobrada cm duas, cm 1720, ato 
que dcu nascimcnto h capitania dc Minas Gerais. 

(6) "no seu conjunto, e vis/a no piano mundial e intemacional, a coloniza(do dos trdpkos toma o aspecto de 
uma vasta empresa comercial, mats completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo cardter que 
ela, destinada a explorar os recurs os naturais de um territdrio virgem em proveito do comtrcio europeu. & 
este o verdadeiro sentido da colonizagdo tropical, de que o Brasil i uma das resultantes; e ele expHeard as 
elementos fundamentals, tanto no econbmico como no social, da forma(do e evolufdo histdricas dos trdpicos 
americanos." iyKKDO JUNIOR, 1%5, p. 25). 
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No caso especifico da regiao das Minas, o senddo da coloniza9ao 

encontra sua cxpressao na regulamenta9ao da atividade dos mineradores, no 

controle estrito da popula^o, no tratamento privilegiado das praticas fiscais 

c, inclusive, nos 6bices colocados ao desenvolvjmento de setores produtivos 

que pudessem ofcrecer concorrencia aos trabalhos extrativos, considerados 

priorit^rios. Tais clcmcntos, de fato, cxprimem "(...) a rationale dos parame- 

tros norteadom da exploragao das Gerais: extrair o mats avolumado montante de 

metais prectosos no menorespago de tempo possfoel. "(COSTA, 1981, p. 9). 

Explorava-se, pois, o Brasil, no bojo de um relacionamento Metropo- 

Ie-Gol6nia marcado, no piano economico, pelas praticas mercantilistas pro- 

movidas pela Goroa portuguesa. Nas Minas Gerais, essas praticas 

consubstanciavam-se no aparato fiscal. Como assevera Francisco Iglesias, 

Portugal "fiscalizou apenas, montando mdquina polictaly aparelho de repressdo, 

rede intermindvel de tributos. Na papelada oficial, a maior parte diz respeito a 

fiscalizagdo, 0 Estado se realizava na fungdo de tributar E foi em tomo dessa 

fungdo que se teceu a vida da Capitania, com as ordens sucessivas, as medidas de 

forgar o cumprimento, a montagern da mdquina estatal, o desagrado dos povos, que 

foi da simples burla ao contrabando e ds lutas sangrentas. Um tributo teve mais 

significado e pdde mesmo encamar todo o sistema: o quinto, que chegou a adquirir 

fisionomia de entidade fantdstica, (...) Foi para a sua arrecadagdo que se criaram a 

burocracia de superintendents, tesoureiros, escrivdes, as casas de fundigdo, os regis- 

tros nos caminhos de Sao Paulo, Rio, Bahia e Pemambuco. 0 quinto e responsdvel 

pelapronta montagern da mdquina administrativa (...). Como a cobranga ndo fosse 

fad I e apresentasse problem as continuos, o govern o ndo se ftxou nunca em uma 

forma - da capitagdo passou d arrematagdo, depots ds casas em que se fundia o 

ouro, voltou d capitagdo, mais tarde adotou as casas de fundigdo novamente. Ndo se 

encontrou fdrmula adequada d cobranga. Ainda alse manifesta hesitante a Coroa, 

sem uma linha deftnida; s6 teve cons tan da em um ponto: no propdsito de cobrar 

sempre e cada vez mais." (IGLfiSIAS, 1972, p. 367). 

O ouro condicionava, ademais, o tonus e o ritmo da sociedade mineira. 

O prdprio juizo que se alcan9ava da vida social c das institui96es a ele se 

relacionava; movimento similar da-se com respeito ^ percep9ao do meio 

fisico circundante. 

A euforia gerada pelos novos e contmuos descobertos, pela afluencia, 

e retratada, por exemplo, no Triunfo Eucarlstico, esfuziante simbolo da uni- 
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dade de pcnsamento e a9ao de uma comunidade rica e em processo de 

crescimento economico. Nele, Simao Ferreira Machado relata as festivida- 

des associadas a inaugura^ao, em 1733, da nova matriz de Nossa Senhora do 

Pilar, e a transferencia para ela da Eucaristia, depositada que estivera em 

outra igreja. Quanto ao nucleo urbano, Ouro Preto, assim o via o cronista: 

"Nesta vila habitam os homens de maior comercio, cujo trdfego e importdncia excede 

sem comparagdo o maior dos maioies homens de Portugal: a ela, como a poito, se 

encaminham, e recolhem as grandiosas somas de ouio de tod as as minas na Real 

Casa da Moeda: nela residem os homens de maiores letras, seculares, e eclesidsticos: 

nela tern assento toda a nobreza, e forga da milkia; e por situagao da natureza 

cabega de toda a America, pela opulencia das riquezas a perolapreciosa do Brasil." 

(MACHADO, 1734, p. 24-25). 

Ja outro espirito e notado no Aureo Trono Episcopal, relate da posse, 

em 1748, de Dom Frei Manuel da Cruz como primeiro bispo da diocese 

de Mariana, criada que fora em 1745. O autor, anonimo, pinta-nos o 

quadro das Minas Gerais no meado do seculo XVIII: "(...) sem embaigo de 

ser tan la a decadencia do mesmo pats, que por acaso se acha nele quern possa com 

o dispendio necessdno para a conseivagdo de sua pessoa, efdbiica." (ANONI- 

MO, 1749, p. 35). 

