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0 objetivo deste artigo e examinar a demografia da 
escravidao em Minas Gerais entre 1750 e 1808, 
salientando como a mudanga demografica pode 

ajudar a compreender as modificagoes na estrutura 
da forga de trabalho escrava ocorrida com o declmio 

da mineragao. A questao da reprodugao escrava, 
central para os estudos sobre a escravidao no Brasil 
e em outras partes, sera cuidadosamente analisada. 

Tambem sera apresentado o primeiro estudo 
sistematico dos valores de cativos em Minas Gerais 

durante a segunda metade do seculo XVIII, ao 
esgotar-se o boom nas exportagoes de minerio. 
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Abstract 

The objective os this article is to examine the demography 
of slavery in Minas Gerais between 1750 and 1808, and 
how demographic change may be used to help 
understand the readjustments in the structure of the slave 
labor force which occurred with the decline in mining. The 
question of slave reproduction, so central to slave studies 
in Brazil and elsewhere, will be carefully considered. It will 
also provide the first systematic study of slave values in 
Minas Gerais as the mineral export boom came to a close 
during the second half of the 18th century. 
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ESCRAVIDAO EM MARIANA 

Introduqao 

O estudo da escravidao em Minas Gerais tem sido um componente 

fundamental da extensa historiografia sobre a escravidao no Brasil trazida a 

luz nos ultimos vinte anos, gerando intense debate a respeito da historia 

demografica e eeonomica da escravidao nessa regiao.(I) Esse debate enfoca a 

estrutura da economia escravi&ta mineira na esteira do boom mineratorio do 

seculo XVIII e os temas afins da demografia escrava e do trafico de cativos 

para a provmcia. Apesar da obtengao de um vasto conjunto de dados empiri- 

cos sobre a escravidao em Minas Gerais no seculo XIX para servir de base as 

varias posigoes no debate, faltam ainda informa96es essenciais para com- 

preender, de uma perspectiva eeonomica e demografica, como funcionou a 

escravidao na segunda metade do seculo XVIII. 

Este artigo examinara a demografia da escravidao em Minas Gerais 

entre 1750 e 1808r salientando como a mudan9a demografica pode ajudar a 

compreender as modifica96es na estrutura da for9a de trabalho escrava ocor- 

rida com o declfnio da minera9ao. A questao da reprodu9ao escrava, central 

para os estudos sobre a escravidao no Brasil e em outras partes, sera cuida- 

dosamente analisada. Tambem sera apresentado o primeiro estudo sistema- 

tico dos valores de cativos em Minas Gerais durante a segunda metade do 

seculo XVIII, ao esgotar-se o boom nas exporta96es de minerios. As tenden- 

cias dos valores de escravos podem ser usadas como importantes ferramen- 

tas analiticas para compreendermos os ciclos economicos, pois a 

mao-de-obra cativa constituiu o alicerce da economia e sociedade em Minas. 

Um objetivo e analisar e tornar disponivel uma base de dados empiricos 

sobre valores de escravos que possa ser usada pelos historiadores na tentati- 

va de entender os ciclos de expansao e contra9ao da economia mineira entre 

1750 e 1808. 

(1) Para um resumo da historiografia recente sobre a escravidao no Brasil, ver o ensaio bibliografico 
de SCHWARTZ (1992, p. 1-38). Os debates sobre a escravidao cm Minas Gerais ja sao do 
conhecimento dos leitorcs de Estudos Economicos, nao havendo ncccssidade de resumi-los aqui. 
Podem ser eneontrados nos seguintcs trabalhos: MARTINS FILHO & MARTINS (1983, p. 
537-568). Ver tambem os comentarios cnticos sobre esse artigo feitos por SLENES, DEAN, 
ENGERMAN & GENOVESE (p. 569-590 do mcsmo volume). Amilcar c Roberto Martins 
rcsponderam as criticas em MARTINS FILHO & MARTINS (1984, p. 135-146). Ver tambem 
MARTINS, Roberto B. (1980) e uma argumentagao mais atualizada aprcscntada em MARTINS, 
Roberto B. (1994). A replica de Slenes encontra-se em SLENES (1976 e 1985). Ver tambem 
LIBBY (1988 e 1991); PAIVA & LIBBY (1992, v. 1, p. 185-232); LUNA & CANO (1985); 
GUTIERREZ (1987 c 1988); MOTTA (1988); COSTA, SLENES, & SCHWARTZ (1987), 
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Fontes 

As fontes utilizadas para fundamentar este artigo foram as colegoes de 

inventarios manuscritos do Arquivo Historico Gasa Setecentista de Mariana. 

Juntamente com Ouro Preto e Sahara, Mariana foi urn dos primeiros nucleos 

de povoamento em Minas Gerais formados em razao da descoberta de 

jazidas aunferas de aluviao ao longo dos rios da regiao em fins do seculo 

XVII e inicio do seculo XVIII. Em 1711, tornou-se a primeira vila oficial- 

mente estabelecida na capitania, tomando o nome de Vila do Ribeirao de 

Nossa Senhora do Carmo.^ Desde sua funda9ao oficial, em 1711, ate o 

inicio do seculo XIX, Mariana foi o maior distrito escravista de Minas Ge- 

rais, embora nao superasse em importancia, na economia e sociedade da pro- 

vincia, sua rival mais conhecida, Ouro Preto ou Sabara.(3) Tratando-se de um 

importantissimo centro mineratorio e escravista, provavelmente os dados refe- 

rentes a Mariana sao representativos da escravidao em toda a capitania. 

Os inventarios eram documentos de pessoas falecidas cujos testamen- 

tos eram submetidos a decisao judicial.(4) Nos documentos de Mariana en- 

contram-se inventarios de dois cart6rios.(5) Quando se tratava de 

proprietarios de escravos, em geral os dados eram pormenorizados, incluin- 

do o nome, sexo, idade, origem, defeitos fisicos, enfermidades e valor esti- 

mado dos cativos. Foram examinados mais de 1.300 inventarios e coligidos 

dados de mais de 12.600 escravos entre 1750 e 1808.(6) 

(2) A regiao nas proximidades de Ribeirao do Carmo foi uma das primeiras areas em que se 
dcscobriram jazidas significativas de ouro em 1696. Para a historia dos primeiros tempos das 
Minas Gerais c a funda9ao das principals cidades da capitania, ver (VASCONCELOS 1974, p. 
141-93). Ver tambem LIMA JUNIOR (1978, p. 17-55). 

(3) Ouro Preto era a capital administrativa da capitania, c Mariana, o centro eclesiastico. 
(4) Para um cstudo rcccntc que utiliza criativamente os inventarios da Bahia, ver BARICKMAN 

(1994). 
(5) As duas principals colc^oes de inventarios dos arquivos de Mariana estao organizadas e intituladas 

como "oficios" c nao como "cartorios". Existem diversos guias para essas cole^oes no arquivo de 
Mariana. Um deles foi claborado pelos funcionarios do arquivo, sendo organizado por oficio, em 
ordem alfabetica, comc^ando pelo ultimo sobrenome do inventariado. Ha um outro guia que eu 
organize! c doei ao arquivo onde estao relacionados os inventarios ano a ano, de 1713 a 1888. 
Guias cronologicos separados foram feitos para cada oficio. 

(6) Claro csta que, para cada ano examinado, os escravos arrolados nos inventarios representavam 
apenas uma fra9ao do total da popula9ao cativa do distrito. Embora o numero limitado de 
escravos inclufdos na amostra de cada ano possa ter gerado uma margem de erro imensuravel para 
cada ano, reitero que nao existem outras series temporais de dados com informa96es demograficas 
ou informa96cs de valorcs para os cativos de Mariana ou Minas Gerais no periodo cm cstudo. 
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ESCRAVIDAO EM MARIANA 

Esses dados nao sao ideais no que respeita aos valores dos escravos, 

pois nao refletem as verdadeiras condi96es do mercado de compra e venda 

de cativos. Lamentavelmente, nao existem documentos com series tempo- 

rais uniformes sobre as transagoes no mercado de escravos que pudessem 

ser usadas para montar uma base de dados de pre9os de cativos. Entretanto, 

os valores dos escravos eram atribuidos por avaliadores teoricamente inde- 

pendentes que faziam urn exame fisico de cada cativo e estipulavam seu 

valor. Sem duvida esses avaliadores poderiam ser suscetiveis ao suborno e, 

alem disso, suas avalia96es poderiam ser influenciadas por uma gama varia- 

da de fatores subjetivos. Porem, para reduzir a um minimo a inevitavel e 

desconhecida margem de erro estatistico, foi coligido o maior conjunto de 

dados possivel. Em vez do recurso a amostragem, cada inventario existente 

foi lido, sendo transcritos os dados de cada escravo arrolado. Ainda que para 

cada ano individualmente possa haver imprecisoes nos valores avaliados de 

pregos de escravos em transa96es de compra e venda, as tendencias de 

longo prazo indicadas sao mais provavelmente acuradas, pois podemos su- 

por que as disto^oes estatisticas de cada ano teriam sido razoavelmente 

uniformes no longo prazo. Apesar de suas imperfe^oes, estes sao os unicos 

documentos historicos conhecidos abrangendo uma extensa estrutura tem- 

poral que podem revelar valores de escravos de uma forma sistematica. 

Mudan9a na Demografla Escrava 

Os dados gerais sobre o crescimento da popula9ao cativa de Mariana 

limitam-se a primeira metade do seculo XVIII. Eles indicam que houve 

uma expansao ate 1835, seguida de relativa estabilidade ate o inicio da 

decada de 1840 e entao um declinio gradual. Entre 1740 e 1749, o numero 

de escravos em Mariana diminuiu mais de 20%, indicando claramente a 

contra9ao da atividade mineratoria e o encerramento temporario das impor- 
(7) 

ta9oes de cativos para a regiao. 

