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RESUMO 

Utilizando-se de listas nominafivas de habifanfes de dois munidpios mineiros no seculo 
XIX, este artigo procura mostrar que a populagdo de cor livre (toda de origem escrava) 
pode ser encontrada em todas as ocupagbes exercidas pelo segmento de cor branca, 
e que essas pessoas viveram em uma organizagdo social e demogrdfica muito 
parecida com a de seus contempordneos de origem ndo escrava. Tambem mostra 
que, vivessem as pessoas de cor em meio a populagoes afro-brasileiras ou 
predominantemenfe entre brancos, houve para elas pouca diferenga em seus padrdes 
de trabalho e organizagdo social em relagdo a seus vizinhos brancos. Por fim, mostra 
que os livres de cor foram importantes proprietdrios de escravos. Estes achados inserem- 
se no discussdo sobre as raizes histdricas das relagdes raciais no Brasil 
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ABSTRACT 

Using unpublished census manucripts of nineteenth century Minas Gerais, this paper 
deals with free colored population. The authors argue that freedmen were to be found 

in all occupations practiced by their contemporary white neighbors and experienced 
much of the same social and demographic organization as their non-slave-originated 
peers. It will also be show that whether they lived among predominantly Afro-Brazilian 

populations or among predominantly white ones, there was little diference in the patters 
of work and social organization for the free colored from those of their white neighbors. 

Finally, it shows that freedmen were even significant slave owners in their own right. 
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Praticamente ninguem contesta que o Brasil, no imcio do seculo XIX, tinha a 

maior popula^ao de cor livre de todas as sociedades escravistas da America. Na 

epoca do primeiro censo nacional, em 1872, as pessoas de cor livres - todas com 

origens escravas - perfaziam 4,2 milhoes, em contraste com apenas 1,5 milhao de 

cativos afro-brasileiros. Ademais, essas pessoas de cor livres compunham o maior 

grupo definido segundo ra^a/condi^o social no proprio Brasil. (KLEIN, 1969; 

KLEIN, 1986, cap. 10) Entretanto, essa foi uma epoca em que a economia cafeeira 

escravista estava chegando a maturidade, e o pre^o dos escravos encontrava-se em 

uma fase ascendente havia muito tempo.(FRAGINALS, KLEIN & ENGERMAN, 

1983) Tambem praticamente nao se questiona a ideia de que a sociedade brasileira, 

como todos os demais regimes escravistas, era racista, e que a elite branca 

discriminava de varias maneiras seus libertos, ainda que permitisse urn mvel muito 

elevado de alforrias.1 Porem, ate o presente, nao temos uma boa no^ao de como 

esses libertos foram integrados ao mundo do livre mercado. Teriam sido barrados 

nas vias normais de mobilidade economica e social, como ocorreu, por exemplo, 

entre as pessoas de cor livres nos Estados Unidos?2 Ou teriam sido bem mais 

integrados do que os celebres casos de racismo parecem sugerir? De fato, poderia 

a longa resistencia a consciencia negra no Brasil e a autopercep9ao dos brasileiros 

como uma sociedade racialmente harmoniosa estarem relacionadas a experiencia 

daqueles numerosos libertos afro-brasileiros muito antes da aboli^ao da escravidao? 

Procuraremos demonstrar neste ensaio que, de fato, a popula^ao de cor livre, exceto 

no mvel da elite, pode ser encontrada em todas as ocupa^oes exercidas por seus 

vizinhos brancos contemporaneos e que essas pessoas viveram em uma organiza^ao 

social e demografica muito parecida com a de seus semelhantes de origem nao- 

escrava. Tambem mostraremos que, vivessem as pessoas de cor livres em meio a 

popula96es predominantemente afro-brasileiras ou predominantemente entre 

brancos, houve para elas pouca diferen^a em seus padroes de trabalho e organiza^ao 

social em rela^ao a seus vizinhos brancos. Por fim, demonstraremos que os proprios 

libertos foram importantes proprietaries de escravos. 

1 "Vfer, por exemplo, AZEVEDO (1987)e SCHWARZ (1987). 

2 Minas Gerais tem muito em comum com a Viigmia em tamanho e atividade economica. Contudo, 
neste estado escravista altamente liberal, o liberto era uma figura completamente marginalizada 

a quern por lei se negava o acesso a mobilidade e a propriedade. Ver JACKSON (1968). 
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Surpreendentemente, apesar de todos os estudos rccentes sobre a escravidao africana 

no Brasil, poucos ha que se ocupem da vida da popula^ao de cor livre.3 E nosso 

objetivo analisar essa negligenciada classe de brasileiros de cor servindo-nos das 

mesmas fontes que foram recentemente pesquisadas para o estudo da escravidao 

no Brasil. For muitos anos, economistas e historiadores brasileiros tern explorado 

o tema da escravidao em princfpios do seculo XIX em Sao Paulo e Minas Gerais, 

empregando os mapas ou censos de popula^ao e produce, anteriormente nao 

publicados e nao analisados, que foram levantados em ambas as regioes com alguma 

regularidade desde a decada de 1770 ate o imcio da decada de 1840. Esses censos 

extraordinarios permitiram aos estudiosos reformular visoes anteriores sobre a 

sociedade rural e o sistema escravista nessas regioes brasileiras economicamente 

dinamicas. Em vez de um grande sistema hegemonico &&plantation^ como suposto 

na original obra de Gilberto Ereyre, descobriu-se que a maior parte do Brasil no 

seculo XIX consistia em pequenas propriedades escravistas incrustadas em uma 

economia com uma grande propor^ao de mao-de-obra livre. Nessas duas regioes, 

por exemplo, os proprios escravos nunca excederam um ter^o da for^a de trabalho 

total, e os domidlios de proprietarios de escravos nunca perfizeram mais do que 

um ter^o de todos os domidlios.4 Em suma, o tamanho e o peso relative da 

populate escrava e seus senhores no Brasil diferiu bem pouco dos encontrados 

nos Estados Unidos na mesma epoca.5 

3 Evidentemente existem varios estudos sobre as pessoas de cor livrcs. Contudo, eles tratam de 

aspectos espedficos da vida daquelas pessoas, estudam amostras muito pequenas e nao 
representativas ou incluem as pessoas de cor livres em um contexto maior nao-difercnciado de 
uma popula^ao livre pobre. A vida religiosa das pessoas de cor livres urbanas no Nordeste foi 
estudada em RUSSELL-WOOD (1982). A riqueza de uma amostra de ex-escravos de primeira 
geragao, tambem em um contexto urbano, encontra-se analisada em OLIVEIRA (1988). As 

agruras sofridas por brancos e pessoas de cor livres pobres sob a escravidao foram abordadas nos 
classicos estudos de FRANCO (1969) e MELLO E SOUZA (1982). Uma interessante analise 

comparativa do tratamento das pessoas de cor livres no sistema criminal urbano encontra-se em 
ALGRANTT (1988). Porem, de um modo geral, nao existe ainda um estudo sistematico de seu 
papel na economia e sociedade na area urbana, ou, mais importante, na area rural, onde eles 
predominantemente se situavam. 