A crise aprofundava-se. Em Tomas Antonio Gonzaga - 1786/1789 

{apud OLIVEIRA, 1972) - percebe-se, de um lado, nostalgia, de outro, 

revolta. Com o ouro a esgotar-se, acabam a bonomia, o fastigio; resta a cntica 

dos costumes, das praticas, do sistema - a Inconfidencia. 

A situagao de outrora, do ouro aluvionario, e decantada: 

"Enquanto, Dorotheo, a nossa Chile 

Em toda a parte tinha a flor da terra 

Ex tens as, e abundantes minas de oiro 

Entdo, prezado amigo, em qualquerfesta 

Tirava liberal o bom Senado 

Dos cofres chapeadosgrossas barras" 

{Car las Chilenas, carta 5a versos 52/54, 65/67). 
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A mcdida quc as dividas para com a Coroa aumcntavam, os exatores 

mostravam-se mais mflexfveis: 

"Pntende, Dowtheo, o nosso chefe 

Mostrar um grande zelo nas cobranfas 

Do imenso cabedal, que todo o povo 

Aos cofres do Mon area, estd devendo 

Envia bons soldados ds Com areas, 

E manda-lhes, que cobiem, ou que metam 

A quantos ndo pagarem nas Cadeias " 

(Cartas Chilenas, carta 7a, versos 202/208). 

O encanto chegara ao fim. Vila Rica - "pela opulencia das riquezas a 

ptrola preciosa do Brasil" (MAGHADO, 1734, p. 25) - transformara-se em 

"pobre Aldeia" "terra decadente", "humilde povoado, onde os grandes / moram 

em casas de madeira a pique" (Cartas Chilenas, carta 3a versos 123, 85 e 89/90). 

Depois de tr6s decadas de intensa produ^ao aunfera, no meado do seculo 

XVIII, as minas come9aram a exaurir-se. O produto das jazidas via-se reduzi- 

do; nao obstante, a Coroa negava-se a reformular a sistematica tributaria. 

Na virada do seculo XVIII para o XIX, a situagao das "Minas do Brasil" 

e assim descrita por J. J. da Cunha de Azeredo Goutinho: "a total decadencia 

do comercio e do credito daquelas minas, noutro tempo tdo florescente, t mais uma 

prwa do miserdvel estado daquele pals: a esperanga de descobiir de uma vez ricos 

tesouros e a que untcamente anima aqueles habitantes, que os fez como eneamigados 

em trabalhar sem eessarnasua mina, qua I outw jogador, na esperanga de um lance 

de fortuna que nunca chega." (GOUTINHO, 1966, p. 201). De outra parte, em 

1816, escreve Saint-Hilaire: "Catas Altos, Inficionado egrande numero de outras 

povoagoes dos distritos aurffetvs da Provtncia de Minas, foram edificadas com 

muito mais esmero do que a maiotia das que se veem em Franga, e mesmo na 

A km an ha; foram outivra ricas e prdsperas, mas atualmente ndo apresentam, como 

toda a zona circunjacente, sendo o espetdculo do abandono e da decadencia," 

(SAINT-HILAIRE, 1975, p. 89). 

Em suma, a polftica aunvora da Goroa visou instalar no Brasil um 

sistema cujo funcionamento garantisse carrear para a Metropole o maximo 

possivel de ouro c pedras preciosas no mais curto espa^o de tempo. A 
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propria "concorrencia" estabelecida entre os mineradores - de resto, por sua 

auricfdia, participantes avidos do esquema montado - viabilizou a imple- 

menta9ao da aludida polftica. Num primeiro momento os mineiros aplica- 

ram-se com denodo inaudito na cata do ouro, transfcrido quase todo para 

Portugal. Depois, no perfodo da decadencia, deitaram a perder a maior parte 

das economias amealhadas na fase de fasdgio, deixando-as esvairem-se nos 

gastos efetuados em busca de novos campos aunferos. 

A pobreza a que se viram reduzidos os mineradores, a decadencia 

rap id a, o fa to de a minera^ao mostrar-se como "aventura passageira que mal 

tocava um ponto para a ban dona-lo logo em seguida e passar adiante. E e esta a 

causa ptincipal por que, apesar da liqueza relativamente avultada que produziu, 

dimada alias toda para fora do pals, deixou tdo poucos vestlgios, a ndo ser a 

prodigiosa destruigdo de recursos naturals que semeou pelos distritos mineradores, e 

que ainda hojefere a vista do observador" (PRADO JUNIOR, 1965, p. 166), a 

inexistencia de obras de vulto - "Ouro Preto, Diamantina, Mariana e tantas 

outras cidades mineiros, ostentam vestlgios de um passado grandioso e curto, de- 

monstrando pela modestia das obras de arte remanescentes que ndo houve o tempo 

necessdiio para que a sociedade alcangasse ali suficiente evolugdo progressista." 

(SIMONSEN, 1969, p. 292) -, as montanhas de cascalho, as terras incultas, 

os montes carcomidos que tanto chocaram os visitantes estrangeiros do 

infcio do seculo XIX, enfim, os restos das Minas e a exinanigao dos minera- 

dores atestam decisivamente o exito da Coroa em implantar um sistema que 

despojasse a Colonia de suas riquezas minerais. 