(7) Russcll-Wood assinala a dccada dc 1730 como o imcio do declmio da minera^ao nas areas 
produtoras mais antigas ao redor dc Ouro Preto c prcsumivclmcntc cm Mariana. Ver as 
descrifoes da camara municipal dc Ouro Prcto que, em 1741, mencionaram grande pobrcza, 
ausencia de novas descobcrtas c cxaustao das areas mincratorias mais antigas em 
RUSSELL-WOOD (1982, p. 105). 
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Portanto, nao dispomos de documentos sobre a populagao escrava de 

Mariana na segunda metade do seculo XVIII; verificamos que em 1808 essa 

populagao diminuiu 7% em rela9ao ao sen nivel de 1749. Apesar desse 

ligeiro declmio ao longo de um penodo de 60 anos, e evidence que o 

numero de cativos na comarca permaneceu, em boa medida, estavel na 

segunda metade do seculo XVIII, com coeficientes anuais minimos de 

declmio de populagao. 

Estimou-se que cerca de 341.000 escravos tenham entrado em Minas 

Gerais entre 1698 e 1770.(9) Embora pouco se saiba a respeito das taxas de 

natalidade ou mortalidade do penodo, e indiscutivel que, durance a primeira 

metade do seculo XVIII, o crescimento da popula^ao escrava por meio da 

reprodiKpao natural foi tolhido pela extrema disto^ao da razao de masculini- 

dade em favor dos homens africanos importados para a capitania. Em princi- 

pios da decada de 1750, encerrando-se o boom mineratorio, havia 792 

homens para cada 100 mulheres entre os cativos africanos arrolados em 

inventarios de Mariana, embora a razao de masculinidade global fosse me- 

nor incluindo-se os crioulos - 329 homens para cada 100 mulheres. Com os 

homens perfazendo quase 77% do total da escravaria em meados do seculo 

XVIII, o crescimento liquido da populagao era praticamente impossivel. 

Essas distor^oes nas razoes de masculinidade nos distritos mineratorios das 

Minas Gerais devem ser examinadas de uma perspectiva comparativa. 

Stuart Schwartz constatou uma razao de masculinidade global de 113 em 9 

engenhos de acucar na Bahia em 1739, de 199 em lavouras de cana com 

moinhos entre 1710 e 1827 e de 126 em plantagoes de cana no mesmo 

penodo.(SCHWARTZ, 1985, p. 348) 

Porem, com o declmio da minera^o apos 1750, ocorreram mudan9as 
V 

significativas nas caractensticas demograficas da popula9ao escrava. A pro- 

(9) GOULART (1975, p. 149-154 c 164-166). Para dados sobrc importa96cs dc escravos de Luanda c 
Bcngucla para o Brasil, vcr MILLER (1992, p. 77-116). Os estudos dc Francisco Vidal Luna c 
Iraci del Nero da Costa trouxcram a luz muitos dados sobrc aspectos demograficos da populagao 
cativa dc Minas, mas pcrmanccc incognita a qucstao fundamental das taxas rcprodutivas no 
seculo XVIII. Em 1734, scgundo um informc enviado dc Minas a coroa portugucsa, a cxpcctativa 
dc vida produtiva para os cativos, mcsmo os mais jovens, era dc apenas 12 anos. Naquclc mcsmo 
ano, cstimou-sc que as taxas dc mortalidade dos escravos situavam-sc entre 5,0% c 6,6%, Esses 
mvcis comparam-sc ao da taxa dc mortalidade global da populacjao dc Vila Rica cm 1776 (2,3%). 
Vcr "Ocupagao, povoamcnto dinamica populacional" cm LUNA & COSTA (1982, p. 23). Vcr 
tambem LUNA <& COSTA (1984 c 1979). Para um rcsumo dos estudos demograficos sobrc 
Minas Gerais ate o imcio da dccada dc 1980, vcr KLEIN (1984). 
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TABELA 1 

POPULAgAO ESCRAVA EM MARIANA, 1717-1808 

Ano Populagao 

Escrava 

% dos cscravos 

de Minas Gerais 

Ano Populagao 

Escrava 

% dos Escravos 

de Minas Gerais 

1717 6.834 24,5 1741 26.149 28,1 

1718 10.974 31,3 1742 25.491 27,1 

1719 10.937 31,3 1743 25.495 27,0 

1720 9.812 31,1 1744 24.448 26,7 

1728 17.376 33,2 1745 23.438 24,6 

1735 26.892 27,8 1746 22.891 24,5 

1736 26.752 27,1 1747 21.866 24,8 

1737 26.584 27,1 1748 21.331 23,8 

1738 26.532 26,1 1749 20.539 23,2 

1739 26.545 26,0 1808 19.020 13,9 

1740 26.082 27,5 

Fontcs: Para os dados dc 1717 a 1728, vcr RUSSELL-WOOD, (1982, p. 231); para 1735 a 1749, vcr 
BOXER (1964, p. 341-346); para 1808, vcr Arquivo Publico Minciro (doravantc citado 
como ARM), SO, CX 77, DOC 77. 

Apos 1750, realizou-se um censo para toda a capitania em 1776 e um 

levantamento geral da populagao escrava em 1786, mas dados resumidos so sao 

eneontrados para as quatro principais comarcas, ou distritos administrativos ge- 

rais: Vila Rica (da qual Mariana fazia parte), Rio das Mortes, Sahara e Serro.^ 

(8) Dados pormcnorizados tornaram-sc dispomveis cm 1735 dcvido a implcmcnta^ao do imposto dc 
capita^o sobrc cscravos. Antes dc 1735, os impostos cram cobrados sobrc a produ9ao dc ouro, 
com a Coroa procurando cxtrair o quinto rcgio. Mas os subterfugios c contrabandos 
impossibilitavam a cobran9a adequada, sendo cntao imposta uma taxa per capita dc 4,75 oitavas 
dc ouro para cativos com mais dc 12 anos dc idadc. Esse imposto foi abolido cm 1750, 
rcstabclcccndo-sc o quinto. O ccnso dc 1776 registra apenas dados gcrais da popula9ao por ra9a, 
dividindo a popula9ao cm brancos, pardos c prctos. Pode-sc supor quc quasc todos os prctos c 
uma boa propor9ao dos pardos cram cscravos. Esses dados foram publicados pcla Revista do 
Arquivo Publico Mineiro (doravantc citada como RAPM), v. 2, n. 3, p. 511, julho-sctcmbro 1899, c 
sao aprcscntados rcsumidamcntc a scguir. O censo dc 1786 rcgistrou 174.135 cscravos cm Minas 
Gcrais, mas incxistcm dados para Mariana. Em 1805 foram contados 188.761 cativos cm Minas. 
Os dados dc 1786 c 1805 foram indicados cm RAPM, v. 4, p. 294-295, 1899. 
 Popula9ao da Capitania de Minas Gerais em 1776  

Brancos Pardos Pretos Populagao Total % do Total 
Comarca Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 
Vila Rica 7.847 4.832 12.679 7.981 8.810 16,791 33.961 15.187 49.148 78.618 24.6 
Rio das 
Mortes 16.277 13.649 29,926 7.615 8.179 15.794 26.199 10.862 37.061 82.781 25,9 
Sahara 8,648 5.746 14.394 17.011 17.225 34.236 34,707 16.239 50.946 99,576 31,1 
Serro 8,905 4.760 13.665 8.186 7.103 15.289 2.304 7.536 29.840 58.794 18,4 
Totais 41.677 28.987 70.664 40.793 41.317 82.110 117.171 49.824 166.995 319.769 100,0 
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porgao que a entrada de cativos em Minas diminuiu em fins do seculo 

XVIII, os perfis de nacionalidade, sexo e idade da escravaria em Mariana 

transformaram-se, evidenciando-se especialmente o constante declinio do 

porcentual de africanos e o paralelo aumento da proporgao de cativos nasci- 

dos no Brasil. No imcio da decada de 1760, os africanos ainda compunham a 

esmagadora maioria dos escravos de Mariana (72%), mas dali por diante os 

cativos nascidos no Brasil passaram a apresentar uma participagao relativa 

constantemente crescente. Em 1795, os escravos crioulos estavam clara- 

mente em maioria (54%), e ao entrar o seculo XIX mais de 60% dos cativos 

de Mariana eram nascidos no Brasil/10^ (Ver Figura 1) 

FIGURA 1 

ESCRAVOS DE MARIANA SEGUNDO A ORIGEM 
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Em Mariana, em fins do seculo XVIII, as caractensticas demograficas 

da populagao escrava nascida no Brasil estavam se tornando dependentes de 

padroes reprodutivos internos. Uma das mudangas resultantes de maior 

importancia foi o acentuado declinio da razao entre homens e mulheres, 

(10) Essas mesmas mudan9as demograficas estavam ocorrcndo cm outras partes de Minas Gerais. 
Francisco Vidal Luna c Iraci del Nero da Costa constataram que, cm Ouro Preto, no ano de 1804, 
59% de todos os cativos cram nascidos no Brasil. Vcr tambem COSTA (1981); MATHIAS (1969). 
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embora os cativos do sexo masculino continuassem a perfazer uma maioria 

significativa em 1808. De 1750 a 1754 a razao de masculinidade (numero de 

homens para cada 100 mulheres) era 329 Entre os cativos listados em 

inventarios entre 1805 e 1808, essa razao era de 181, uma queda de 45% em 

rela^o ao penodo anterior/11^ (Ver Figura 2). Outra mudanga importante foi 

a emergencia gradual de uma estrutura etaria mais equilibrada, salientando- 

se urn numero crescente de cativos mais jovens nascidos no Brasil. De 1750 

a 1754, 18% de todos os escravos tinham menos de 15 anos de idade, ao 

passo cjue entre 1805 e 1808 urn tergo da amostra da populagao cativa 

compunha-se de escravos mais novos nascidos no Brasil (Ver Figura 3). 