4 Um exame geral das descobertas recentes pode ser encontrado em SCHWARTZ (1982). Bons 
sumarios do material existente sobre Minas Gerais estao em PAIYA & KLEIN (1994) e, para 
Sao Paulo, em LUNA & KLEIN (1991). Entre os estudos pormenorizados sobre Minas Gerais 
estao: PAIYA (1988); PAIVA (1989); PAIVA et alii (1990); LIBBY & GRIMALDI (1988); 
PAIYA & LIBBY (1992). Estudos mais antigos baseados nesses censos manuscritos nao publicados 

incluem, entre outros: LUNA (1981); LUNA & COSTA (1982); COSTA (1982); COSTA 
(1979); RAMOS (1978); RAMOS (1979). Os mapas da provmcia de Sao Paulo foram usados 
nos seguintes estudos; COSTA & GUT IERREZ (1985); GUTIERREZ (1987); GUTIERREZ 
(1988); MOTTA (1988); RANGEL (1993). 

5 Cabe ressaltar que Minas Gerais e Sao Paulo eram sistemas escravistas (como definido por Finley 

e outros estudiosos) devido a concentragao de cativos nas partes mais capitalistas da economia 
local. Mas os proprios escravos nao eram os trabalhadores mais numerosos nessas regioes. Nos 
Estados Unidos, os proprietarios de escravos nos estados sulistas representavam apenas 31% da 

popula^ao livre total em 1850. (GRAy 1932, v. 1, p. 482) 
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Mas o aspecto em que o Brasil realmente diferiu dos Estados Unidos em um grau 

consideravel e a ra^a de sua popula^ao livre. Enquanto mais de 95% dos domicilios 

sem escravos eram compostos de brancos nos Estados Unidos, no Brasil essa 

porcentagem tendia a ser menor do que 50%.6 Os libertos tambem eram 

encontrados como chefes de domicilios com escravos em numeros muito 

significativos, mais uma vez contrastando acentuadamente com os Estados Unidos, 

onde menos de 1% de todos os proprietaries de escravos eram nao-brancos. Porem, 

apesar de sua importancia, os libertos nao receberam a devida aten^ao nos estudos 

recentes.7 

Neste estudo inicial sobre os libertos, decidimos examinar a maior provmcia 

brasileira em popula^ao total, escravos e pessoas de cor livres: Minas Gerais. Dessa 

provmcia selecionamos as listas de habitantes de 1831, documentos nao publicados, 

referentes a dois munici'pios importantes8: Campanha, na regiao sudoeste da 

provmcia, e Sahara, na area central, proximo a atual Belo Horizonte. Ambas as 

regioes tern uma semelhan^a aproximada em estrutura e tamanho de sua popula^ao 

e no exerdcio de atividades agncolas e artesanais. Embora ainda houvesse em 

Sahara alguma atividade mineratoria (a extra^ao do ouro tornara celebre essa regiao 

no seculo XVIII, mas declinara apos 1750), esse ja nao era o setor predominante 

da economia local. Em fins do seculo XVIII, a provmcia de Minas Gerais 

transformara-se em uma economia agncola, proto-industrial e mineratoria mista 

muito complexa, na qual a produ^ao aunfera era um elemento secundario mas 

ainda importante. A economia de Minas Gerais, com suas exporta^oes de acii^ar, 

aguardente, generos alimenticios e tecidos de algodao de baixa qualidade, lembrava 

mais a economia da provmcia vizinha, Sao Paulo, do que a si mesma no penodo 

colonial anterior. 

Campanha e Sahara eram bem tfpicas da provmcia como um todo no aspecto da 

concentra^ao na agricultura, com uma participa^ao pequena porem importante 

das atividades de manufaturas de tecidos grosses, trabalhos em metal e madeira e 

minera^ao. Nas duas zonas havia uma signiflcativa industria de refina^ao de a^ucar 

produtora de aguardente para consume local, e ambas possmam tambem um setor 

6 Sobre os aproximadamente 5% de domicilios de livres compostos por pessoas de cor em 1830, 
ver WOODSON (1925); WOODSON (1924). Gray calcula que em 1860 no sul dos Estados 
Unidos apenas 3% da popula^ao nao-proprietaria de escravos compunha-se de pessoas de cor 

livres. (GRAY, 1932, v. 1, p. 481-482) 

7 As poucas exce^oes a esse descaso sao: SAMARA (1977); COSTA (1992). 

8 Na geografia poh'tica do Brasil oitocentista, o munidpio era o equivalente ao condado norte- 
americano, e designava um distrito urbano e suas areas rurais circundantes ate as fronteiras com 

o munidpio vizinbo. 
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comercial muito ativo. Embora a auto-suficiencia fosse consideravel, ambas as zonas 

estavam estreitamente ligadas a uma economia regional mais ampla que inclma 

um comercio bastante ativo com as provmcias litoraneas vizinhas.9 

Mas havia tambem diferen9as importantes entre Sahara e Campanha, das quais a 

mais significativa era a composi^ao racial. Foi este fator espedfko que justificou 

nossa sele^ao dessas duas regioes diferentes. Usando os extremos em composigao 

racial representados por esses dois municfpios, podemos verificar se a estrutura 

racial teria sido ou nao um fator crucial para determinar a integra^ao ou rejei^ao 

dos libertos na sociedade nao-escrava. Pelos padroes raciais de Minas Gerais na 

primeira metade do seculo XIX, essas duas regioes incorporam os extremos. 

Campanha esta entre os municipios mineiros com maior porcentagem de brancos, 

e Sahara, de negros. Sahara fora um dos principais distritos mineratorios, possuidor 

de uma grande for^a de trabalho escrava, o que, por sua vez, explica sua incidencia 

altfssima de popula^ao de cor. O declmio da economia aunfera na segunda metade 

do seculo XVTII obrigara Sahara, com seus numerosos povoados, a dedicar-se 

mais a agricultura e atividades artesanais. Campanha, onde nao ocorrera o boom 

mineratorio, era uma area de desenvolvimento mais recente e se concentrara desde 

o imcio no cultivo de seu solo fertil. Situando-se nas proximidades do grande 

mercado do Rio de Janeiro, a economia a^ucareira, pecuarista e agncola de 

Campanha estava mais voltada para a exporta^o do que a de Sahara, que era mais 

distante. A ausencia de um passado mineratorio, o desenvolvimento mais recente 

e o conseqiiente afluxo de migrantes, bem como sua orientate para as exportagoes, 

explicam por que Campanha era uma area de grande concentra^ao de residentes 

brancos. Esses dois municipios representam, assim, os padroes mais basicos 

evidentes na provincia de Minas Gerais, incorporando, de um lado, uma nova e 

importante economia agncola exportadora com reduzidas concentra^oes urbanas 

e, de outro lado, uma economia com uma base mais urbanizada e combinada a 

agricultura e artesanato, incluindo alguma atividade mineratoria remanescente. As 

cerca de 74.000 pessoas encontradas dentro das fronteiras desses dois municipios 

representavam aproximadamente 12% da popula^ao total da provincia, a qual, por 

sua vez, era a mais populosa do imperio brasileiro no seculo XIX.10 

9 Segvmdo um levantamento fiscal de 1836, Campanha contava com 93 engenhos, e Sahara com 
cerca de 157, perfazendo, assim, 14% do total da provincia. Tambem foram mencionadas, 
respectivamente, 472 e 275 vendas que, juntas, perfaziam 16% do total apresentado para Minas 
Gerais. (PATVA & GODOT 1992, p. 38, Tabela 1) 