Foi exatamente do descontentamento com rela^ao a esse sistema 

de explora^ao que brotou a conspiragao pela independencia de Minas, 

ainda que, amiude, o sentimento nacionalista tenha sido mera e fragil 

cobertura para a busca da satisfa^ao de interesses individuais. De ma- 

neira sintomatica, os inconfidentes selecionaram um momento de climax 

da voracidade fiscal da Metropole - a amea^a da derrama - como marco 

deflagrador do movimento. Tal clfmax traduzia a incompatibilidade inso- 

liivel, nos quadros da atividade mineratoria, entre a tenacidade da Coroa 

portuguesa em sen afa mercantilista e a inexoravel diminui^ao da quanti- 

dade extraida de ouro. 

(7) Para unia boa analisc da Inconfidcncia Mincira vcja-sc por cxcmplo. MAXWELL (19781 
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3. Crise Demogrdfica 

O calculo da quantidade produzida de ouro em Minas Gerais, forneci- 

do em Noya Pinto (1979) e cujos valores acham-se plotados no Grafico 1, 

atesta de maneira indiscutivel a decadencia da mineragao a partir da quinta 

d6cada dos Setecentos. Nesse contexto, e configurando exatamente o feno- 

meno que, cm seu segundo momento, aqui se pretende explicitar, parece 

ajustar-se com perfei^o a afirmativa seguinte de Saint-Hilaire: "a histdria 

das povoagdes que tweram origem na presenga do ouro tsempre a mesma. Florescem 

enquanto as minas foram ricas ou fdceis de explorar; quando se esgotam, os habitan- 

tes retiram-separa outraparte." (SAINT-HILAIRE, 1975, p. 137). 

O esgotamento apresentava-se a medida que se extinguiam com 

brevidade as reservas de aluviao, ao passo que nos morros chegava-se a 

rocha dura. Para os trabalhos subterraneos, de duvidosa rentabilidade, 

faltavam o capital e, sobretudo, as tecnicas. No ultimo quartel do seculo 

XVIII a decadencia generalizou-se. Os mineiros passaram a procurar as 

poucas areas de terra fertil na regiao das Minas ou se dirigiram para leste - 

Zona da Mata, de terras mais ricas para as areas de plantio do sul, ou 

demandaram os campos criatorios situados a oeste. Superava-se uma fase 

da vida economica colonial; com isso, as atencoes voltavam-se, redobrada- 
/O) 

mente, para a atividade agrfcola. 

V , . • • • • 
A convergencia populacional seguia-se a diaspora: "a proposito, tmpoe- 

se lembrar a observagdo jd tantas vezes feita de que o povoamento do tenitorio 

rnineiw e centrifugo a populagdo iiradiou-se partindo do centiv para a peiifena. 

Na dnsia de enriquecimento fdcil, os homens vieram em grande numew para as 

minas, do Norte, do Leste, do Sul, passaram por tertm incultas, cobrindo extensoes 

em busca do centro. So maus e raws caminhos pivporcionavam ligagdo com os 

nticleos populacionais do pats, E do centro se dispersaram, em movimento natural 

(8) Como obscrva Caio Prado Junior, "este renascimento agrfcola da colonia se faz em contraste frisante com 
as regioes mineradoras, cujo declfnio se torn a cada vez mais acentuado. Elas se voltam, a lids, na medida 
do possfvel, para as at'widades rurais Vimos jd como a cultura do algoddo af se desenvohe; a pecudria 
tarnbSm adquire importdncia excepcional, e em Minas Gerais constituir-se-d o centro criador de mais alto 
nfvel na colonia. Particularmente a industria de laticfnios, que antes ndo se praticava no BrasiI em escala 
comercial, torna-se notdvel. 0 queijo af fabricado serd famoso, e ati hoje t o mats conhecido do pafs (o 
"queijo de Minas"). Forma-se, tambfm, no sul de Minas Gerais, uma regiao de cultura do tabaco, que 
em bora ndo chegue nunca a rwalizar com a Bahia, tern sua import&ncia " (PRADO JUNIOR, 1959, p 
87). 
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de expansdOy para outras terras, no exerckio da mesma atro 'tdade ou de outws 

trabalhos. "(IGL^SIAS, 1972, p. 366). 

Esse movimento de afluxo e refluxo populacional ve-se corroborado, 

em uma primeira aproxima^ao, quando se observam os tra^ados das curvas 

que compoem o Grafico 2 e que exprimem a evolugao, no penodo de 1740 a 

1800, das quantidades de batizados de inocentes, de casamentos e de obitos 

registrados nos assentos atinentes ^ paroquia de Nossa Senhora da Goncei- 

9ao de Antonio Dias.^ 

De outra parte, a inser^ao no grafico em foco dos dados fornecidos em 

Noya Pinto (1979) permite verificar com clareza, ressalvada a defasagem 

temporal necessaria aos ajustamentos decorrentes de processos biologicos e 

institucionais, a simetria entre a evolu^ao da quantidade produzida de ouro, 

de um lado, e o comportamento das variaveis demograficas concernentes a 

paroquia de Antonio Dias, de outro.^10^ Assim, ao apice da produ^o aunfera 

seguem-se, passados alguns anos, as ocorrencias de pontos de maximo nas 

linhas representativas de casamentos, obitos e, por ultimo, batizados. 