FIGURA 2 

RAZOES DE MASCULINIDADE PARA OS 

ESCRAVOS DE MARIANA - 1750-1808 

(expressa em numero de homens para cada 100 mulheres) 
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(11) Essa tendcncia a uma distribui^ao por sexo mais cquitativa e um clemento fundamental na 
mudan9a dcmografica da populayao cscrava em Minas Gcrais, c continuou a vcrificar-se apos 
1808. Em 1821 realizou-sc um censo populacional pormenorizado cm toda a capitania a mando 
do governador Luis Maria da Silva Pinto; o ccnso encontra-se publicado cm MATOS (1979, v. 2, 
p. 45-51). Embora em Mariana as razoes de masculinidade nos ccnsos de 1808 c 1821 fossem 
identicas 180 homens pan cada 100 mulheres cm Minas como um todo a razao de 
masculinidade para os cativos diminuiu dc 184 cm 1808 para 149 cm 1821. O fato de os 
inventarios dc Mariana indicarem para os cativos da comarca uma razao dc masculinidade dc 181 
entre 1805 c 1808 c dc a ccnso dc 1808 rcvelar uma razao de masculinidade da ordem dc 180 
indica a prccisao dos inventarios como fontc para o cstudo da dcmografia cscrava. 
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A populate cativa de Mariana tinha declinado gradualmente durance 

a segunda metade do seculo XVIII, mas sua estrutura demografica estava 

mudando em dire9ao a uma popula^ao com possibilidade de crescimento 

natural. Em prindpios do seculo XIX, a maioria dos cativos era nascida no 

Brasil; a razao de masculinidade tendia a urn melhor equilibrio entre ho- 

mens e mulheres e havia um numero crescente de cativos mais jovens, com 

potencial para reproduzir-se no futuro. Entre 1805 e 1808, 53% dos escravos 

crioulos de Mariana (que perfaziam 61% da populagao cativa total) tinham 

menos de 15 anos de idade, e 41% estavam na faixa de 15 a 40 anos. E 

provavel que as taxas de fecundidade e natalidade tenham-se elevado signi- 

ficativamente com tais mudan9as. Uma explica9ao para o crescimento da 

popula9ao cativa apos 1800 pode estar na altera9ao ocorrida depois de 1750 

na estrutura demografica dos escravos e na resultante possibilidade do au- 
(12) 

mento liquido da popula^o por meio da reproduijao natural. 

FIGURA 3 

ESCRAVOS DE MARIANA POR FAIXA ETARIA - 1750-1808 

(em porcentagens) 
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(12) Vcr os trabalhos dc Vidal Luna c Wilson Cano ja citados, bem como scus comcntarios sobrc o 
livro dc Roberto Borgcs Martins, A econom'm escrnvistn de Minns Gem is no seculo XIX (Bclo 
Horizontc: GEDEPLAU, 1980), que e uma tradu^ao de sua tcse dc doutorado antes citada. 
CANO & LUNA (1984). 
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A explica9ao para a expansao constante da populate escrava de Mi- 

nas durante o seculo XIX nao podera ser encontrada antes de obtermos mais 

dados empiricos sobre as taxas de natahdade e mortalidade, as importa^oes 

de cativos para a provmcia e as taxas de alforria. Esta ultima variavel e 

crucial para compreendermos a dinamica demografica da escravidao em 

Minas durante a segunda metade do seculo XVIIL Pressupos-se, de um 

modo geral, que altas taxas de mortalidade tenham sido a causa da contragao 

da populagao escrava no Brasil. Contudo, varios estudos sobre a escravidao 

no Brasil colonial indicam um processo constante de alforrias e oportunida- 

des de participate em atividades de mercado entre as populagoes cativas 

que poderiam ter conduzido a acumulagao de capital para a compra da 
(13) 

propria liberdade. Essas possibilidades nao devem ser exageradas. Nao 

obstante, o constante crescimento de uma populagao de cor livre foi um 

aspecto importante da historia demografica de Minas Gerais no seculo 

XVIIL Em 1808 havia em Mariana mais pessoas de cor livres (44% da 

populate total) do que escravos (38% do total de habitantes).(14^ E possivel 

que o declinio global de 7% na populagao cativa verificado no penodo de 

1749 a 1808 tenha resultado de alforrias ou de migra96es para fora da capita- 

nia e nao de um numero de mortes maior que o de nascimentos. 

Tudo isso sugere que, com o virtual encerramento do trafico de escra- 

vos para Minas na decada de 1770, o crescimento ou contra9ao do contin- 

gente escravo ficou por conta apenas da popula9ao cativa ja existente. O fato 

de a popula9ao escrava de Mariana ter permanecido relativamente estavel 

entre 1750 e 1808 na ausencia de importa9oes significativas de africanos 

entre 1770 e o inicio do seculo XIX indica a existencia de taxas positivas de 

reprodu9ao escrava. O aumento da popula9ao de negros e mulatos livres foi 

decorrencia do crescimento natural da popula9ao e, a julgar por outros estu- 

dos sobre a escravidao no Brasil colonial, e bem provavel que as alforrias 

tenham contribuido^ara o aumento dessa comunidade enquanto reduziam 

a popula9ao cativa/1 1 Em certa medida, as alforrias podem ter encoberto as 

verdadeiras taxas de reprodu9ao escrava. 

(13) Ver NISHIDA (1993); SCHWARTZ (1974); HIGGINS (1987); KIERNAN (1976); MATTOSO, 
KLEIN & ENGERMAN (1986). 

(14) Esses dados coadunam-sc com os da capitania como um todo. Em Minas Gerais, 43% da 
popula9ao total compunha-se de pessoas de cor livres, enquanto 36% cram escravos. Isso 
corrobora o fato de que os dados rcfercntcs a Mariana cram rcprcscntativos da escravidao cm 
Minas Gerais como um todo. Estes dados provem de calculos que fix com base em informa96es 
do ccnso de 1808 cm APM, SG, CX 77. 

(15) A qucstao das alforrias em Minas durante a segunda metade do seculo XVIII com base cm scu 
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A estrutura etaria da populate cativa de Mariana em 1808 e indicada 

na Tabela 2. Se pudessemos encontrar dados como estes para o inicio ou 

meados do seculo XVIII, os contrastes sem duvida seriam notaveis. Havia 

ainda um obvio desequilibrio na razao entre os sexos em favor dos homens. 

Mas e evidente que o processo de reprodu9ao estava gradualmente determi- 

nando a estrutura etaria da populate. Gativos mais jovens nascidos no 

Brasil estavam lentamente substituindo os homens africanos em idade pro- 

dutiva que determinaram a demografia da escravidao em Minas no auge da 

minera9ao, na primeira metade do seculo XVIII. Em 1808, 36% dos cativos 

de Mariana tinham menos de 20 anos de idade. Esse numero estava se 

aproximando das caractensticas etarias da popula9ao de brancos e pretos e 

mulatos livres. Nestes dois setores raciais, 42% da popula9ao total tinha 20 

anos ou menos de idade. 

TABELA 2 

POPULAgAO DE MARIANA SEGUNDO IDADE, SEXO, 

RAgA E GONDigAO SOCIAL, 1808 

Idades Total de 
Homens 
Brancos 

% Total de 
Mulheres 
Brancas 

% Total de 
Brancos 

Total de 
Homens 
Pretos 
Livres 

% Total de 
Mulheres 

Pretas 
Livres 

% Total de 
Pretos 
Livres 

1-5 630 13.7 550 12.7 1.180 246 9,3 229 6.8 475 
5-10 562 12,2 323 7.5 885 233 8.8 250 7.4 483 
10-20 808 17,6 908 21,0 1.716 534 20,1 603 17,9 1.137 
20-30 688 15,0 809 18,7 1.497 266 10,0 385 11,4 651 
30-40 648 14,1 603 13,9 1.251 337 12,7 496 14.7 833 
40-50 499 10,9 463 10,7 962 350 13,2 435 12,9 785 
50-60 379 8.3 295 6.8 674 315 11,9 431 12,8 746 
60-70 207 4.5 220 5.1 427 216 8.1 290 8,6 506 
70-80 121 2.6 96 2.2 217 105 4.0 171 5.1 276 
80-90 44 1.0 49 1.1 93 42 1,6 66 2.0 108 
90-100 5 0,1 7 0.2 12 14 0,5 22 0,7 36 
Totais 4.591 100,0 4.323 100,0 8.914 2.658 100,0 3.378 100,0 6.036 
Razoes de Masculinidade 106 79 

continua 

cstudo sobrc Sahara c discutida por HIGGINS (1987, 191-257). Higgins constatou que, com a 
contra9ao cconomica dc fins do seculo XVIII, o numero de alforrias por ano rcduziu-sc cm 
compara9ao com a primeira mctadc do seculo. Essa autora salicnta que tal intcrprcta9ao contradiz 
boa partc da litcratura sobrc as alforrias em Minas, na qual se afirma que o dcclfnio da atividadc 
cconomica foi acompanhado por um surto dc alforrias. Vcr, por cxcmplo, MELLO E SOUZA 
(1982, p. 28-29) 
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continuagao 

Idades Total de % Total de % Total de Total de % Total de % Total de 
Homens Mulheres Brancos Homens Mulheres Pretos 
Brancos Brancas Pretos 

Livres 
Pretas 
Livres 

Livres 

1-5 729 6,7 525 9,6 1.254 1.056 13,6 712 8,5 1.768 
5-10 643 5,9 558 10,2 1.201 955 12,3 875 10,5 1.830 
10-20 1.918 17,5 1.136 20,7 3.054 1.464 18,9 2.195 26,3 3.659 
20-30 2.126 19,4 1.138 20,7 3.264 1.170 15,1 1.357 16,2 2.527 
30-40 2.140 19,6 840 15,3 2.980 1.030 13,3 1.052 12,6 2.082 
40-50 1.546 14,1 580 10,6 2.126 732 9,5 1,003 12,0 1.735 
50-60 974 8,9 348 6,3 1.322 619 8,0 616 7,4 1.235 
60-70 510 4,7 203 3,7 713 475 6,1 305 3.7 780 
70-80 255 2.3 108 2.0 363 153 2.0 155 1.9 308 
80-90 84 0,8 43 0.8 127 65 0.8 55 0,7 120 
90-100 16 0.1 16 0,3 32 22 0,3 28 0,3 50 
Totals 10.941 100,0 5.495 100,0 16.436 7.741 100,0 8.353 100,0 16.094 
Razdes de Masculinidade 199 93 

Idades Total de % Total de % Total de Total de % Total de % Total de 
Homens Mulheres Brancos Homens Mulheres Pretos 
Brancos Brancas Pretos 