10 Devido a defmi^ao mutavel dos distritos, e dificil comparar Campanha e Sahara ao longo dos 
varies censos. Em 1821, esses dois municipios possuiam uma popula^ao conjunta de 104.000 

pessoas, perfazendo 20% do total da provincia (MATOS, 1981, v 2, p. 45-50), enquanto o 
censo de 1835 mostrava as duas zonas com um total de 87.000 pessoas e apenas 12% da populate 
mineira total. Neste segundo censo, Campanha tinha quase 3.000 pessoas a menos do que em 

1831, e Sahara cerca de 15.000 a mais.(PATVA & GODOY, op. cit) 
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Apesar de Campanha ter um dos maiores indices de brancos entre os municfpios 

de Minas Gerais, ainda assim a maioria de sua popula^ao - como no caso de Sahara 

- foi classificada como afro-brasileira (ver Tabela 1). Em Campanha, 54% da 

popula^ao total, livre e escrava, compunha-se de nao-brancos; em Sahara, os nao- 

brancos perfaziam 83%. Mas o peso relativo dos libertos diferia nas duas 

comunidades. As pessoas de cor livres compunham menos da metade do total da 

popula9ao de cor (on 46%) em Campanha. Em Sahara, que possma 

aproximadamente a mesma porcentagem total de cativos que Campanha, os libertos 

eram maioria, perfazendo 66% do total dos afro-brasileiros. Em Campanha apenas 

34% da popula^ao livre compunha-se de nao-brancos, ao passo que 77% das 

pessoas livres foram classificadas como nao-brancas em Sahara. 

TABELA 1 - POPULAfpAO TOTAL SEGUNDO SEXO E COR NOS 

MUNICLPIOS DE SABARA E CAMPANHA EM 1831 

LIVRES ESCRAVOS TOTAL 

COR Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Total 

I - SABARA 

Brancos 3195 3307 • • • ■ • • 3195 3307 6502 

Pardos 8614 9520 827 806 9441 10326 19767 

Pretos crioulos 1302 1796 2878 2832 4180 4628 8808 

Afficanos 141 151 2799 970 2940 1121 4061 

Subtotal* 13252 14774 6504 4608 19756 19382 39138 

II - CAMPANHA 

Brancos 8187 7920 . •. ... 8187 7920 16107 

Pardos 3372 3536 709 548 4081 4084 8165 

Prctos crioulos 459 508 2096 2080 2555 2588 5143 

Africanos 218 189 3329 1289 3547 1478 5025 

Subtotal** 12236 12153 6134 3917 18370 16070 34440 

Fonte: ARQUIYO PUBLICO MINEIRO, Se^ao Provincial, Mapas de Popula^ao, Pasta 1, Doc. 
12; Pasta 7, Doc. 1; Pasta 10, Docs. 2, 6, 14-22. 

Notas: * Em Sahara havia 39.347 pessoas no total, das quais 209 nao contem indica^ao de sexo, cor 
e condigao social. 

** Em Campanha havia 35.178 pessoas arroladas, das quais 738 nao contem indicate de cor e sexo 
(destas, 730 eram livres e 8 escravas). 

A maioria dos libertos nao vivia em domidlios possuidores de escravos, e esse 

padrao nao diferia significativamente entre os dois municfpios (ver Tabela 2). Os 

domicilios sem escravos compunham 70% do total de domidlios nos dois casos, 

mas a participa^ao total dos libertos nesses domicilios sem escravos divergia devido 

ao peso diferente de cada grupo em suas respectivas areas. Em Campanha, onde os 

libertos compunham apenas 34% do total de pessoas livres, eles chefiavam 45% 
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dos domicilios sem escravos. Em Sahara, onde perfaziam 77% do total de livres, 

eles compunham 88% dos chefes de domicilios sem escravos. Em ambos os casos, 

o mimero total de pessoas de cor livres vivendo nesses domicilios sem escravos 

aproximava-se bastante de sua representa^ao entre os chefes desses domicilios (43% 

em Campanha e 89% em Sahara). Embora a maioria das pessoas de cor livres nas 

duas comunidades vivesse longe dos cativos, e interessente notar que em Campanha, 

com participa9ao maior de brancos, uma porcentagem maior de pessoas de cor 

livres foi encontrada em domicilios sem escravos (88%) do que no caso de Sahara, 

onde apenas 67% do total de libertos viviam em domicilios sem escravos. 

TABELA2- POPULA^AO LWRE SEGUNDO SEXO E COR EM DOMICILIOS 

SEM ESCRAVOS, MUNICIPIOS DE SABARA E CAMPANHA EM 

1831 

hom. mulh. hom. mulh. Tamanho Chefes de Dom. Total 

COR Chefes de Domic. Popul. Total Medio Razao entre os Sexos 

I - SABARA 

Brancos 400 153 967 1006 3,6 261 96 
Pardos 2178 1069 6575 7266 4,3 204 90 

Pretos crioulos 410 387 1140 1566 3,4 106 73 

Africanos 66 36 102 98 2,0 183 104 

Subtotal* 3054 1645 8784 9936 4,0 186 88 

II - CAMPANHA 

Brancos 1802 330 4940 4897 4,6 546 101 

Pardos 1078 335 3034 3098 4,3 322 98 

Pretos crioulos 132 82 349 415 3,6 161 84 

Africanos 74 43 174 207 3,3 172 84 

Subtotal** 3086 790 8497 8617 4,4 391 99 

Notas: * Em Sahara, do total de 4.753 domicilios sem escravos, 54 eram chefiados por pessoas para 

quern nao foi indicado sexo ou cor. 

** Em Campanha, do total de 3.896 domicilios sem escravos, 20 eram chefiados por pessoas para 
quern nao foi indicado sexo ou cor. 

Como evidencia sua distribui^ao, em nenhum dos municfpios as pessoas de cor 

livres estiveram absolutamente confinadas aos domicilios sem cativos. Elas tambem 

foram encontradas em domicilios com escravos. Essa distribui^ao poderia ser 

esperada em qualquer sociedade escravista com um grande numero de escravos 

recentemente alforriados, que tendiam a permanecer nos domicilios de seus ex- 

senhores. Porem, mais surpreendente e a significativa representa^ao dos libertos 

entre os proprietaries de cativos. Embora os brancos dominassem os domicilios 

com escravos em ambos os municfpios, em Sahara uma elevadfssima porcentagem 
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(43%) dos domicilios com escravos era chefiada por homens ou mulheres nao- 

brancos, enquanto na regiao de Campanha, com maior porcentagem de brancos, a 

participa^ao ainda assim era significativa, atingindo 13%. 