Tal correspondencia entre os ramos ascendentes das curvas em ques- 

tao patenteia o fenomeno de ter a regiao das Minas se constitufdo em polo 

de atra9ao demografica, cujo mais eloqiiente testemunho foi legado a poste- 

ridade por Antonil, na seguinte passagem de Cultura e opulencia do Brasil: 

"A sede insacidvel do ou/v estimulou a tantos a deixarem suas terras e a meterem-se 

por caminhos tdo dsperos como sdo os das minas, que dificultosamente se poderd dar 

conta do niimerv das pessoas que atualmente la estdo. Contudo, os que ass is ti jam 

nelas nestes ultimos anos por largo tempo, e as correram todas, dizem que mais de 

tiinta mil almas se o cup am, umas em catar, e outras em mandar catar nos ribeiws 

do ouw, e outras em negociar, vendendo e comprando o que se hd mister ndo s6para 

a vida, mas para o regalo, mais que nos pottos do mar." 

(9) Nas curvas rcfcridas dc casamentos, obitos c batismos dc inoccntcs cada ponto rcprcscnta 
uma media quinqiicnal dc quantidades anuais dos eventos rcspcctivos; tais mcdias sao, ademais, 
encadcadas dc forma que a cada interval© dc 5 anos, com cxcc^ao do primciro, scjam computados 
os numcros absolutes corrcspondcntcs a 3 dos 5 anos do interval© imcdiatamcntc anterior. Estc 
proccdimcnto amcniza as oscila9ocs, por vczcs bruscas, obscrvadas dc um ano para outro, 
tomando-sc possfvel verificar as tcndcncias dc longo prazo rclativas a cada vari^vcl considcrada. 

(10) Cabc obscrvar que as quantidades cxtrafdas dc NOYA PINTO (1979) foram, ncstc Grafico 2, 
ajustadas (multiplicadas por uma constantc igual a 3) com o intuit© dc obtcr-sc a sobrcposi^ao das 
4 curvas nclc desenhadas, tomando-sc possfvel, com esse artificio, mclhor visualizar os clcmcntos 
da compara^ao dos comportamcntos tcndcnciais das variaveis analisadas. 
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GRAFI(X) 1 

QUANTIDADE PRODUZIDA DE OURO 

MINAS GERA1S: 1700-1799 
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Fonta: (a) NOYA PINTO (1979. p 114) 
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"Cacla ano, vcm nas fivtas quanticlade de Portugueses e de estrangeiros, para 

passarem as minas. Das cidades, vilas, recdncavos e sertoes do Brasil, vdo brancos, 

pardos e pretos, e muitos (ndios, de que os pan list as se servem. A mistura S de toda a 

condigdo de pessoas: homens e mulheres, mogas e velhos, pobres e ricos, nobres e 

pie be us, seculares e clerigos, e religiosos de diversos institutos muitos dos quais ndo 

tern no Brasil convento nem casa." (ANTONIL, s/d, p. 263-264). 

A esse quadro descrito por Antonil e oportuno acrescentar alguns 

informes respeitantes a populagao escrava de Vila Rica, que apresentou 

rapido incremento nas quatro primeiras decadas do seculo dezoito. Assim, 

em 1716 contaram-se 6.721 cativos e 7.110 em 1718; em 1728 a cifra subia a 

11.521. Em 1735, segundo dados incorporados ao Codice Costa Matoso, o 

numero de cativos atingia 20.863. Em 1743 somaram 21.746. A partir deste 

ano a tendencia declinante mostrou-se evidente; em 1749 o numero de 

escravos cafra a 18.293.^^ 

Por outro lado, a correspondencia entre os ramos descendentes das 

curvas que compoem o Grafico 2, levando-se em conta a defasagem tempo- 

ral anteriormente referida, e tambem evidente e, a sua vez, corrobora a 

nogao de que a pobreza generalizava-se entre os habitantes de Vila Rica a 

medida que se verificava a exaustao das minas. Mais ainda, tanto para 

casamentos, como para obitos e batizados de inocentes, e entre os anos de 

1770 e 1790 que se observam os pontos mais baixos dos ditos ramos des- 

cendentes das curvas em questao. Delineiam-se, pois, os contornos de uma 

crise demografica como mais urn elemento a compor o pano de fundo da 

conjura mineira. 