Livres 
Pretas 
Livres 

Livres 

1-5 208 16,1 166 12,8 374 937 7.7 691 10,2 1.628 
5-10 229 17,8 174 13,4 < 403 872 7.1 732 10,8 1.604 
10-20 262 20,3 258 19,9 520 2.180 17,8 1.394 20,5 3.574 
20-30 204 15,8 222 17,1 426 2.330 19,1 1.360 20,0 3.690 
30-40 147 11,4 166 12,8 313 2.287 18,7 1.006 14,8 3.293 
40-50 93 7.2 106 8.2 199 1.639 13,4 686 10,1 2.325 
50-60 76 5.9 68 5.2 144 1.050 8.6 416 6,1 1.466 
60-70 40 3,1 114 8.8 154 550 4.5 317 4.7 867 
70-80 18 1.4 12 0,9 30 273 2.2 120 1.8 393 
80-90 11 0.9 9 0.7 20 95 0.8 52 0.8 147 
90-100 0 0.0 1 0.1 1 16 0.1 17 0.3 33 
Totals 1.288 100,0 1.296 100,0 2.584 12.229 100,0 6.791 100,0 19.020 
Razdes de Masculinidade 99 180 

Idades Total de % Total de % Total de Total de % Total de % Total de 
Homens Mulheres Brancos Homens Mulheres Pretos 
Brancos Brancas Pretos 

Livres 
Pretas 
Livres 

Livres 

1-5 1.302 12,5 941 8.0 2.243 2.869 10,5 2.182 9,6 5.051 
5-10 1.188 11,4 1.125 9,6 2.313 2.622 9.6 2.180 9.5 4.802 
10-20 1.998 19,2 2.798 23,9 4.796 4.986 18,3 5.100 22,3 10.086 
20-30 1.436 13,8 1.742 14,8 3.178 4.454 16,4 3.911 17.1 8.365 
30-40 1.367 13,1 1.548 13,2 2.915 4.302 15,8 3.157 13,8 7.459 
40-50 1.082 10,4 1.438 12,3 2.520 3.220 11,8 2.587 11,3 5.807 
50-60 934 9.0 1.047 8.9 1.981 2.363 8,7 1.758 7.7 4.121 
60-70 691 6.6 595 5.1 1.286 1.448 5,3 1.132 5,0 2.580 
70-80 258 2.5 326 2,8 584 652 2.4 542 2,4 1.194 
80-90 107 1.0 121 1.0 228 246 0.9 222 1.0 468 
90-100 36 0.3 50 0.4 86 57 0.2 74 0,3 131 
Totals 10.399 100,0 11.731 100,0 22.130 27.219 100,0 22.845 100,0 50.064 
Razdes de Masculinidade 89 119 
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Adicionalmente, a razao entre os cativos mais jovens e as escravas em 

idade reprodutiva em 1808 indica uma significativa taxa de natalidade com 

potencial de aumento liquido da popula9ao, embora enquanto se desconhe- 

9am as taxas de alforria e mortalidade essas conclusoes sejam apenas provi- 

sorias. Apesar de os dados do censo de 1808 nao serem ideais, pois as 

divisoes por idade sao muito genericas, a razao entre crian9as e mulheres em 

Mariana para as idades 1-10/20-50 foi de 1.059 (expressa em numero de 

crian9as para cada 1.000 mulheres), 862 para as idades 1-10/15-50, 533 para 

as idades 1-5/20-50 e 434 para as idades 1-5/15-50.^^ A razao entre crian9as 

e mulheres para as idades 1-10/15-50 (862) foi consideravelmente maior 

(54%) do que a razao media de 560 (idades 0-9/15-49) verificada em tres 

distritos escravistas de Sao Paulo em 1829 por Vidal Luna e Klein, provavel- 

mente em razao de haver uma parcela maior de crioulos entre a popula9ao 

cativa de Mariana.(LUNA & KLEIN, 1990, p. 358) E tambem foi significa- 

tivamente maior do que a razao media de 597 (idades 0-9/15-45) encontrada 

por Schwartz em tres freguesias rurais baianas em 1788. Mas foi muito 

menor do que a razao entre crian9as e mulheres para cativos nas idades 

1-9/14-45 verificada no sul dos Estados Unidos em 1820, area que apresen- 

tou a mais elevada razao entre crian9as e mulheres de toda a sociedade 

escravista americana (1.482) e a maior taxa de crescimento populacional/^ 

Cabe notar ainda que as razoes entre crian9as e mulheres escravas em 

Mariana para as varias categorias etarias indicadas na Tabela 3 eram maiores 

do que as da popula9ao livre negra e mulata da comarca, e aproximavam-se 

das razoes verificadas entre os brancos. Contudo, elas eram mais baixas do 

que as encontradas entre os cativos da capitania como um todo. 

(16) O total das mulheres adultas na faixa de 15-50 aqui cmprcgado c uma estimativa obtida 
somando-se a todas as escravas de 20 a 50 anos a mctadc de todas as escravas com idade entre 10 
e 20 anos. Essa e, obviamcntc, uma estimativa com margem de crro indetcrminada. 

(17) SCHWAR 1 / (1985, p. 359, tabela 13-9). A razao de 597 e a media das razoes entre criamjas c 
mulheres (que Schwartz expressa cm centcnas, cm vez de cm milharcs, como no prcscntc 
trabalho) nas tres paroquias baianas, cujas razoes, segundo Schwartz, eram 72, 49 c 58. 

(18) SI ECKEL (1992, p. 371, v. 2). Em 1860, no sul dos Estados Unidos, a razao entre crian^as e 
mulheres escravas era de 1.056. 
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TABELA 3 

RAZOES ENTRE CRIANgAS E MULHERES EM MARIA- 

NA E MINAS GERAIS, SEGUNDO IDADES E GRUPOS DA 

POPULAgAO, 1808 

Idade dasCriangas/ 

Idade das Mulheres 

Escravos Pretos e Mulatos Livres Brancos 

Mariana 

1-10/20-50 1.059 963 1.101 

1-10/15-50 862 743 887 

1-5/20-50 533 474 629 

1-5/15-50 434 366 507 

Minas Gerais 

1-10/20-50 1.233 1.410 1.724 

1-10/15-50 949 1.125 1.337 

1-5/20-50 615 718 886 

1-5/15-50 489 573 687 

Um outro indicio da possibilidade de reprodu9ao escrava era a razao 

de dependencia da populagao cativa em 1808, a qual e expressa pela relagao 

entre adultos em idade produtiva (aqui defmidos como os de 20 a 50 anos 

de idade) e o restante da populagao. Razoes mais elevadas indicam maior 

probabilidade de taxas de mortalidade infantil mais baixas e maior expecta- 

tiva de vida, bem como baixos niveis de imigragao de adultos/19^ (Ver 

Tabela 4) 

(19) Os dados dc 1808 para Mariana c Minas Gerais na Tabela 4 foram obtidos dividindo a populate 
na faixa ctaria dc 20-50 pclo restante da popula9ao. Os dados relatives ^ Bahia sao mcdias das 
idades 15-44 divididas pelo resto da populate de tres paroquias estudadas por SCHWARTZ 
(1985, p. 359, tabela 13-9). Embora os dados dc 1808 para Mariana c Minas Gerais scjam para 
categorias etarias diferentes, essas informa96es apontam os contrastes entre as duas regioes em 
diferentes perfodos de tempo. A Bahia em fins do seculo XVIII caracterizava-se pela ausencia dc 
crescimento da popula9ao escrava por meio da reprodu9ao natural c pelas altas taxas de 
importa95cs de cativos. 
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TABELA 4 

RAZOES DE DEPENDENCIA DO POPULAgAO DE MA- 

RIANA, MINAS GERAIS (1808) E BAHIA (1788), GOMPARA- 

DAS SEGUNDO VARIOS SETORES DA POPULAgAO 

Mariana Minas Gerais Bahia 

1808 1808 1788 

Escravos 104 102 58 

Brancos 140 177 126 

Pretos e mulatos livres 157 167 111 

Valores dos Escravos 

O estudo dos pre90s na America Latina e no Garibe reveste-se de 

importancia cada vez maior para os historiadores da economia dessas regioes. 

Sem uma nogao de como os prec^os das mercadorias mudam ao longo do 

tempo e praticamente impossivel interpretar tendencias economicas de lon- 

go prazo/20^ A historia dos pre9os tern ocupado uma posi9ao particularmente 

importante nos debates sobre a escravidao que vem sendo travados desde 

fins da decada de 1950, epoca em que a economia do trabalho escravo nos 

Estados Unidos passou a ser examinada de uma perspectiva cientifica. 

Nesses artigos pioneiros e em outros procurou-se calcular aspectos economi- 

cos da escravidao com o emprego de dados coligidos sobre pre90 de escra- 

vos, taxas de aluguel, informa96es sobre a produ9ao e movimentos de pre90S 

de mercadorias. Historiadores aplicaram algumas dessas metodologias ao 

estudo do trabalho escravo no Brasil, embora a maioria se tenha concentrado 

no seculo XIX, especialmente na epoca da aboli9ao, nas decadas de 1870 e 
(2?) 

1880. Nao existem estudos sistematicos sobre pre90s de escravos ou a 

economia da escravidao para o Brasil no seculo XVIII, embora tenham sido 

(20) Para um exemplo de estudo recente, ver os ensaios em JOHNSON & TANDETER (1990). 
(21) Esses debates foram introduzidos por artigos escritos por CONRAD & MEYER (1958); EVANS 

JR. (1962, p. 185-243). O mais importante estudo sobre a economia da escravidao nos Estados 
Unidos anterior a meados da decada de 1960 esta resumido em uma serie de excertos de livros e 
artigos em WOODMAN (1966). Para a evolucpao das interpreta96es economicas sobre a 
escravidao nos Estados Unidos em princfpios da decada de 1970, ver ENGERMAN (1967, 
reimpresso em AITKEN (1971, p. 295-327). Ver tambem FOGEL & ENGERMAN (1974). 

(22) Ver, por exemplo, MELLO (1992, p. 63-79, v. 1; MELLO, 1992, p. 629-646, v. 2; MELLO, 
1977); SCENES (1976). 
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publicados alguns trabalhos importantes sobre a historia geral dos pre90s 
(O'l) 

para o Rio de Janeiro e Salvador. 