TABELA 3 - POPULA^AO LTVRE SEGUNDO SEXO EM DOMICILIOS COM 

ESCRAVOS, MUNICIPIOS DE SABARA E CAMPANHA EM 1831 

hom. mulh. hom. mulh. Chefes de Pom. Total 

COR Chefes de Domic. Popul. Total Razao entre os Sexos 

r^'SARARA'   —  

Brancos 812 223 2228 2301 364 97 

Pardos 534 205 2039 2254 260 90 

Pretos crioulos 14 19 162 230 74 70 

Afficanos 0 4 39 53 ... 74 

Subtotal* 1360 451 4468 4838 302 92 

II - CAMPANHA 

Brancos 1152 228 3586 3451 505 104 

Pardos 119 35 378 389 340 97 

Pretos crioulos 19 8 56 52 238 108 

Afficanos 9 7 45 42 129 107 

Subtotal** 1299 278 4065 3934 467 103 

Fonte: A mesma da Tabela 1. 

Notas: * Em Sahara, do total de 1.834 domicilios com escravos, 23 eram chefiados por pessoas para 
quern nao foi indicado sexo ou cor. 

** Em Campanha, do total de 1.539 domicilios possuidores de escravos, 16 eram chefiados por 
pessoas para quern nao foi indicado sexo ou cor. 

Essa distribui^ao dos libertos entre os dois grupos de domicilios, possuidores e 

nao-possuidores de escravos, embora enviesada pela diferen^a na estrutura por 

cor, possivelmente poderia ser explicada, em grande medida, por fatores 

economicos. Ter escravos requeria um mvel de riqueza maior do que era usual na 

sociedade. Os legados do cativeiro sem duvida implicavam que os libertos tinham 

mveis de poupa^a inicial muito mais baixos ao chegar a condi^o de livres, e 

tambem que traziam de seu passado escravo as desvantagens educacionais. Mas a 

maior pobreza historica e familiar nao pode explicar as divisoes internas entre as 

pessoas de cor livres dos dois munidpios. O residue de racismo na sociedade como 

um todo evidencia-se acentuadamente nas diferen^as relativas de cor entre os 

libertos. Embora os pardos representassem 61% de todos os afro-brasileiros 

escravos e livres em Sahara, eles compunham 84% das pessoas de cor livres. Em 

Campanha, 45% do total de afro-brasileiros eram pardos, mas perfaziam 83% da 

categoria das pessoas de cor livres. Aqui o vies da cor contra os pretos salienta-se 
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marcadamente.11 Os preconceitos raciais da sociedade branca indicavam que a 

alforria favoreceria os de origem racial mesti^a em detrimento de seus companheiros 

nao-mesti^os. 

E um tanto surpreendente que esses vieses de cor nao pare^am tao pronunciados 

quando examinamos a cor dos chefes de domicflio entre os domidlios sem escravos, 

que eram a maioria. Em ambas as comunidades, obviamente, os pardos eram os 

mais numerosos chefes de domicflio entre as pessoas de cor livres. Porem, em 

ambas as comunidades a porcentagem de pardos que eram chefes de domicflio era 

menor do que se poderia imaginar com base no numero total de pardos. Por 

exemplo, em Sahara, onde 83% das pessoas de cor livres residiam em domicflios 

sem escravos, apenas 78% dos chefes de domicflio sem escravos pertenciam ao 

grupo racial dos pardos. Em Campanha, onde 84% dos libertos em domicflios 

sem escravos eram pardos, apenas 81% desses domicflios eram chefiados por 

pessoas dessa cor. 

Em contraste, entre os domicflios com escravos, ao menos em Sahara, as razoes 

eram exatamente opostas. Os pardos compunham 90% de todos os libertos 

residentes em domicflios com escravos e 95% dos libertos chefes desses domicflios 

(e 41% do total de proprietaries de cativos). Em Campanha, os domicflios com 

escravos assemelhavam-se mais aos sem escravos no que concerne ao papel desses 

pardos. Os pardos ali perfaziam 80% de todos os libertos residentes naqueles 

domicflios e 78% de todos os libertos proprietarios de cativos (e 10% do total de 

proprietarios de escravos). 

Portanto, parece que, excetuando-se os pardos proprietarios de escravos em Sahara, 

os africanos e pretos crioulos tiveram uma participa^ao maior do que a esperada 

entre as pessoas de cor livres como chefes de domicflio. Isto parece indicar que, 

embora a entrada para a classe das pessoas de cor livres fosse provavelmente 

11 A defmi^ao de cor que usamos aqui difere ligeiramente das tradicionais designa^oes das tres 

cores (pardo, preto e afficano) empregadas nos censos da epoca, pois dividimos "pretos" em 
dois grupos: os nascidos no Brasil, ou pretos crioulos, e os que foram simplesmente arrolados 

como pretos, por nos considerados nascidos na Africa, juntamente com os que realmente 
receberam a designa^ao "africano". Juntamente com outros estudiosos de Minas (entre eles 
Douglas Libby), constatamos uniformemente que nos mapas manuscritos de Minas em 1831 e 

1832 os termos "preto" e "africano" eram permutaveis. Quando nao foi fomecida uma identidade 
afficana, o termo preto crioulo foi usado para distinguir os pretos nascidos no Brasil. Tipicamente, 
encontramos escravos designados por "pretos" com nomes como Jose Minas ou Antonio Angola. 
Para testar adicionalmente a validade de nosso criterio, comparamos estruturas demograficas 
dos quatro grupos de pessoas de cor e descobrimos que as razoes entre os sexos, o numero 

pequeno de crian^as e a razao de idosos e a concentra^ao de africanos nas faixas etarias de 10-14 
e 30-34 eram muitos semelhantes as dos pretos, e que ambos diferiam marcadamente dos pretos 

crioulos e pardos. 
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influenciada pelo preconceito dos brancos, depois de essa classe organizar-se esse 

vies passou a ser muito menos influente na determina^ao da estratifka^ao na 

comunidade autonoma das pessoas de cor livres. 

Contudo, a ra^a nao foi o unico fator a estratificar os domidlios nessas duas regioes. 

O sexo do chefe de domidlio era mais importante para indicar sen estado civil do 

que a ra^a ou a propriedade de escravos (ver Tabela 4). Domidlios chefiados por 

solteiros, descasados ou viiivos tendiam a ser mais comuns para as mulheres do 

que para os homens. Por sua vez, essas mulheres solteiras, descasadas ou viuvas 

chefiavam domidlios que atuavam em esferas economicas diferentes dos chefiados 

por homens de qualquer cor. Em geral se supoe, a partir de todos os estudos sobre 

tipos de domidlios, que os chefiados por mulheres solteiras ou viuvas tendiam a 

ser menos estaveis em termos sociais e mais pobres do que os domidlios chefiados 

por dois adultos. Neste aspecto, a cor evidencia pouca diferen^a, com brancos e 

pardos sendo muito semelhantes nas razoes entre os estados civis nas duas regioes 

para ambos os sexos e para os dois tipos de domidlio, com e sem escravos, 

excetuando-se apenas os domidlios sem escravos chefiados por mulheres em 

Campanha (ver Tabela 4). 