Considerando-se os dados anuais, no que respeita ao total de casa- 

mentos da paroquia analisada, constata-se que tal numero, entre 1760 e 

1800 - interregno que compreende os ramos descendentes mencionados 

-, so nao alcan9a os dois dfgitos em seis oportunidades, cinco delas nos 15 

anos anteriores a 1789. Tomando-se os batismos de inocentes, nao se 

atingiu a cifra de 145 eventos tao-somente por oito vezes entre 1760 e 

1800, quatro delas nos 3 lustros citados. Por fim, ainda entre 1760 e 1800, 

(11) As fontcs das cifras constantcs dcstc pardgrafo sao as scguintcs: para 1716 c 1718, 
VASCONCELOS (1948, v. 2. p. 242); para 1735, 1743 c 1749. BOXER (1969, p. 351-355); para 
1728, confonnc documento dcscobcrto porSalomao dc Vasconcclos, tf/WTAUNAY (1949, tomo 
dccimo, p. 76). 
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apenas nao se anotam mais de 170 6bitos cm setc ocasioes, quatro delas 

entre]774el788.(,2) 

Algumas compara^oes cm termos porcentuais mostram-se igualmente 

ilustrativas do dcclinio ocorrido nas variaveis demograficas da paroquia de 

Antonio Dias. Assim, no que tange aos casamentos, por exemplo, o valor 

mmimo verificado entre 1760 e 1800 - 4 enlaces em 1777 - corresponde a 12,5% 

do valor maximo - 32 casamentos em 1765 - computado no ramo asccndente da 

curva que acompanha, ressalvada sempre certa defasagem temporal, o apogeu 

da economia mineratoria. Os porcentuais correlatos calculados para obitos e 

batismos de inoccntes al9aram-se, respectivamente, a 50,7% e a 53,0%/13^ 

Um ultimo elemento a set ressaltado, ainda a partir do Grafico 2, e o 

evidente estreitamento da distancia a separar as curvas atinentes aos obitos e 

aos batismos de inocentes. As mortes superam numericamente os nascimen- 

tos de 1740 a 1800. Todavia, ate meados dos anos 1760, as diferen9as entre 

os pontos respcctivos das curvas em questao algavam-se, em media, a 87,34; 

de meados dos anos 1760 ao fim do penodo considerado, essa media reduz- 

se para 38,64/14^ Tal evolver do crescimento vegetative da popula^ao da 

paroquia de Nossa Sra. da Concei^o de Antonio Dias traduz o movimento 

de afluxo e refluxo populacional acima caracterizado: a imigra^ao, seguiu-se 

a emigragao, ambas tendo como contingente principal, como se sugerira 

adiante, os indivjduos adultos do sexo masculine. 

Nos Graficos 3, 4 e 7 observam-se, isoladamente, as variaveis demo- 

graficas privilegiadas neste estudo. Adicionalmente fornecem-se, em cada 

caso, as medias quinqiienais encadeadas, calculadas separadamente segun- 

do a situa9ao social dos indivfduos envolvidos: livres (inclusive forros) ou 

escravos. 

(12) As ocorr^ncias a que sc faz mcn^ao ncstc paragrafo rcfcrcm-sc aos scguintcs anos: a) casamentos: 
1776 (8), 1777 (4). 1782 (8), 1784 (7). 1786 (6) c 1795 (9); b) batizados: 1760 (138), 1777 (141), 
1782 (144), 1783 (132). 1786(116), 1793 (142), 1798 (106) c 1800 (143); c) 6bitos: 1776 (164), 1778 
(170), 1781 (153), 1784(150). 1797(167), 1799 (166) c 1800(163). 

(13) A varia^So mais significativa no caso dos casamentos vis-A-vis 6bitos c batizados rcflctc, cm boa 
mcdida, as mcnorcs cifras, cm termos absolutos, dos enlaces havidos a cada ano. Assim, por 
exemplo, 4 eventos adicionais, no caso dos casamentos, dobrariam o pcrccntual cm questao (de 
12,5% para 25,0%); no caso dos dbitos, passar-sc-ia dos 50,7% calculados para 52,0% Nao 
obstantc, para as tr6s variaveis considcradas as varia9ocs cncontradas sao cxprcssivas. 

(14) O estreitamento dctcctado intcnsifica-sc nas ddcadas iniciais do s6cuIo XIX; assim, por exemplo, 
no intcrvalo 1815/18, Costa vcrifica o rcgistro de 474 mortes c 478 batismos. Vcr COSTA (1979, 

p. 24). 
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GRAFIGO 3 

NOSSA SRA. DA CONCEICAO DE ANTONIO DIAS 

CASAMENTOS: 1740-1800 

Casamentosimadias quinqusnais •ncad«adas 
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GRAFIGO 4 

NOSSA SRA. DA CONCEigAO DE ANT6NIO DIAS 

6BITOS: 1740-1800 

6bitos: medias quinquenais encadeadas 
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O primeiro dos graficos aludidos retrata a evoli^ao tendencial dos 

casamentos. Gomputados os enlaces em que ao menos um dos conjuges era 

escravo, percebe-sc um patamar maximo entre fins dos anos 1750 e a pri- 

meira metade do decenio subseqiiente, em que foram registrados, em media, 

aproximadamente 6 casamentos por ano. A partir da ddcada de 1770 e ate o 

t^rmino do sdculo dezoito, a referida media nao atinge a cifra de 1 enlace a cada 

ano. Tornados os dados anuais, verifica-se que em 9 dos 17 anos que antecedem 

a 1789 nao se anotaram casamentos envolvendo c6njuge(s) cativo(s); este fato 

s6 ocorrera duas vezes entre 1740 e 1771, e dar-se-a novamente outras quatro 

vezes at6 findar-se o seculo, em 1790,1791,1794 e 1799. 