Nao existem para Minas Gerais dados em series temporais sobre 

pregos de escravos nem sobre outros aspectos da economia de Minas duran- 

te a segunda metade do seculo XVIII, com exce9ao das receitas auferidas 

com a tributa9ao da produ9ao de ouro.(24) A imagem geral e a da exaustao da 

minera9ao aunfera durante a decada de 1750 nas areas de explora9ao mais 

antigas proximo a Sahara, Ouro Preto e Mariana, seguida de urn colapso 

quase total na decada de 1770 em toda a capitania. Que tipos de transforma- 

96es economicas ocorreram com o fim da economia mineratoria? 

Na esteira das reformas administrativas e economicas pombalinas im- 

plementadas durante a gestao de Sebastiao Jose Carvalho e Melo, que 

encabe90U o governo portugues no reinado de Dom Jose I (1750-1777), o 
(2^) 

Brasil passou pelo que se denominou um renascimento agncola. ' Durante 

a decada de 1780, e posteriormente, ocorreu a progressiva revitaliza9ao dos 

produtos de exporta9ao tradicionais como a9ucar e fumo em Pernambuco e 

na Bahia. O cultivo do algodao expandiu-se no Maranhao e Pernambuco, a 

produ9ao a9ucareira aumentou no Rio de Janeiro e Sao Paulo, a lavoura do 

cafe surgiu no Rio de Janeiro e verificou-se um aumento generalizado na 

produ9ao de graos e produtos da pecuaria no sul do Brasil. ^ Como esse 

processo de renova9ao economica afetou Minas Gerais? Na ausencia de 

estudos demograficos ou economicos sobre Minas em fins do seculo XVIII o 

que se tern e apenas uma serie de imagens. 

Maxwell sugeriu que houve um grande deslocamento populacional 

na capitania depois da decada de 1760, saindo dos centres mineratorios em 

dire9ao a areas ao sul contiguas a Sao Paulo (a comarca do Rio das Mortes), 

(23) Vcr JOHNSON JR. (1973, p. 231-283); ALDEN (1990, p. 335-371). Este ensaio apresenta pre^os 
de escravos para 22 anos, cntrc 1659 e 1769, mas nao revela o numero de observances nas quais se 
basearam os dados. Ver tambem BUESCU (1973), onde sao aprescntados alguns dados esparsos 
de pre^os em Minas Gerais. 

(24) Esses dados foram aprescntados de formas variadas, em muitas publicanoes. Ver, por exemplo, 
MELLO E SOUZA (1982, p. 43-47); VON ESCHWEGE (1979, v. 1, p. 200-202); MAXWELL 
(1973, p. 249). 

(25) Para o penodo pombalino, ver a abordagem geral cm ALDEN (1968); ver tambem SILVA (1987, 
p. 244-283); ALDEN (1987, p. 284-343). O ensaio de Alden menciona o "renascimento agncola". 

(26) Ver ALDEN (1987) para um excelentc rcsumo dessa revitalizanao economica de fins do seculo 
XVIII, c os ensaios em ALDEN & DEAN (1977). Para dados sobre o comercio exterior brasileiro 
entre 1796 e 1811, ver ARRUDA (1980). 
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onde o cultivo da cana-de-a9ucar, a pecuaria e a produgao de graos gradual- 

mente se instalaram. Porem, ao contrario das capitanias costeiras, onde a 

agricultura voltava-se para os mercados exportadores, a estrutura economica 

de Minas Gerais passou a gravitar em torno de uma sociedade urbanizada na 

qual os mercados locals das cidades tornaram-se os pontos de convergencia 

de uma crescente economia agncola, complementada por uma incipiente 
(27) 

manufatura. 

Durante o boom mineratorio a capitania importara uma parcela subs- 

tancial de produtos agncolas e industrials. Mas com o fim da minera9ao e na 

ausencia de exporta96es significativas para pagar os produtos importados, a 

auto-suficiencia apontada pelos estudiosos citados no inicio deste ensaio 
(28) 

come90u a desenvolver-se. Na segunda metade do seculo XVIII a produ- 

9ao de graos avolumou-se nas proximidades de Sao Joao del Rei, o cafe 

desenvolveu-se na Zona da Mata, o a9ucar, melado e aguardente foram 

produzidos tambem no sul, a pecuaria disseminou-se e ate mesmo uma 

rudimentar estrutura manufatureira emergiu. Surgiram pianos para a cria9ao 

de uma "fabrica" de ferro em 1780; produtos em pedra-sabao pratos, telhas, 

panelas e frigideiras eram produzidos nas antigas regioes mineratorias, e a 

produ9ao domestica de artigos texteis destinados aos mercados locais au- 
(29) 

mentou. A popula9ao dispersou-se das regioes mineratorias em dire9ao 

aos afluentes do rio Sao Francisco, a oeste para as regioes fronteiri9as .do 

Triangulo Mineiro e ao sul para o Rio de Janeiro e Sao Paulo/30^ Entretanto, 

apesar dessas imagens gerais, nao existe material quatitativo confiavel sobre 

as mudan9as na forma de uso e posse da terra, na produ9ao ou no comercio. 

(27) MAXWELL (1973, p. 87-98). Maxwell postula quc cssa estrutura socio-economica cada vcz mais 
voltada para dentro cm Minas Gerais chocava-sc com o dcscjo de Portugal de estimular Iiga96cs 
cxtcrnas, c que csse tcria sido um fator da Inconfidencia Mincira de 1789. 

(28) Para o abastecimento das Minas Gerais durante o boom mineratorio, vcr o informative cstudo de 
ZEMELLA (1951). 

(29) Vcr ZEMELLA (1951, p. 196, 256-257). O cstudo de Douglas Cole Libby sobre a 
"proto-industrializa^o'1 durante o seculo XIX examina csse proccsso de industrializa9ao por 
substitui9ao de importa95es apos o perfodo inicial em fins do seculo XVIII. Vcr LIBBY (1988). 

(30) Para uma descri9ao bastante vaga c gcral dessc proccsso, vcr BARBOSA (1971). Essc autor afirma 
que, na decada de 1760, os pecuaristas mineiros estavam ate mesmo cxportando couro para o Rio 
de Janeiro. As detalhadas descri9oes de Minas Gerais fcitas por Augustc de Saint-Hilairc durante 
sua passagem pelo Brasil de 1816 a 1822 sao muito sugestivas. Embora as obscrva96cs de 
Saint-Hilaire tenham sido feitas um pouco depois do perfodo cm considcra9ao ncstc artigo, clas 
sao importantes. Esse autor mcncionou o eultivo de cana-dc-a9ucar, trigo, milho, algodao, fumo, 
arroz, feijao e varies outros produtos de subsistcncia durante suas viagens pcla capitania. Ver 
SAINT-HILAIRE (1975). 
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Na ausencia de dados consistentes sobre a economia em Minas Gerais na 

segunda metade do seculo XVIII, as tendencias seculares dos valores de 

escravos podem ser usadas para ajudar a compreender os ajustamentos eco- 

nomicos ocorridos em Minas Gerais na esteira do boom mineratorio. 

Os dados de Mariana indicam tres penodos definidos no movimento 

dos valores de escravos entre 1750 e 1808. O primeiro ocorreu entre 1750 e 

1773, quando a economia mineratoria prosseguiu no constante declinio evi- 

denciado desde a decada de 1730; nessa fase o valor dos cativos em idade 

produtiva diminuiu continuamente (ver Figura 4). 

FIGURA 4 

VALORES DOS ESCRAVOS DE MARIANA FOR FAIXA 

ETARIA 1750-1808 

(em mil-reis) 
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O segundo penodo, entre 1773 e 1796, marcou-se pela relativa estabi- 

lidade nos valores dos escravos, em mveis consideravelmente mais baixos 

do que os do apogeu da atividade mineratoria. A historia economica de 

Minas Gerais durante esse periodo caracterizou-se pela continna contragao 
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da minera9ao e pela reorganiza^o economica geral, que foram acompanha- 

das por um significativo crescimento do setor agncola de subsistencia, da 

agricultura comercial orientada para os mercados locals e da diversificagao 

economica generalizada. 

Apos 1796, os valores dos escravos passaram a crescer significativa- 

mente, atingindo um pico em 1805. Essa eleva^ao relacionou-se as crescen- 

tes demandas por mao-de-obra na provincia em razao de um novo ciclo de 

crescimento economico. A capitania nao so estivera passando por um pro- 

cesso de diversificagao economica mas, alem disso, forjara fortes ligagoes 

com as revitalizadas economias agucareira e cafeeira de Pernambuco, Bahia, 

Rio de Janeiro e Sao Paulo, sendo estas estimuladas por aumentos de pre^os 

nos mercados mundiais devido ao impacto economico da rebeliao escrava no 
• (31) 

Haiti e das guerras do penodo napoleonico na Europa. 

Os valores dos escravos em Mariana entre 1750 e 1808 eram determi- 

nados pela idade, sexo e nacionalidade. Os valores de cativos em idade 

produtiva (15 a 40 anos) eram sempre significativamente mais elevados do 

que os de escravos mais jovens ou mais velhos e, na maioria dos anos, 

chegaram a ser o dobro dos valores destes. A tendencia secular para os 

cativos com mais de 40 anos foi semelhante a de escravos em idade produti- 

va entre 1750 e 1808, embora em niveis bem inferiores. 

Entretanto, para os escravos com menos de 15 anos verificaram-se 

importantes diferen9as nas tendencias dos valores a eles atribuidos. Apesar 

de haver flutua9oes no curto prazo, existiu no longo prazo uma estabilidade 

na estrutura de pre9os de mercado para os escravos mais jovens em Mariana. 