A influencia do sexo ou estado civil do chefe de domicflio esta presente ate mesmo 

nos domidlios com escravos, supostamente mais ricos. Embora as mulheres que 

chefiavam domidlios com escravos tendessem a ser casadas ou viuvas em mimero 

bem maior do que as chefes de domidlios sem escravos, mesmo esses domidlios 

possuidores de cativos apresentavam propor^oes de pessoas solteiras quase tres 

vezes mais elevadas do que entre os homens que chefiavam domidlios comparaveis. 

Ademais, esse fato nao se restringe a apenas um grupo racial, pois os pardos nisso 

diferiram bem pouco dos brancos.12 Mesmo em Campanha, entre os domidlios 

com escravos chefiados por mulheres, com a maior porcentagem de casadas atingida 

por mulheres chefes de domicflio, a porcentagem de solteiras ainda era de 21%. A 

riqueza relativamente maior de Campanha evidenciava-se nao apenas nos indices 

mais altos de casadas e viuvas entre as mulheres chefes de domicflio, mas tambem 

no fato de que os homens, nos domidlios de pessoas livres e nos domidlios com 

escravos, tinham indices de casamento mais altos do que os homens chefes de 

domicflio de Sahara. 

12 Embora os mimeros muitas vezes sejam insuficientes para produzir razoes significativas, parece 
que os prctos nascidos no Brasil e os africanos realmente diferiam mais dos pardos que estes dos 
brancos. 
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TABELA 4 - IMPORTANCIA RELATWA DO ESTADO CIVIL DOS CHEFES DE 

DOMICILIO SEGUNDO SEXO E POSSE DE ESCRAVOS, 

MUNICIPIOS DE SAHARA E CAMPANHA EM 1831 

TIPO DE ESTADO CIVIL ESTADO CIVIL 

DOMICILIO/ PORCENTAGEM PORCENTAGEM 

SEXO E COR solteiro casado viuvo n0 solteiro casado viiivo n77 

  

1. SEM ESCRAVOS 

A. HOMENS 14% 81% 5% 3045 6% 91% 4% 3074 

Brancos 14 80 5 400 5 92 3 1798 

Pardos 13 83 5 2172 6 90 4 1071 

Pretos Crioulos 22 72 6 407 17 79 4 131 

Africanos 21 67 12 66 4 89 7 74 

B. MULHERES 61% 6% 36% 1626 40% 13% 47% 778 

Brancas 50 6 44 153 28 12 60 330 

Pandas 58 6 36 1057 50 12 38 330 

Pretas crioulas 72 4 24 380 46 16 38 79 

Africanas 67 3 31 36 54 15 31 39 

II. COM ESCRAVOS 

A. HOMENS 12% 80% 8% 1355 8% 88% 4% 1283 

Brancos 13 79 8 808 7 88 4 1140 

Pardos 11 81 8 553 10 83 7 118 

Pretos crioulos 0 100 0 14 6 94 0 16 

Africanos .. .. • • • 11 89 0 9 

B. MULHERES 35% 6% 59% 448 21% 10% 70% 275 

Brancas 33 7 61 221 21 8 71 228 

Pardas 35 7 58 204 20 11 69 35 

Pretas crioulas 47 0 53 19 12 25 62 8 

Africanas 50 0 50 4 25 25 50 4 

Fonte: A mesma da Tabela 1. 

Notas: Em Sahara havia 82 chefes de domicilios sem escravos e 31 de domicflios com escravos para 
quern nao foram indicados sexo, cor e estado civil. Em Campanha, os mimeros foram, 

respectivamente, 44 e 35. 

A riqueza, obviamente, tambem mostrou seu efeito seja nas diferentes porcentagens 

de casados de ambos os sexos nos domicilios com e sem escravos, seja entre 

Campanha, mais rica, e Sahara, mais pobre. E interessante observar (ver Tabela 4) 
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que as razoes entre os sexos permanecem constantes mesmo que a riqueza explique 

as diferen^as entre os dois tipos de domicilio com escravos e entre as duas 

comunidades. Parece, com bases nesses dados, que o estado civil dos chefes de 

domicilio e uma proxy bastante aceitavel para a riqueza e que os vieses dos sexos 

tinham igual importancia ate mesmo nos grupos mais ricos. 

Nao levando em conta o fato de que todos os cativos eram pessoas de cor (pardos 

ou pretos), em apenas urn outro aspecto pudemos constatar que a cor era uma 

influencia mais importante do que o tipo de domicilio ou a riqueza relativa da 

comunidade; o aspecto da fecundidade. Devido a falta de tabuas de vida, a confusao 

quanto a cor das crian^as e a precariedade de usar as razoes entre mulheres e crian9as 

como proxy para a fecundidade, e dificil dar grande enfase ao resultado de tais 

estudos neste caso. Porem, algumas constata^oes ainda sujeitas a comprova^ao 

indicam que viver em domicilios possuidores de escravos ou sem escravos pouco 

influenciava nas taxas de fecundidade, havendo porem diferen^as significativas com 

base na ra^a.13 

Contudo, examinando a ocupa^ao dos chefes de domicilio, os fatores da posse de 

escravos e do genero mostraram-se mais importantes do que a cor da pessoa para 

influenciar o status e a importancia economica das ocupa^oes arroladas nessas duas 

13 Assim, examinando apenas uma razao possfvel, de crian^as de 0 a 9 anos para mulheres de 15 a 
49, obtemos os seguintes resultados: 

Domicilios sem escravos Domicilios com escravos 
Brancos Total de pessoas de cor Brancos Total de pessoas de cor 

Sahara 830 970 1056 923 

Campanha 1403 1126 1533 1004 

Neste caso, obviamente, o problema de definir a cor das crian^as e a falta de tabuas de vida para 
os diversos grupos raciais dificulta interpretar plenamente esses dados. Assim, por exemplo, 
enquanto os filhos mestizos de branco e preto ou de branco e pardo eram arrolados como pardos 
e deixavam de ser contados no grupo dos brancos, tambem ocorria que todos os filhos de 
africanos eram mencionados como pretos nascidos no Brasil. Por este motdvo, decidimos incluir 
todas as pessoas de cor em uma categoria nao diferenciada (embora evidentemente o grupo 
racial dominante entre as pessoas de cor livres fosse o dos pardos). Isto tambem significaria que 
os pais brancos estao ligeiramente sub-representados, pois alguns de seus filhos foram para a 
categoria das pessoas de cor livres. Adicionalmente, sem conhecer a expectativa de vida das 
mulheres brancas e das mulheres de cor livres, e dificil interpretar plenamente o significado das 
difeten^as nas razoes entre crian^as e mulheres. 