Mostra-se diferenciada a evolu^ao dos casamentos em que ambos os 

conjuges eram livres. Um patamar maximo e igualmente observado na pri- 

meira metade dos anos 1760, em que se atinge a media de cerca de 18 

enlaces por ano. Em seqiiencia a esse patamar, decrescem os registros ate 

meados da d6cada seguinte; de fato, a media qiiinquenal centrada em 1776 

(9 casamentos) constitui o ponto mais baixo da curva em questao. A partir 

daf, porem, a tendencia, ainda que nao uniforme, 6 ascendente. Durante os 

anos 1780 foram anotados, em media, 13,5 casamentos por ano; na decada 

subseqiiente, a cifra correlata a^ou-se a 16,6. 

Tal tendencia, nao obstante, nao se contrapoe ^ ideia de um movi- 

mento da efetiva diaspora vivenciada pelos habitantes de Vila Rica. Ao que 

tudo indica, inclusive a luz do comportamento das curvas de obitos e batis- 

mos de inocentes adiante analisado, a maior incidencia do registro de casa- 

mentos de livres deveu-se, sobretudo, a mudan9a de comportamento dos 

ouro-pretanos, que passaram a legitimar em grau mais elevado as unides 

que, em outras circunstancias, manter-se-iam no piano do concubinato. 

O comportamento distinto da variavel demografica consoante a situa- 

9ao social dos indivfduos e tambem evidenciado quando se atenta para as 

curvas atinentes aos registros de obitos, fornecidas no Grafico 4. As mortes 

de escravos atingem um ponto de maximo no quinqiienio 1744/48; a media 

nesses 5 anos, centrada em 1746, al9a-se a cerca de 210 falecimentos de 

cativos. A partir daf a curva em questao apresenta tendencia nitidamente 

declinante ate o final do seculo. Ao longo dos anos 1780 sao anotadas, em 

media, aproximadamente 94 defun9oes de escravos por ano. A cifra corres- 

pondente, na decada de 1790, iguala-se a 83. 
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No que respeita aos obitos de pessoas livres, a curva delineada no 

Grafico 4 mostra tendcncia ascendente. A media qiiinquenal encadeada, 

que atingiu valores entre 27 e 29 mortes por ano durante a maior parte dos 

anos 1740, al9a-se a 100,2 no qiiinquenio 1764/68 (centrada em 1766). A cifra 

de 100 defun^oes por ano so sera ultrapassada novamente no intervalo 

1786/90 (centrada em 1788), permanecendo superior a esta marca ate o 

termino do penodo considerado. Tornados os dados ano a ano, as quantida- 

des medias de decessos de individuos livres no decurso das decadas 1770, 

1780 e 1790 igualaram-se, respectivamente, a 90,9 ,95,0 e 108,6. 

Em uma primeira aproximagao, poderia ser aventado que esse cresci- 

mento do numero de obitos das pessoas livres da paroquia de Antonio Dias 

nao se coaduna com a ocorrencia de um processo emigratorio caracterizando 

aquela area de minera9ao e conformando, junto a outros elementos, o am- 

biente propfcio a revolta no qual se da a gesta9ao da Inconfidencia. As 

informa96es constantes dos Graficos 5 e 6, todavia, contribuem no sentido 

de harmonizar esses pontos aparentemente controversos. 

O Grafico 5 fornece o numero anual medio, por penodos de 10 anos, 

de obitos de pessoas livres e adultas para as quais, nos livros de registros de 

falecimentos, constou explicitamente a indica9ao de mendicancia ou pobre- 

za. Nao apenas e digno de nota o incremento havido, em termos absolu- 

tes, em tais registros, mas cabe igualmente salientar que as mortes de pobres 

chegam a representar mais de um quinto (20,3%) do numero total de obitos 

de adultos livres anotados no decenio 1779/88 (centrado em 1784). ^ O 

Grafico 6, a sua vez, evidencia a mudan9a ocorrida em termos da composi- 

(15) A dtulo ilustrativo, sao rcproduzidos a scguir trcchos dos aludidos asscntos: "Aos quinze dias do mis 
de Maryo do ano de mil setecentos e sessenta e dots nesta freguesia faleceu da v 'tda presente com os Santos 
Sacramentos da Penitencia e Extremun^ao Ventura preto rnendicante em casa de Caetana da Motta preta 
forra moradora no Pissarao "Aos vinte e dots dias do mis de Julho de mil setecentos e noventa e seis 
faleceu no Morro com todos os Sacramentos e sem testamento por ser pobre Luzia Coelha Net a crioula 
solteira "Aos vinte de Abril de mil setecentos e noventa e nove faleceu de repente Francisco Martins 
negro mina forro e Pobre morador no Alto da Cruz "Aos dezoito do mis de Setembro de miloitocentos 
e cinco depots de En com en da do sepultou-se no Cemitirio desta Matriz Jo Ho preto Mina forro pobre, 
morava na Rua direita Para o pcrfodo 1719-1818 cxclufdos os cscravos, para os quais 
cvidcntcmcntc nao houvc rcfcrcncia h condi^ao dc pobrcza ou mcndlcancia - cncontrava-sc cntrc 
os forros o maior contingcntc dc pobres ou mcndicantcs: 22,2% deles assim foram idcntificados; 
para os demais livres a cifra corrclata rcstringia-sc a 10,2%. 