Essa e uma descoberta importante, pois na decada de 1770 o diferencial 

entre seus niveis de valores e os dos escravos em idade produtiva diminuiu 

consideravelmente. Isso coincidiu com o provavel inicio da reprodu9ao es- 

crava e a expectativa de que cativos mais jovens nascidos no Brasil vivessem 

ate a idade adulta, com a implica9ao de que os custos de criar crian9as 

escravas poderiam set reavidos quando elas atingissem a idade produtiva no 

fim da adolescencia. Esse fato indica que, na era p6s-minera9ao, a crescente 

popula9ao de cativos nascidos no Brasil existente em Mariana provavelmen- 

(3,1) Para uma discussao sobrc os aumentos da produce a9ucareira no Brasil cm fins do seculo XVIII c 
inicio do scculo XIX, vcr SCHWARTZ (1985, p. 422-434). Sobrc a alta de prc9os cm todo o 
Brasil na dccada dc 1790 c no inicio do seculo XIX, vcr ARRUDA (1980, p. 331-352). Uma das 
desvantagens dc usar valores nominais dc escravos para mcdir tendencias dc mercado c o fato dc 
cics nao mcdircm flutua96cs dc pre9os resultantes dc infla9ao ou defla9ao. Esse problcma 
cxaccrba-sc pela auscncia de indices de pre90 para o Brasil no scculo XVIII que pudessem ser 
usados para converter prc90s nominais cm "rcais1, Uma cxcc9ao c o mdicc dc prc90S para o 
mercado dc Salvador cntrc 1710 c 1769 publicado cm ALDEN (1990, p. 360-361). 
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te estava vivendo mais tempo. Esses valores comparativamente mais eleva- 

dos dos cativos mais jovens tambem coincide com a contragao das importa- 

96es de escravos para Minas Gerais e com a implicagao de que a futura 

populate escrava em idade produtiva seria dependente de cativos mais 

jovens que sobrevivessem ate a idade adulta. 

Apesar das taxas de reprodu9ao escrava aparentemente crescentes em 

fins do seculo XVIII, atribufram-se as mulheres em idade produtiva e repro- 

dutiva valores inferiores aos dos homens em quase todos os anos entre 1750 

e 1808, com pequena varia9ao significativa no longo prazo nas razoes entre 

os pre90s de homens e mulheres. Esses pre90S mais elevados dos cativos do 

sexo masculino eram esperados na epoca em que a minera9ao ainda domi- 

nava a economia local, devido a maior demanda por mao-de-obra masculina 

no setor mineratorio e ao alto nivel de importa96es de africanos predomi- 

nantemente do sexo masculino. Entretanto, com o declinio da minera9ao e 

progressiva diversifica9ao economica da regiao, esperava-se maior igualdade 

nos valores dos cativos segundo o sexo, especialmente tendo em vista a 

reprodu9ao e o diferencial de pre9os cada vez menor para os escravos em 

idade produtiva e os cativos mais jovens. Isso deveria ter gerado a atribui9ao 

de altos valores ao potencial reprodutivo feminino. Gontudo, houve pouca 

varia9ao no diferencial de pre90s de homens e mulheres em idade produti- 

va, apesar das mudancas no carater demografico da popula9ao escrava pre- 

viamente indicadas.^ 

Os dados sobre valores de escravos por nacionalidade revelam ainda a 

ausencia de uma atribui9ao de valor maior a cativos aculturados. Os escravos 

nascidos no Brasil em idade produtiva, fossem homens ou mulheres, unifor- 

memente apresentaram valores um pouco inferiores aos dos africanos nas 

mesmas condi96es. Isso provavelmente relacionava-se a intensa demanda 

por africanos em idade produtiva na epoca em que o trafico de cativos para 

Minas contraiu-se em fins do seculo XVIII. Havia provavelmente diferen9as 

nas estruturas ocupacionais segundo a nacionalidade, e sem duvida maiores 

(32) Essa e uma constata9ao intrigante, pois a capacidade reprodutiva feminina deveria ser muito 
valorizada se a popula9ao cativa realmente estivesse crescendo. E possivel que nao se 
valorizassem muito as mulheres em idade produtiva exatamente porque a reprodu9ao era uma 
coisa bastante comum. Um outro fator pode ter sido a maior produtividade, no curto prazo, da 
mao-de-obra masculina em compara9ao com a feminina, mesmo levando-se em considera9ao o 
beneficio de mais longo prazo da reprodu9ao associado as mulheres. Bergad, Garcia e Barcia 
constataram que, quando o trafico cubano de escravos foi amea9ado por variaveis politicas 
externas no seculo XIX, o pre90 de mulheres em idade reprodutiva elevou-se abruptamente em 
rela9ao ao dos homens de mesma faixa etaria, porem apenas por breves penodos de tempo. 
Verificaram tambem maior igualdade na atribui9ao de valor aos homens e mulheres em idade 
produtiva entre 1820 e 1880. Ver BERGAD, GARCIA & BARCIA (1995). 
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proporgoes de africanos trabalhavam em setores primarios da economia, 

como mineragao, agricultura e criagao de gado. Sabe-se que houve a prefe- 

rencia por cativos crioulos para as ocupa96es domesticas na maioria das 

sociedades escravistas, e os padroes do trabalho em Minas Gerais nao foram 

exce9ao. Pode ser que os africanos tenham sido considerados mais economi- 

camente produtivos do que os crioulos em razao de suas diferen9as ocupa- 

cionais, elevando-se em conseqiiencia sens valores relativos. Tambem e 

possivel que uma abundancia de escravos nascidos no Brasil e uma crescen- 

te escassez de africanos ao encerrar-se o seculo XVIII, independentemente 

da ocupa9ao, tenha feito baixar relativamente o pre90 dos crioulos, dada sua 

maior disponibilidade. Enquanto nao pudermos dispor de mais dados sobre 

os pre90s dos cativos em diferentes ocupa96es com base em fontes docu- 

mentais essas constata96es sao apenas sugeridas. 

A serie de pre90s de escravos de Mariana por idade, sexo e nacionali- 

dade de 1750 a 1808 e indicada na Tabela 5. 

TABELA 5 

VALORES DE ESCRAVOS EM MARIANA, 1750-1808 

(MIL-REIS) 

1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 
Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N 

Todos os Escravos 86 143 94 70 141 43 113 40 142 203 111 45 101 243 119 97 
Homens 93 103 91 47 149 34 119 33 150 167 123 31 102 175 127 70 
Mulheres 67 40 100 23 109 9 84 7 105 36 82 14 100 68 98 27 
Crioulos 71 59 85 32 113 15 104 12 104 45 65 14 93 105 97 32 
Africanos 97 83 100 35 156 28 117 27 154 154 131 31 108 134 130 65 
Homens Crioulos 72 32 76 15 120 10 108 7 103 20 46 5 85 56 99 16 
Mulheres Crioulas 70 27 94 17 99 5 98 5 105 25 76 9 102 49 95 16 
Homens Africanos 102 71 96 29 162 24 122 2^ 157 143 138 26 110 115 136 54 
Mulheres Africanas 64 12 118 6 121 4 50 2 105 11 94 5 95 19 102 11 
Idades 1-14 51 35 73 18 70 6 75 5 76 26 44 9 63 52 70 13 
Homens 53 18 58 10 72 5 62 3 76 12 46 5 56 30 68 8 
Mulheres 49 17 91 8 60 1 95 2 76 14 42 4 72 22 72 5 
Crioulos 50 33 73 18 70 6 75 5 74 25 44 9 63 51 66 10 
Africanos 66 2 120 1 60 1 83 3 
Idades 15-40 111 74 122 29 179 21 139 17 170 128 154 24 133 120 148 50 
Homens 116 57 121 18 193 15 141 16 175 110 167 18 135 83 154 37 
Mulheres 95 17 124 11 144 6 100 1 139 18 118 6 127 37 134 13 
Crioulos 102 24 119 11 162 7 134 5 152 18 108 3 131 47 135 16 
Africanos 115 50 128 16 188 14 141 12 173 107 161 21 134 72 155 34 
Homens Crioulos 96 15 167 3 184 4 143 4 152 8 134 22 135 9 
Mulheres Crioulas 111 9 101 8 133 3 100 1 151 10 108 3 129 25 135 7 
Homens Africanos 123 42 115 13 196 11 141 12 177 99 167 18 136 60 160 28 
Mulheres Africanas 77 8 185 3 155 3 123 8 127 3 123 12 132 6 
Idades 41+ 67 32 54 17 117 16 99 17 105 49 65 11 77 70 87 17 
Homens 73 27 55 13 130 14 106 14 109 45 74 8 80 61 100 13 
Mulheres 36 5 53 4 28 2 63 3 58 4 42 3 57 9 44 4 
Crioulos 35 3 68 2 90 1 60 2 35 1 53 7 45 1 
Africanos 69 31 59 14 124 14 97 15 109 46 68 10 78 60 90 16 

continua 
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1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 
Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N 

Todos os Escravos 134 36 102 52 96 85 93 162 88 59 110 86 91 k2 102 124 
Homens 140 30 103 41 99 50 98 131 92 49 120 58 94 64 107 93 
Mulheres 105 6 96 11 92 35 72 31 69 10 89 28 82 18 86 31 
Crioulos 76 8 88 15 84 31 72 41 69 9 68 25 86 21 78 42 
Africanos 151 28 109 36 102 53 101 116 92 48 127 61 93 59 119 73 
Homens Crioulos 49 5 80 9 93 12 79 23 108 4 65 9 94 9 71 25 
Mulheres Crioulas 121 3 100 6 78 19 64 18 39 5 70 16 79 12 88 17 
Homens Africanos 158 25 111 31 100 37 102 105 91 43 130 49 94 53 122 65 
Mulheres Africanas 90 3 92 5 108 16 92 11 100 5 115 12 88 6 93 8 
Idades 1-14 53 6 76 9 61 12 48 18 43 6 52 15 70 12 57 25 
Homens 49 5 78 7 75 5 50 9 60 1 47 7 70 3 58 17 
Mulheres 72 1 69 2 51 7 46 9 39 5 57 8 69 9 57 8 
Crioulos 53 6 65 8 58 11 45 17 43 6 49 14 70 12 53 21 
Africanos 160 1 95 1 110 1 100 1 100 2 
Idades 15-40 168 23 133 20 139 36 114 38 111 29 137 52 124 36 122 81 
Homens 184 18 134 15 151 21 124 26 109 26 139 39 126 31 128 61 
Mulheres 112 5 127 5 124 15 91 12 130 3 132 13 107 5 102 20 
Crioulos 145 2 120 6 104 10 99 11 123 3 124 7 90 2 107 19 
Africanos 171 21 138 14 152 25 122 26 112 25 139 45 125 33 131 57 
Homens Crioulos 113 3 110 5 124 5 123 3 118 3 80 1 101 9 
Mulheres Crioulas 145 2 127 3 99 5 78 6 128 4 100 1 112 10 
Homens Africanos 184 18 140 12 163 15 124 21 110 22 141 36 127 29 135 51 
Mulheres Africanas 90 3 128 2 137 10 113 5 130 3 133 9 109 4 100 6 
Idades 41+ 93 7 85 19 58 25 66 44 72 21 57 14 56 20 64 11 
Homens 93 7 89 15 56 19 68 40 74 19 75 9 57 8 68 10 
Mulheres 71 4 63 6 53 4 54 2 25 5 45 2 20 1 
Crioulos 80 1 50 1 35 1 33 3 80 1 
Africanos 93 7 86 17 58 24 68 40 72 21 64 11 58 19 62 10 