A razao principal de porque a posse de cativos fez pouca diferen^a global nas taxas de fecundidade 

esta ligada primordialmente as diferentes propor^oes entre brancos e pessoas de cor livres. As 
pessoas de cor livres em domicilios sem escravos aptesentavam taxas maiores do que as que 

viviam em unidades possuidoras de escravos. No caso dos brancos, por sua vez, ocorria o contrario, 
de modo que as duas diferen9as compensavam uma a outra. No entanto, praticamente nao resta 
diivida de que existia uma diferen^a acentuadi'ssima nas razoes totais entre cria^as e mulheres 

com base na ra9a. 
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comunidades.14 Na rural Minas Gerais do seculo XIX, como na verdade nos Estados 

Unidos no mesmo pen'odo, pelo menos metade da populate rural exercia 

atividades nao-agncolas.15 Os domicilios sem escravos e os chefiados por mulheres 

tendiam a concentrar-se nessas atividades nao-agncolas, enquanto os domicilios 

possuidores de escravos e os chefiados por homens dedicavam-se muito mais a 

agricultura - um padrao nao muito afetado pela cor dos chefes de domicilio. 

Tampouco esse foi um fator restrito a apenas uma das comunidades, pois 

constatamos que tanto em Sahara como em Campanha existiu esse mesmo 

equilibrio relative. O fato de possuir escravos significava que a unidade domestica 

tinha uma probabilidade bem maior de produzir a^ucar ou outros generos agncolas 

comercializaveis e bem menor de dedicar-se a uma atividade artesanal, assim como 

os domicilios chefiados por mulheres de qualquer cor tambem tinham uma 

probabilidade muito maior de dedicar-se a atividades artesanais.16 

Esse padrao esta bem exemplificado no caso de Sahara. Enquanto apenas 28% dos 

chefes de domicilios sem escravos dedicavam-se a agricultura ou pecuaria, cerca de 

51% dos chefes de farmlias possuidoras de cativos exerciam tais atividades (ver 

Tabela 5). As atividades artesanais representavam somente 21% das unidades 

possuidoras de escravos, mas quase 40% dos domicilios sem escravos. 

Nesse quadro encontramos uma dicotomia ainda mais pronunciada entre homens 

e mulheres. Nos domicilios sem escravos, cerca de 41% dos chefes homens 

trabalhavam com pecuaria e agricultura e 21% com atividades artesanais; por sua 

vez, 73% das mulheres chefes de domicilio foram arroladas como artesas, e apenas 

4% se dedicavam a agricultura e pecuaria. Essa mesma divisao entre os sexos ocorria 

nos domicilios com cativos em Sahara. Havia mais mulheres na agricultura e 

pecuaria (30%), mas o grupo dominante - 49% - era de artesas. Dos homens 

proprietaries de escravos, 58% ocupavam-se da agricultura e pecuaria, e so 12% 

trabalhavam como artesaos. Portanto, enquanto a escravidao predispunha ate 

mesmo os domicilios chefiados por mulheres a dedicar-se mais a atividades 

primarias, a diferen^a entre os sexos ainda era pronunciada. 

14 Em todos os mapas do seculo XIX que foram examinados, a ocupa^o dos cativos nao e 
mencionada. Quase todos os estudiosos que trabalharam com esses censos supuseram que, na 
maioria dos casos, os escravos eram empregados na mesma ocupa^ao que a de seus senhores, 

com a obvia exce^ao das profissoes liberals. 

15 ATACK & BATEMAN (1987, p. 26). Esses autores estimam que de sua amostra de quase 
21.000 domicilios rurais do meio-oeste e nordeste, 44% dedicavam-se a atividades nao-agncolas. 

16 Os texteis eram sempre a atividade predominante entre os domicilios chefiados por mulheres em 

ambas as comunidades e entre os homens de Sahara. Em Campanha, porem, os artesaos do sexo 
masculino exerciam muito mais atividades nao-texteis, em especial trabalhos em madeira, produ^o 

de couro e metais. 
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TABELA 5 - ATWIDADE OCUEACIONAL DOS CHEFES DE DOMICILIOS 

SEM E COM ESCRAVOS NO MUNICWIO DE SABARA EM 1831 

Categoria ocupacional Brancos Pardos Pretos-Criouios Africanos 
horn. mulh. horn. mulh. horn. mulh. horn. mulh. 

I - DOMICILIOS SEM ESCRAVOS 

Agricultura 161 8 939 40 92 15 24 0 

Pecuaria 4 1 22 0 3 0 0 0 

Comercio 52 3 211 9 19 0 0 1 

Minera^ao 5 0 43 1 43 7 7 0 

Artesaos 67 108 466 795 94 284 3 23 

Prof, liberais 9 1 20 6 2 0 1 0 

Services domesticos 0 0 0 17 0 7 0 1 

Sem prof, declarada 99 27 441 175 149 69 31 9 

Outros 1 0 11 2 0 0 0 0 

Nao trabalha 2 5 25 24 8 5 0 2 

Subtotal* 400 153 2178 1069 410 387 66 36 

II DOMICILIOS COM ESCRAVOS 

Agricultura 490 85 272 43 5 2 0 0 

Pecuaria 15 0 14 3 0 0 0 0 

Comercio 126 3 92 6 2 0 0 0 

Minera^ao 15 5 5 1 0 0 0 0 

Artesaos 68 92 92 117 6 10 0 1 

Prof liberais 48 2 20 1 0 0 0 0 

Services domesticos 0 4 0 6 0 0 0 0 

Sem prof declarada 46 29 36 25 1 7 0 2 

Outros 1 1 0 1 0 0 0 0 

Nao trabalha 3 2 3 2 0 0 0 1 

Subtotal** 812 223 534 205 14 19 0 4 

Fonte: A mesma da Tabela 1. 

Notas: * Do total de 4.753 domicflios sem escravos, 54 eram chefiados por pessoas para quem nao 
foram indicados cor, sexo e/ou ocupa^ao. 

** Do total de 1.834 domicflios com escravos, 23 eram chefiados por pessoas para quem nao foram 
indicados cor, sexo e/ou ocupa^ao. 

Embora o sexo e a posse de escravos afetassem diretamente os tipos de atividade 

economica exercida nos domicflios, a cor nao era um prognosticador significativo 

da atividade economica. Os nao-brancos - sobretudo os pardos, que representavam 

o elemento mais numeroso do grupo de nao-brancos - tendiam a exercer as mesmas 

ocupa^oes que sens compatriotas brancos do sexo feminino ou masculino, e tinham 

indices de participa^ao aproximadamente iguais nas mesmas industrias e atividades 

preferidas por chefes de domicflio brancos, possuidores ou nao de cativos. 
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Os mesmos dois fatores que influenciaram as atividades economicas em Sahara 

atuaram no mesmo sentido em Campanha, embora neste caso a agricultura fosse 

uma ocupa9ao hem mais importante do que em Sahara. Um pouco mais de 70% 

dos homens em domicflios livres e possuidores de escravos dedicavam-se a 

agricultura e pecuaria em Campanha, e metade das mulheres chefes de domicflio 

sem escravos e cerca de 30% das possuidoras de cativos foram mencionadas em 

atividades artesanais (ver Tabela 6). Aqui, novamente, a divisao entre os sexos e 

mais pronunciada do que a estabelecida pela cor, com os chefes de domidlio pardos 

atuando nas mesmas areas de trabalho que os brancos em ambos os tipos de 

unidades domesticas. 