(16) No Grafico 6 sao calculadas medias dcccnais, cncadcadas dc forma que a cada intervalo dc 10 
anos, com cxcc^ao do primciro (1719/28), scjam computados os numcros absolutos 
corrcspondcntcs a 5 dos 10 anos do intervalo anterior. Sobrc a razao para esse proccdimcnto, vcr a 
nota 9. 
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gao, segundo o sexo, das mortes de adultos livres, comparando-se os dece- 

nios de 1739/48 e 1779/88. 

grAfigo 5 

NOSSA SRA. DA CONCEI^AO DE ANT6NIO DIAS 

6BITOS DE POBRES: 1739 • 1808 

6bUos: rncdias deceuais cncadeadas 
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Dessa forma, subjacente ao incremento no numero absolute de faleci- 

mentos de adultos livres, verifica-se tambem o aumento, de um lado, da 

quantidade de obitos de pobres e, de outro, das defun^oes de mulheres 

vis-a-vis as de homens adultos. Revelam-se, pois, ao que tudo indica, res- 

pectivamente, a generaliza^ao da pobreza em Vila Rica e a existencia de um 

processo emigratorio na regiao. Este ultimo privilegiava, ao que parece, os 

indivrduos adultos do sexo masculino, que consigo levavam, no todo ou em 

parte, a escravaria por eles possuida. Talvez a prdpria generaliza9ao da po- 

breza fosse um fator a condicionar a eleva^o do numero de obitos. A este 

condicionante hipotetico soma-se outro com carater bem concrete: o natural 

envelhecimento da popula^ao ouro-pretana, composta, em parte, por imi- 

grantes entrados no penodo de expansao da atividade aunfera. Ademais, 

como um dos fatores a explicar o comportamento das curvas concernentes as 

defun95es de indivfduos adultos, decerto colocavam-se as mortes de alfor- 

riados e seus descendentes. 
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grAfico 6 

NOSSA SRA. DA CONCEIQAO DE ANTONIO DIAS 

6BITOS DE ADULTOS LIVRES 
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GRAFICO 7 

NOSSA SRA. DA CONCEIfAO DE ANTONIO DIAS 

BATISMOS DE INOCENTES: 1740-1800 
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grAfigo 8 

NOSSA SRA. DA CONOEIQAO DE ANTONIO DIAS 

BATISMOS DE INOCENTES 
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Quando se volta a aten^o para os batismos de inocentes, cuja evolugao 

tendencial pode ser visualizada no Grafico 7, percebe-se uma vez mais que o 

comportamento da variavd demografica e distinto conforme a situagao social 

dos inocentes batizados. No caso dos escravos, o maior valor plotado no Grafico 

7 d de 70,4 , correspondente a quantidade media anual de batismos calculada 

para o quinqiienio 1746/50 (centrada em 1748). A partir de entao, a tendencia e 

de queda, sendo que em tres dos quinquenios considerados as medias foram 

inferiores a 40 batizados: os dois ultimos do penodo contemplado (1794/98 e 

1796/800, com respecrivamente 37,2 e 34,8 batismos por ano, em media) e o de 

1786/90 (37,6 batismos por ano, em m^dia). 

O ramo ascendente da curva relativa aos batizados de criangas livres 

(incluindo-se entre elas as alforriadas ao nascer) estende-se at^ meados da 

decada de 1760. As madias quinqiienais centradas nos anos de 1764 e 1766 e 

concernentes aos qiiinqiienios 1762/66 e 1764/68 atingiram, respectivamen- 

te, as cifras de 104,4 e 106,6. No penodo subseqiiente, limitado pelo termi- 

no do seculo, nao ha uma tendencia nftida de crescimento ou de decrescimo 

no numero de criangas livres batizadas, numero esse que oscila em torno de 
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108 por ano. Nao obstante, cabe notar que a media anual de batismos de 

inocentes livres na decada de 1780 (103,5) mostrou-se inferior medias 

correlatas calculadas para os decenios de 1770 (109,5) e 1790 (111,8). 

A evolu^o divergente dos batismos de acordo com a situa^o social 

dos inocentes pode ser atribuida a tres condicionantes: a quebra no numero 

de escravos entrados na area; ^ afluencia de livres, notadamente nas primei- 

ras decadas do seculo XVIII; e a concessao ou compra da alforria, processo 

este que engrossava o contingente de crian9as nascidas livres. 

Por fim, o enfoque acerca do evolver dos batismos de inocentes ve-se 

enriquecido com a consideragao do informe acerca da filia9ao. Assim, o 

Grafico 8 permite que se compare a evolu9ao dos numeros absolutes de 

batizados de crian9as naturais, legitimas e expostas, estas ultimas recem-nas- 

cidos abandonados a porta de residencias particulares, igrejas ou do Senado 

da Camara.^17^ O grafico em tela expoe, com rara nitidez, o carater da crise 

demografica aliada il generaliza9ao da pobreza, ambas a marcar o contexto da 

Inconfidencia. 