1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 
Prego N Prego. N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N 

Todos os Escravos 92 39 106 65 85 133 96 110 69 97 77 226 82 253 69 136 
Homens 97 27 112 52 90 100 100 87 73 70 80 153 85 163 70 95 
Mulheres 81 12 82 13 72 33 82 23 60 27 71 73 76 90 66 41 
Crioulos 99 14 72 16 72 49 94 42 65 50 78 93 84 125 73 54 
Africanos 88 25 124 42 94 77 97 66 73 46 75 129 78 122 66 80 
Homens Crioulos 113 7 54 9 74 27 103 27 67 28 88 39 92 61 84 23 
Mulheres Crioulas 84 7 95 7 69 22 79 15 63 22 71 54 77 64 65 31 
Homens Africanos 91 20 127 39 96 69 99 58 76 41 76 112 80 97 65 71 
Mulheres Africanas 78 5 87 3 73 8 87 8 48 5 68 17 73 25 68 9 
Idades 1-14 50 2 44 11 49 14 50 15 42 23 53 37 61 53 51 22 
Homens 42 7 46 8 57 6 40 15 59 14 61 25 57 7 
Mulheres 50 2 47 4 53 6 46 9 45 8 50 23 60 28 48 15 
Crioulos 50 2 48 9 49 13 50 15 42 23 53 35 57 49 51 21 
Africanos 60 2 100 4 50 1 
Idades 15-40 114 27 131 43 122 46 124 60 98 42 104 96 108 114 95 63 
Homens 116 20 136 36 124 39 125 49 107 30 105 66 116 68 98 43 
Mulheres 107 7 106 7 111 7 117 11 75 12 100 30 97 46 89 20 
Crioulos 107 12 125 4 119 7 125 24 93 20 102 43 111 63 93 30 
Africanos 119 15 135 35 124 36 123 35 102 21 105 51 106 46 98 32 
Homens Crioulos 113 7 127 5 120 19 113 9 113 20 124 31 96 16 
Mulheres Crioulas 97 5 125 4 100 2 144 5 77 11 93 23 99 32 89 14 
Homens Africanos 117 13 137 33 124 33 129 29 104 20 101 45 110 33 100 26 
Mulheres Africanas 130 2 ,90 2 120 3 94 6 60 1 128 6 95 13 88 6 
Idades 41+ 42 1o 71 10 57 33 59 25 52 32 50 77 47 69 43 51 
Homens 41 7 72 8 59 28 59 22 52 25 52 60 49 55 45 45 
Mulheres 43 3 68 2 45 5 60 3 52 7 42 17 38 14 33 6 
Crioulos 78 2 36 4 35 2 61 7 59 7 60 12 35 3 
Africanos 42 10 71 7 58 27 61 22 49 25 48 68 44 56 44 47 

continua 

516 Est. econ., Sao Paulo, 24(3):495-525, set-dez 1994 



Laird W. Bergad 

continuagao 

1774 1775 1776 1777 1778 1779 178Q 1781 
Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N 

Todos os Escravos 79 225 77 99 76 206 79 284 78 228 70 127 77 155 70 415 
Homens 80 185 81 78 78 165 84 210 80 173 73 97 81 106 77 287 
Mulheres 70 40 65 21 68 41 66 74 71 55 60 30 67 49 56 128 
Crioulos 74 85 68 41 73 74 77 141 67 85 59 47 74 82 58 221 
Africanos 83 135 85 54 78 127 81 139 84 141 76 75 80 72 85 188 
Homens Crioulos 77 57 73 26 77 ' 49 84 85 70 51 62 27 84 44 63 113 
Mulheres Crioulas 67 28 59 15 65 25 67 56 63 34 54 20 63 38 53 108 
Homens Africanos 83 126 85 49 78 114 84 122 85 120 77 65 80 62 86 170 
Mulheres Africanas 78 9 89 5 81 13 66 17 83 21 71 10 83 10 70 18 
Idades 1-14 50 35 49 20 49 36 48 56 46 42 47 29 49 55 53 127 
Homens 45 21 54 12 50 22 49 32 45 25 50 18 53 24 61 73 
Mulheres 56 14 41 8 48 14 46 24 48 17 42 11 46 21 43 54 
Crioulos 50 35 46 19 50 35 47 55 43 39 45 26 50 44 45 106 
Africanos 95 1 80 1 77 3 65 2 40 1 94 21 
Idades 15-40 102 117 96 54 98 78 107 145 98 135 101 49 102 63 94 171 
Homens 105 98 98 44 101 61 111 110 99 107 103 39 108 44 102 119 
Mulheres 88 19 87 10 86 17 93 35 93 28 91 10 89 19 76 52 
Crioulos 105 33 94 19 92 25 108 69 95 35 87 12 105 34 81 72 
Africanos 102 81 97 34 100 53 105 75 99 100 106 35 99 9 103 97 
Homens Crioulos 113 23 97 13 99 14 113 45 98 22 96 6 118 19 91 34 
Mulheres Crioulas 86 10 87 6 84 11 98 24 89 12 77 6 88 15 73 38 
Homens Africanos 103 75 98 30 102 47 109 64 99 84 105 31 100 25 106 85 
Mulheres Africanas 101 6 87 4 90 6 82 11 97 16 113 4 93 4 83 12 
Idades 41+ 51 60 62 23 50 62 51 77 53 50 46 34 64 44 53 114 
Homens 52 54 65 21 50 56 54 63 55 40 48 28 67 37 56 93 
Mulheres 38 6 34 2 49 6 38 14 47 10 40 6 52 7 36 21 
Crioulos 60 14 38 3 69 8 49 17 68 12 67 3 82 4 50 42 
Africanos 48 46 65 17 47 51 52 59 49 37 44 31 63 39 54 68 

1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 
Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N 

Todos os Escravos 78 332 84 257 79 358 73 278 76 307 78 391 88 241 75 353 
Homens 80 267 90 186 86 256 80 179 80 200 82 277 94 172 79 234 
Mulheres 71 65 67 71 64 102 62 99 70 107 66 114 75 69 67 119 
Crioulos 74 141 71 99 71 151 64 155 70 150 70 178 78 90 69 209 
Africanos 82 182 92 156 86 197 85 121 82 150 85 209 95 145 83 144 
Homens Crioulos 76 85 79 46 80 80 71 71 74 76 78 94 83 35 72 109 
Mulheres Crioulas 71 56 64 53 60 71 59 84 66 74 61 84 75 55 66 100 
Homens Africanos 83 173 94 139 89 166 86 106 83 120 85 181 96 132 84 125 
Mulheres Africanas 70 9 77 17 73 31 7a 15 80 30 84 28 79 13 74 19 
idades 1-14 46 71 54 48 50 68 48 84 52 85 51 85 57 35 55 101 
Homens 48 45 58 20 51 29 48 40 57 41 53 41 47 9 56 52 
Mulheres 43 26 51 28 49 39 48 44 48 44 49 44 60 26 53 49 
Crioulos 44 68 54 48 47 65 48 84 52 83 51 81 57 35 53 98 
Africanos 97 3 107 3 120 1 60 3 93 3 
Idades 15-40 108 142 104 144 103 200 96 138 98 158 102 195 102 159 99 174 
Homens 111 110 108 112 106 159 104 93 101 104 109 140 106 123 105 118 
Mulheres 95 32 87 32 89 41 79 45 92 54 85 55 91 36 87 56 
Crioulos 108 63 96 38 97 70 90 59 96 63 94 76 99 44 95 84 
Africanos 107 79 107 106 107 123 100 78 100 90 107 118 104 110 103 90 
Homens Crioulos 115 35 109 18 102 46 108 26 95 35 104 43 112 17 104 42 
Mulheres Crioulas 99 28 84 20 85 24 76 33 96 28 81 33 91 27 87 42 
Homens Africanos 109 75 108 94 109 106 102 66 104 66 111 96 105 101 106 76 
Mulheres Africanas 68 4 93 12 96 17 87 12 89 24 92 22 91 9 86 14 
Idades 41+ 62 113 64 63 49 86 58 51 53 63 56 107 57 41 45 74 
Homens 62 107 66 53 51 66 60 43 55 54 57 93 58 34 46 61 
Mulheres 65 6 53 10 44 20 45 8 44 9 46 14 49 7 37 13 
Crioulos 58 8 66 12 57 13 51 10 50 4 57 20 51 9 40 24 
Africanos 62 97 63 49 48 70 59 40 54 58 56 85 58 31 47 50 

continua 
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1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 
Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N 