TABELA 6 - AJWIDADE OCUFACIONAL DOS CHEFES DE DOMICILJOS 

SEME COM ESCRAVOS NO MUNICLPIO DE CAMPANHA EM 

1831 

Categoria ocupacional Brancos Pardos Pretos- Crioulos Africanos 
horn. mulh. horn. mulh. horn. mulh. horn. mulh. 

I - DOMICILIOS SEM ESCRAVOS 

Agricultura 1419 106 715 81 49 15 39 6 
Pecuaria 0 2 2 1 0 0 0 0 

Comercio 89 8 49 18 5 6 2 8 
Miner a^ao 2 1 5 0 8 0 3 0 

Artesaos 143 152 148 189 29 39 12 22 

Prof. Liberais 5 3 6 2 2 0 1 0 

Servi^s domesticos 0 5 2 6 0 12 0 4 

Sem prof, declarada 132 37 146 28 37 7 17 2 

Outros 0 0 0 2 0 0 0 0 

Nao trabaiha 12 16 5 8 2 3 0 1 

Subtotal* 1802 330 1078 335 132 82 74 43 

II DOMICILIOS COM ESCRAVOS 

Agricultura 854 125 64 12 8 1 4 3 

Pecuaria 10 2 0 0 0 0 0 0 

Comercio 123 6 15 6 2 3 1 0 

Minera^ao 19 5 7 0 0 0 1 0 

Artesaos 46 66 22 13 3 1 2 2 

Prof. Liberais 49 1 5 0 1 1 1 0 

Services domesticos 0 4 0 1 0 0 0 0 

Sem prof, declarada 49 16 6 2 5 2 0 2 

Outros 0 1 0 0 0 0 0 0 

Nao trabaiha 2 2 0 1 0 0 0 0 

Subtotal** 1152 228 119 35 19 8 9 7 

Fonte; A mesma da Tabela 1. 

Notas: * Do total de 3.896 domicflios sem escravos, 20 eram chefiados por pessoas para quern nao 
foram indicados cor, sexo e/ou ocupa^ao. 

** Do total de 1.593 domicflios com escravos, 16 eram chefiados por pessoas para quern nao foram 
indicados cor, sexo e/ou ocupa^ao. 
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Examinando as ocupa^oes de domicilios sem escravos mais pormenorizadamente, 

esses mesmos padroes de diferen^as baseadas na riqueza relativa em escravos e no 

sexo do chefe de domicilio destacam-se ainda mais, e alem disso sao encontrados 

em ambos os munidpios. Contudo, ha algumas diferen^as sutis, baseadas na cor, 

que realmente come^am a emergir, indicando o contmuo impacto da pobreza devido 

a heran^a escrava e/ou o preconceito racial. 

Examinando a distribui^ao das ocupa^oes entre os homens chefes de domicilio 

sem escravos de Sahara em 1831 (ver Tabela 7, painel 1), observamos que os 

brancos e pardos estavam presentes mais ou menos nas mesmas propor^oes nas 

atividades agncolas, mas que os pardos tendiam mais a ser artesaos do que seus 

compatriotas brancos. De um modo geral, os pardos predominavam em rela^ao 

aos pretos crioulos em uma serie de ocupa<;6es de status mais elevado, embora o 

pequeno numero de africanos pare^a ter uma participagao ligeiramente maior do 

que os pretos nascidos no Brasil. 

Nesses padroes abrangentes encontram-se algumas variances de pouca monta. For 

exemplo, entre os que se dedicavam a agricultura havia a tendencia de os brancos 

serem mais "lavradores", e os pardos, "agricultores",17 mas em outros aspectos 

pouca diferen9a havia em seu peso nas ocupa^oes agncolas de proprietarios de 

terras. Ambos os grupos tinham boa representa^ao como comerciantes 

("negociantes") - com razoes acima da media (em termos de sua participa^ao total 

entre homens chefes de domicilio sem escravos) nesta categoria. Mas a medida 

que declina o status dz. ocupagao, nota-se uma diferen^a. Tanto brancos como pardos 

tinham representa^ao menor entre os jornaleiros, que eram trabalhadores nao- 

qualificados, ao passo que os pretos crioulos sem duvida estavam com representa^ao 

maior nesta categoria. A porcentagem de pretos crioulos em ocupa^oes 

especializadas era um pouco maior do que sua porcentagem no total da 

comunidade. Os brancos apareciam sub-representados nos importantes offcios de 

alfaiate, carpinteiro e sapateiro, enquanto os pardos predominavam uniformemente 

nesses offcios especiaiizados em comparagao com sua proporgao no total. Os 

homens africanos, que chefiavam 2% desses domicilios, apareciam 

aproximadamente nessa propor^ao em todas as ocupa^oes importantes de que 

participavam. 

17 Essas designa^oes genericas de "lavradores" e "agricultores" nao mdicam propriedade de terra ou 
status socioeconomico, sendo mais provavelmente relacionadas a diferen^as na produ^ao agricola. 
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TABELA 7 - OCUPA^OES PBJNCIPAIS DOS HOMENS CHEFES DE 

DOMICFLIOS SEM ESCRAVOS, SEGUNDOA COR, 

MUNICIPIOS DE SABARA E CAMPANHA 

Ocupa^ao Brancos Pardos Pretos Africanos Total 

I - SABARA 
Lavrador 115 580 69 22 786 
Agricultor 34 326 18 2 380 
Jornaleiro 2 219 110 10 341 
Negociante 31 127 7 0 165 
Carpinteiro 14 119 31 1 165 
Alfaiate 15 85 16 0 116 
Sapateiro 8 86 10 0 104 
Mineiro 5 24 22 2 53 

Subtotal 224 1566 283 37 2110 
Outras ocupa96es 102 420 93 9 624 

TOTAL DE OCUPAgOES CONHECIDAS 326 1986 376 46 2734 
De ocupa^ao desconhecida 74 192 34 20 320 

TOTAL DE CHEFES DE FAMILIA 400 2178 410 66 3054 

II - CAMPANHA 
Lavrador 1410 707 49 36 2202 
Jornaleiro 86 116 34 15 251 
Carpinteiro 45 44 11 1 101 
Sapateiro 31 33 2 2 68 
Negociante 27 15 0 0 42 
Neg. de taverna 34 5 0 0 39 
Alfaiate 15 16 4 3 38 
Ferreiro 10 15 5 2 32 
Pescador 11 13 3 0 27 

Subtotal 1669 964 108 59 2800 
Outras ocupa^oes 102 92 22 13 229 

TOTAL DE OCUPAgOES CONHECIDAS 1771 1056 130 72 3029 
De ocupa^ao desconhecida 31 22 2 2 57 

TOTAL DE CHEFES DE FAMILIA 1802 1078 132 74 3086 

Fonte: A mesma da Tabela 1. 

Nota: 54 pessoas de Sahara e 20 de Campanha nao tern indicagao de sexo ou cor. 

