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Brasil, ultimo quartel do seculo dezoito, decadas iniciais do seculo 

dezenove. Senamos nos, neste penodo que abarca o processo de nossa 

emancipagao politica, uma populagao formada essencialmente de senhores 

e escravos? Uma resposta afirmativa a esta questao extrai-se da obra de 

Gilberto Freyre. Assim, por exemplo, referindo-se aos seculos XVI a XIX, 

esse autor observa ter sido entao "(...) o Brasil uma sociedade quase sem outras 

formas ou expressoes de status de homem ou famllia sendo as extremas: senhor e 

escravo. 0 desenvolvimento de classes medias , ou intermedidrias, de pequena 

burguesia, de pequena e de media agricultura, de pequena e de media industria, 

e tdo recente, entre nos, sob formas notdveis ou, sequer, considerdveis, que durante 

todo aquele perlodo seu estudo pode ser quase desprezado; e quase ignorada sua 

presenga na historia social da famllia brasileira" (FREYRE, Gilberto. Sobrados 

e mucambos. 2. ed. Sao Paulo: J. Olympio, 1951, v. 1, p. 52). 

Nao obstante, tomando como exemplo um dentre os diversos e rele- 

vantes trabalhos de Gaio Prado Jr., e possivel identificar interpretagao em 

certa medida distinta a de Freyre. E reconhecida por Prado Jr. a importan- 

cia, em termos quantitativos, das pessoas que nao eram escravistas, as quais 

compunham, no alvorecer do seculo XIX, com certeza a grande, a imensa 

maioria da populagdo livre da colonia" (PRADO JR., Gaio. Formagao do 

Brasil contemporaneo, Colonia. 17.ed. Sao Paulo: Brasiliense, 1981, p. 282). 

Todavia, ainda que numericamente majoritarios vis-a-vis os escravistas e 

seus dependentes, nao e atribuido a esse contingente populacional papel 

significative em nossa forma^ao social e economica pois, em que pese mos- 

trar-se avultado e crescente no tempo, tal contingente e o Y...) dos desclassifi- 
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cados, dos inuteis e inadaptados; indivtduos de ocupagdes mats ou menos incertas e 

aleatdrias ou sem ocupagdo alguma" {Idem, p. 280). 

Outros autores, conformando um grupo mais reduzido^ com produ^ao 

academica radicada principalmente nos ultimos lustros, tem corroborado a 

hipotese de que a significancia dos indivfduos nao-proprietarios de cativos 

extrapolava a mera evidencia de sua relevancia numerica. Nesse grupo 

insere-se a analise desenvolvida por Iraci del Nero da Costa, intitulada 

Arraia-miuda: um estudo sobre os nao-proprietarios de escravos no Brasil 

(Sao Paulo: MGSP, 1992, 159 p.), meritoria tese defendida em 1990 e que 

ora se torna disponivel em forma de livro. 

Costa direcionara seus esfor9os na busca de respostas a tres perguntas 

simples, porem cruciais: quantas eram as pessoas que integravam a popula- 

te de nao-escravistas, inclusive em termos relatives, neste caso privilegian- 

do a analise comparativa com o segmento dos proprietarios de escravos e 

seus dependentes (comparagao que, cabe ressaltar, estara sempre presente 

ao longo do estudo realizado); quern eram os indivfduos em questao, vale 

dizer, quais suas caracterfsticas quanto a sexo, cor, estado conjugal, faixa 

etaria, situagao social (livres ou forros) e, para os menores de 14 anos, 

condito de filiato (legftimos ou naturais); e, por fim, o que faziam, isto e, 

quais as profissoes e/ou ocupa^oes economicas as quais eles se dedicavam, 

bem como sua participate na produto^ seja de bens para autoconsumo, ou 

ainda de generos visando a comercializato. 

Uma das qualidades mais expressivas do trabalho em foco trata-se da 

alentada massa documental que fundamenta as conclusoes apresentadas. 

Alem do recurso a exaustivo elenco de fontes secundarias, foram utilizadas 

como fontes primarias um conjunto de levantamentos censitarios realizados 

nos seculos XVIII e XIX, concernentes a localidades situadas nas areas das 

Gapitanias, depois Provfncias, de Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Minas 

Gerais e Bahia; ademais, para o Piauf, Costa serviu-se de fontes primarias 

representativas de sua populagao em 1697 e 1762. Em suma, o autor com- 

pulsou dezenas de milhares de informa96es envolvendo milhares de indivf- 

duos em dezenas de localidades existentes no perfodo aludido. 

O esfor90 despendido - dfficil de ser apropriadamente aquilatado por 

quern nao vivenciou o processo de coleta e manipula9ao de dados oriundos 

de documentos tais como os que embasam a analise constante de Arraia- 
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miuda - foi plenamente recompensado. No correr das paginas e capitulos 

vai se esbo^ando, e assumindo contornos cada vez mais mtidos, rica pintura 

dos nao-proprietarios de cativos. Antes do mais, confirma-se serem aquelas 

pessoas parcela majoritaria da populagao livre, em algumas localidades/anos 

atingindo uma participagao relativa superior a 80%. Por outro lado, a consi- 

deragao desse segmento populacional em compara^ao com o dos escravistas 

e seus dependences fundamenta a afirmagao da inexistencia de diferen^as 

sensfveis no que respeita aos caracteres demograficos; em outras palavras, e 

como se estivessemos diante de duas amostras de uma mesma popula^ao. 

Outrossim, embora houvesse ocupa^oes/atividades economicas em 

que predominavam os escravistas (caso dos rentistas e dos elementos vincu- 

lados a Igreja) e outras nas quais prevaleciam os nao-proprietarios de cativos 

(caso de artesaos e jornaleiros), para muitas havia o equilfbrio (caso das 

atividades agncolas); adicionalmente, nao se verificaram exemplos de espe- 

cializa^ao absoluta. 

Correlatamente, nao ocorria a exclusividade no ambito da produ^ao. 

Nao resta duvida que os escravistas dominavam a produ^ao de generos 

exportaveis (como por exemplo agucar, cafe, mate), e esta tambem era a 

situa9ao quanto aos produtos de ampla comercializagao no mercado interno 

(a exemplo da aguardente e das bestas). Todavia, os nao-proprietarios de 

escravos igualmente faziam-se presences na produ^o de tais generos, alem 

de dominarem amplamente a produ^o de mantimentos (arroz, feijao, mi- 

Iho, mandioca), de algodao e a pesca. De fato, em alguns casos tal dommio 

dos nao-escravistas atingia propo^oes similares as alcan9adas em termos da 

participa9ab relativa desses individuos no total da popula9ao livre. 

A leitura desse livro contempla-nos, portanto, com minuciosa caracte- 

riza9ao da "arraia-miuda". Seu tftulo, cabe por fim esclarecer, consubstancia- 

se em uma feliz provoca9ao, tendo sido escolhido porque "(...) carrega 

indelevel conotagao pejorativa que exprime claramente o conjunto de preconceitos e 

prejutzos erigidos contra os despossutdos e que se enratza na formagao social, 

economica epolttica dasociedade escravista brasileiraPreconceitos e prejuizos, 

sim, mas que nao se mantem de pe frente a conclusao do autor de que "(...) 

os nao-proprietarios eram partkipes a twos do mundo produtivo. (...) Suas apou- 

cadas posses, e evidente, limitavam e condicionavam sua presenga, a qual, nao 

obstante, nao pode ser negada nem deve ser subestimada 
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