Todos os Escravos 82 
CM 76 325 83 164 72 439 79 268 80 203 75 445 73 420 

Homens 84 211 80 228 83 122 79 264 82 183 79 148 78 318 78 277 
Mulheres 69 33 67 97 84 42 62 175 73 85 83 55 70 127 65 143 
Crioulos 73 63 69 126 86 77 69 285 71 135 91 91 71 215 73 266 
Africanos 86 176 81 199 81 87 79 154 88 130 70 110 80 225 72 145 
Mulheres Crioulas 76 38 76 54 86 46 78 132 74 61 95 47 74 114 81 142 
Mulheres Crioulas 68 25 64 72 87 31 61 153 69 74 86 44 69 101 65 124 
Homens Africanos 87 169 81 174 82 76 80 132 87 120 70 100 81 199 73 126 
Mulheres African as 66 7 78 25 75 11 69 22 99 10 70 10 71 26 62 19 
Idades 1-14 51 18 51 57 65 28 52 128 55 68 77 29 55 99 57 126 
Homens 56 13 50 23 62 19 56 57 57 34 58 12 53 50 60 63 
Mulheres 38 5 52 34 71 9 48 71 54 34 90 17 56 49 54 63 
Crioulos 46 16 51 56 65 28 51 127 53 65 77 29 54 98 56 123 
Africanos 90 2 40 1 105 1 108 3 115 1 95 2 
Idades 15-40 101 134 100 158 102 96 97 207 102 139 107 98 98 239 99 180 
Homens 103 117 103 114 105 68 106 130 106 95 114 67 101 177 107 122 
Mulheres 90 17 90 44 94 28 82 77 92 44 91 31 90 62 85 58 
Crioulos 99 28 99 49 106 41 92 120 96 58 106 55 95 98 99 114 
Africanos 102 103 100 109 99 55 103 87 106 80 108 42 101 138 101 59 
Homens Crioulos 106 15 109 23 114 21 106 55 104 25 116 31 98 55 109 65 
Mulheres Crioulas 91 13 90 26 97 20 81 65 91 33 93 24 91 43 86 49 
Homens Africanos 103 100 102 91 101 47 106 75 107 70 112 36 103 119 104 50 
Mulheres Africanas 79 3 90 18 87 8 87 12 99 10 85 6 87 19 79 9 
Idades 41-1- 58 81 55 110 48 38 48 103 53 52 46 75 42 103 44 100 
Homens 59 75 58 91 49 33 50 76 54 46 47 68 44 87 45 80 
Mulheres 37 6 41 19 47 5 43 27 45 6 34 7 33 16 42 20 
Crioulos 48 13 45 21 49 7 54 38 45 8 30 7 41 19 42 25 
Africanos 59 67 57 89 48 31 45 65 55 43 46 67 43 82 45 74 

1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 
Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N Prego N 

Todos os Escravos 84 360 77 85 87 311 79 225 81 204 81 248 92 197 103 172 
Homens 90 241 80 57 91 200 85 141 83 129 85 155 97 140 98 106 
Mulheres 73 119 72 28 80 111 70 84 77 75 75 93 78 57 111 66 
Crioulos 79 193 86 38 80 164 76 144 77 129 85 154 88 122 104 102 
Africanos 90 154 71 46 95 130 86 81 87 75 75 94 97 75 102 70 
Homens Crioulos 84 106 92 19 85 76 83 71 78 65 94 72 95 72 94 46 
Mulheres Crioulas 74 87 80 19 76 88 69 73 76 64 78 82 78 50 112 56 
Homens Africanos 95 122 74 37 94 114 87 70 88 64 78 83 99 68 101 60 
Mulheres Africanas 70 32 57 9 103 15 81 11 79 11 52 11 77 7 107 10 
idades 1-14 65 93 55 15 56 80 52 64 58 78 60 72 62 49 78 60 
Homens 61 49 49 5 59 42 57 35 59 42 63 32 62 29 83 29 
Mulheres 69 44 58 10 53 38 47 29 56 36 59 40 62 20 73 31 
Crioulos 65 92 55 15 56 80 52 64 58 77 61 70 61 48 75 57 
Africanos 20 1 33 2 115 1 140 3 
Idades 15-40 111 161 110 41 115 160 113 103 115 79 116 103 123 102 143 73 
Homens 125 105 113 31 120 101 124 62 122 47 125 65 130 75 133 44 
Mulheres 84 56 102 10 106 59 96 41 106 32 100 38 102 27 158 29 
Crioulos 107 65 110 20 116 66 111 59 111 47 115 66 119 59 151 40 
Africanos 114 90 110 21 114 82 116 44 123 32 118 37 128 43 134 33 
Homens Crioulos 125 33 115 12 132 27 129 26 116 21 130 32 132 34 124 18 
Mulheres Crioulas 88 32 102 8 106 39 96 33 106 26 101 34 102 25 172 22 
Homens Africanos 127 66 111 19 115 68 121 36 126 26 121 33 129 41 139 26 
Mulheres Africanas 79 24 100 2 107 14 93 8 107 6 90 4 105 2 116 7 
Idades 41+ 56 72 40 28 51 63 50 58 60 47 53 73 54 46 68 39 
Homens 59 61 38 21 53 51 52 44 63 40 53 58 56 36 66 33 
Mulheres 38 11 45 7 39 12 45 14 46 7 53 15 46 10 77 6 
Crioulos 46 14 60 2 50 16 48 21 51 5 69 18 53 15 65 5 
Africanos 57 55 38 25 52 42 52 37 62 42 47 55 54 31 68 34 

continua 
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continua9ao 

1806 1807 1808 

Prego N Prc90 N Prc90 N 

Todos os Escravos 89 48 95 36 102 148 

Homcns 91 37 92 22 105 95 

Mulhercs 83 11 99 14 95 53 

Crioulos 87 30 93 22 99 92 

Africanos 93 18 97 14 106 56 

Homcns Crioulos 92 20 96 13 102 52 

Mulheres Crioulas 78 10 89 9 95 40 

Homcns Africanos 91 17 85 9 109 43 

Mulhercs Africanas 130 1 117 5 97 13 

Idades 1-14 72 14 61 12 85 50 

Homcns 80 10 61 6 85 30 

Mulheres 52 4 62 6 85 20 

Crioulos 72 14 63 11 84 48 

Africanos 40 1 115 2 

Idades 15-40 127 21 129 18 126 64 

Homcns 141 14 131 10 132 40 

Mulheres 101 7 128 8 117 24 

Crioulos 120 12 124 11 121 38 

Africanos 138 9 139 7 134 26 

Homcns Crioulos 143 6 126 7 129 19 

Mulheres Crioulas 96 6 119 4 113 19 

Homcns Africanos 139 8 142 3 135 21 

Mulheres Africanas 130 1 136 4 132 5 

Idades 41+ 47 13 57 6 79 34 

Homcns 47 13 57 6 86 25 

Mulheres 59 9 

Crioulos 44 4 78 6 

Africanos 48 9 57 6 79 28 

Gonclusoes 

Os dados coligidos e apresentados neste trabalho constituem o pri- 

meiro exame sistematico de uma base de dados em serie temporal sobre 

aspectos demograficos e economicos da escravidao em Minas Gerais na 

esteira do legendario boom aunfero de principios do seculo XVIII. Eles 

conduzem a duas conclusoes fundamentals. Primeira, a de que a populate 

escrava da capitania estava passando por um processo de mudan9a de sua 

estrutura demografica em dire9ao a uma popula9ao cujas caracterfsticas eram 
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determinadas pela reprodugao. Isso e indicado pelo constante declmio da 

razao entre homens e mulheres apos 1750, pela altera9ao da estrutura etaria 

da populagao cativa, composta por um numero cada vez maior de jovens, e 

pelo fato de que a porcentagem de escravos nascidos no Brasil na popula^ao 

escrava total aumentou ate se tornar predominante em fins do seculo XVIII 

e inicio do seculo XIX. Varios outros indicadores, como por exemplo a razao 

entre criangas e mulheres e a razao de dependencia da populate em 1808 

corroboram essa conclusao. O declinio do trafico de escravos para Minas na 
(33) 

segunda metade do seculo XVIII esta implicito nessas constata96es. 

A segunda conclusao poderia ter sido antevista pela historiografia 

economica brasileira. Nao surpreende verificar que os valores de escravos 

declinaram com o colapso da minera9ao aunfera e se estabilizaram quando a 

economia da capitania entrou num processo de reorganiza9ao. Precisamente 

as dimensoes e a dire9ao dessa reorganiza9ao tern sido o tema do debate 

academico. Estes dados indicam uma tendencia de eleva9ao nos valores de 

escravos durante a decada de 1790, tendencia essa que prosseguiu no inicio 

do seculo XIX. Esse padrao provavelmente nao foi exclusivo de Minas 

Gerais, sendo provavel a ocorrencia de aumentos nos valores de escravos em 

outras partes do Brasil. Aumentos gerais de pre90s no final do seculo XVIII 

e as altas demandas por produtos primarios nos mercados europeus estimu- 

laram o crescimento economico em toda a colonia, o que elevou considera- 

velmente as demandas por mao-de-obra na maioria das regioes. A expansao 

do trafico de escravos africanos foi uma rea9ao logica a condi96es economi- 

cas favoraveis/34^ Algumas questoes fundamentais sobre a historia da escra- 

vidao em Minas Gerais emergem em razao da revitaliza9ao economica e do 

ressurgimento do trafico de escravos no Brasil em principios do seculo XIX. 

Entre as mais importantes a serem respondidas por futuros estudos esta o 

volume precise do trafico de cativos para a regiao e o impacto que novas 

entradas de escravos produziram sobre as tendencias demograficas e de 

mercado encontradas neste e em outros estudos/35^ 

(33) Os divcrsos estudos do listas nominativas dc escravos de Minas Gerais durance o inicio da decada 
de 1830 indicam que a rcprodu9ao escrava estava em franco dcscnvolvimento na quarta decada 
do seculo XIX. Vcr PAIVA & LIBBY (1992). Este artigo idcntifica cm fins do seculo XVIII o 
provavel inicio de padroes rcprodutivos Ifquidos positives entre a popula9ao cativa de Minas 
Gerais. 

(34) Vcr ELTIS (1987, p. 243) para dados sobre o trafico de escravos para o Brasil em fins do seculo 
XVIII. 

(35) Este artigo rcprcscnta o inicio de um projeto dc longo pra/o sobre a cscravidao em Minas Gerais 
que, cspcro, rcspondcra a algumas dessas questoes. Estou cm processo de criar uma vasta base dc 
dados sobre a cscravidao cm varias localidadcs dc Minas (Ouro Prcto, Sao Joao del Rcy, Mariana 
c Diamantina), usando inventarios do inicio do seculo XVIII, desde quando clcs se tornaram 
dispomveis ate a aboli9ao, cm 1888. 
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