De fato, o total de batizados, que fora de 1641 na decada de 1760, e 

de 1657, no decenio subseqiiente, reduz-se para 1465 nos anos 1780; tal 

redu9ao evidencia-se no grafico em questao, seja no caso das crian9as 

naturais (de 961 batizados nos anos 1770 para 844 na decada seguinte), 

seja no das legftimas (respectivamente, 612 e 476 batismos). Todavia, sao 

81 os batismos de expostos no decenio de 1770 e 141 os anotados nos 

anos 1780; tais eventos multiplicaram-se, portanto, por aproximadamente 

1,74. Vale dizer, a decada na qual se assiste a dela9ao dos inconfidentes 6 

a mesma em que aproximadamente um decimo dos batizados anotados 

na paroquia de Antonio Dias refere-se a sacramento ministrado a crian9as 

expostas. No qiiinquenio 1784/88, foram 87 os batismos de expostos, 

correspondentes a aproximadamente 12% do total de batizados de ino- 

centes (733) entao havidos. 

(17) O Senado da Camara, com o aumcnto do numcro dc enjeitados, viu-sc obrigado a auxiliar 
monctariamcntc os pais adotivos visando evitar o abandono c mortc das crian^as. Nas Cartas 
Chilenas mcnciona-sc cxplicitamcntc o problcma gcrado pclos gastos com cstcs pdrvulos: "Uns 
dizem, que das rendas do Senado / Tiradas as despesas, nada so bra. / Os outros acrescentam, que se 
devern / Parcelas nurnerosas itnpagdveis / yb consternadas a mas dos expostos." (Cartas Chi/enas, Carta 
5*, versos 136-140). 
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Comparando-se, de outra partc, ainda com base no Grafico 8, os 

in formes concernentes &s crian9as legftimas e naturals, observa-se que, ao 

longo das ddcadas de 1740 e 1750, ha uma nftida tendencia de queda 

relativa dos batismos de filhos naturais como decorr6ncia do crescente nu- 

mero de casamentos c continuado decrescimb na taxa de entrada de esicra- 

vos. No decurso dos tres decenios seguintes, verificou-se equilfbrio 

proporcional entre legitimos e naturais devido, sobretudo, & significativa 

queda nos casamentos; mais ainda, a quebra no ndmero de batizados na 

d^cada de 1780 - tan to de legitimos como de bastardos - espelhava a situa^o 

decadente defrontada pela economia de Vila Rica nos anos que antecede- 

ram a Inconfidencia Mineira. No ultimo decenio do seculo, dada a mudan^a 

de comportamento com respeito a legalizagao dos casamentos anteriormente 

referida, os batizados de legitimos vivenciam incremento em sua participa- 

te relativa. 

Gonsidera56es Finals 

O acompanhamento, ao qual se procedeu na seto 3 deste artigo, da 

evoluto de algumas variaveis demograficas selecionadas atinentes a paro- 

quia de Nossa Sra. da Conceito de Antonio Dias, em Vila Rica, no decurso 

do periodo 1740/1800, permite o estabelecimento de duas inferencias prin- 

cipals. De um lado, o evolver dos registros de casamentos, obitos e de 

batizados de inocentes corrobora o movimento de afluxo e refluxo popula- 

cional identificado como caractenstico do processo de ocupagao e povoa- 

mento da regiao precipuamente dedicada ^ minerato nas Gerais. 

De outro lado, em sua etapa de refluxo, o movimento referido consti- 

tui efetiva crise demografica, que se desenvolve em estreita vinculagao a 

decadencia vivenciada pela atividade economica mineratbria e que se con- 

substancia, decerto, em relevante fator a conformar o contexto de pobreza e 

abandono propfcio ao surgimento da conspirato dos inconfidentes. 

De fato, para as tres variaveis populacionais contempladas neste estu- 

do, verificaram-se indicates de que a crise demografica, cuja origem pode 

ser situada na decada de 1760, aprofunda-se nos decenios subseqiientes e 

atinge contornos dramaticos nos anos que antecedem imediatamente a In- 

confidencia. Nesse sentido, 6 marcante a queda observada nos registros, seja 
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no que respeita a casamentos, obitos ou batismos de inocentes, atinentes ^ 

populate escrava. Entre os livres, a crise demografica reflete-se na ocorr5n- 

cia de um movimento emigratdrio, precipuamente de indivfduos adultos do 

sexo masculino, condicionado pela e a sua vez condicionante da pobreza 

que se generalizava cm Vila Rica. 

Emigra^ao e dissemina^o da pobreza encontram corroboragao, por 

exemplo, no significativo incremento observado na participa9ao relativa das 

mulheres no total de obitos de adultos livres e no aumento, igualmente 

expressive, verificado na participagao relativa dos batizados de crian9as ex- 

postas no total de batismos de inocentes. No primeiro exemplo, o peso 

relative em questao mais do que duplicou com respeito ao decenio de 1740; 

no segundo, a importancia relativa em tela praticamente quintuplicou, tam- 

bem tendo por base os dados da decada de 1740. Em ambos os casos, seja 

para os obitos de mulheres adultas livres, seja para os batismos de crian9as 

expostas, as participa9oes relativas maximas foram atingidas ao longo dos 

anos 80 dos Setecentos, vale dizer, em pleno desenrolar da Conjura9ao 

Mineira, em cujo epicentro, como visto, tambem se fazia presente, embora 

nao conscientemente, o elemento demografico. 
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