Entre as mulheres chefes de domicilio sem escravos em Sahara, a cor nao era tanto 

um sinal de distin^o (ver Tabela 8, painel 1). Em todos os quatro grupos 

classificados segundo a cor, a ocupa^ao principal era de fiadeira de algodao, seguida 

por tecedeira e costureira. Em seguida, vinham as lavradoras. As brancas e pardas 

tinham representa^ao maior entre as tecedeiras do que entre as fiadeiras, e sua 

representa^ao era boa entre as costureiras, ao passo que o inverso valia para as 

pretas crioulas e africanas. Entre as que trabalhavam em terras agncolas, as pardas 

de Sahara, surpreendentemente, apareciam ligeiramente sub-representadas, com 
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as pretas crioulas e as brancas um pouco sobre-representadas nessa categoria. 

Tambem inesperadas foram as elevadas proporgoes de brancas arroladas como 

mendigas e invalidas. 

TABELA 8 OCUPA^OES PRINCIPAISDASMULHERES CHEFESDE 

DOMICILIOS SEM ESCRAVOS, SEGUNDOA COR, 

MUNICIPIOS DE SABARA E CAMPANHA 

Ocupa^ao Brancas Pardas Pretas Africanas Total 

I - SABARA 
Fiadeira 88 681 257 23 1049 
Tecedeira 10 52 16 0 78 
Costureira 8 43 5 0 56 
Lavradora 5 27 13 0 45 
Cozinheira 0 16 4 1 21 
Mendiga 2 12 2 2 18 
Invalidas 3 12 3 0 18 

Subtotal 116 843 300 26 1285 
Outras ocupagoes 10 52 20 1 83 

TOTAL DE OCUPAgOES CONHECIDAS 126 895 320 27 1368 
De ocupagao desconhecida 27 174 67 9 277 

TOTAL DE CHEFES DE FAMILIA 153 1069 387 36 1645 

II - CAMPANHA 
Lavradora 105 79 15 6 205 
Fiadeira de algodao 74 115 32 11 232 
Costureira 48 42 6 9 105 
Neg. de taverna 6 11 3 3 23 
Mendiga 14 5 3 1 23 
Tecedeira 11 10 1 0 22 
Paneleira 10 8 0 0 18 
Rendeira 7 5 0 0 12 

Subtotal 275 275 60 30 640 
Outras ocupa^oes 24 41 18 11 94 

TOTAL DE OCUPAgOES CONHECIDAS 299 316 78 41 734 
De ocupa^ao desconhecida 31 19 4 2 56 

TOTAL DE CHEFES DE FAMILIA 330 335 82 43 790 

Fonte: A mesma da Tabela 1. 

Examinando os domicflios com escravos em Sahara, evidencia -se que a cor e 

importante simplesmente em termos numericos. Entre os homens que chefiavam 

aqueles domicflios possuidores de escravos, 60% eram brancos (ver Tabela 9, painel 1); 

ate mesmo entre as mulheres, as brancas representavam 49% de todas as chefes de 

domicflios com escravos (ver Tabela 10, painel 1). Alem disso, enquanto o peso 

relativo da agricultura e atividades artesanais era semelhante ao dos domicflios de 
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livres, os brancos dedicavam-se mais a agricultura do que as pessoas de cor e muito 

menos aos oficios especializados (ver Tabela 9, painel 1). Adicionalmente, o status 

profissional elevado e os empregos publicos tendiam a ser dominados pelos homens 

brancos proprietarios de escravos, embora houvesse alguma pequena representa^ao 

entre os pardos, entre os quais existia inclusive um padre. Os homens pardos, porem, 

apresentavam quase a mesma propor^ao que os brancos na classe dos negociantes. 

TABELA 9 - OCUPA^OES PBJNCIPA1S DOS HOMENS CHEFES DE 

DOMICUJO COM ESCRAVOS, SEGUNDOA COR, 

MUNICIPIOS DE SABARA E CAMPANHA 

Ocupa^ao Brancos Pardos Pretos Africanos Total 

I-SABARA 
Lavrador 350 202 4 0 556 
Agricultor 130 61 0 0 191 
Negociante 102 58 1 0 161 

Carpinteiro 14 28 2 0 44 
Alfaiate 1 16 3 0 20 
Clerigo 17 1 0 0 18 
Sapateiro 5 11 1 0 17 
Mineiro 13 4 0 0 17 

Jomaleiro 2 7 0 0 9 

Subtotal 634 388 11 0 1033 
Outras ocupa^oes 142 127 3 0 272 

TOTAL DE OCUPAgOES CONHECIDAS 776 515 14 0 1305 

De ocupa^ao desconhecida 36 19 0 0 55 

TOTAL DE CHEFES DE FAMILIA 812 534 14 0 1360 

II - CAMPANHA I 

Lavrador 849* 61 8 4 922 

Negociante 63 5 1 1 70 

Neg. de taverna 24 7 1 0 32 

Carpinteiro 15 7 0 1 23 

Sapateiro 8 7 0 0 15 

Ferreiro 4 3 2 1 10 

Alfaiate 2 2 0 0 4 

Jornaleiro 5 2 1 0 8 

Subtotal 970 94 13 7 1084 

Outras ocupa^oes 150 25 2 2 179 

TOTAL DE OCUPAgOES CONHECIDAS 1120 119 15 9 1263 

De ocupa^ao desconhecida 32 0 4 0 36 

TOTAL DE CHEFES DE FAMILIA 1152 119 19 9 1299 

Fonte: A mesma da Tabela 1. 

Notas; 23 proprietarios de escravos de Sahara e 18 de Campanha nao tern indicate de sexo ou cor 

e, portanto, nao foram inclvudos na soma das tabelas 9 e 10. 

* Inclui cerca de 47 lavradorcs que foram arrolados tambem com profissoes liberals e entre os quais 
havia 17 fazendeiros. 
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Entre as mulheres proprietarias de escravos em Sahara, a agricultura era mais 

importante, de um modo geral, do que entre as chefes de domicilio sem cativos 

(ver Tabela 10, painel 1). As proprietarias brancas de cativos de Sahara, assim 

como os homens brancos proprietaries de escravos, tambem se dedicavam mais a 

agricultura e menos as atividades artesanais do que as mulheres de cor proprietarias 

de escravos. Porem igualmente notavel e o fato de que as mulheres de qualquer cor 

proprietarias de escravos dedicavam-se acentuadamente a fia^ao de algodao, que 

era a ocupa^ao dominante entre as mulheres de cor e a segunda mais importante 

entre as brancas. Claramente, neste caso, o genero teve um papel importante na 

determina^ao da ocupa^ao dos chefes de domicilio, com um papel secundario para 

o fator da cor. 

TABELA 10 - OCUMcpOES PRINCIPA1S DAS MULHERES CHEFES DE 

DOM1CILIOS COM ESCRAVOS, SEGUNDOA COR, 

MUNICIPIOS DE SABARA E CAMEANHA 

Ocupa^ao Brancas Par das Pretas Africanas Total 

I - SABARA 
Fiadeira 65 87 10 1 163 
Lavradora 76 36 2 0 114 
Costureira 13 15 0 0 28 
Tecedeira 7 6 0 0 13 
Rendeira 7 5 0 0 12 
Cozinheira 0 4 0 0 4 
Invalida 0 2 0 1 3 

Subtotal 168 155 12 2 337 
Outras ocupa^oes 28 26 0 1 55 

TOTAL DE OCUPAgOES CONHECIDAS 196 181 12 3 392 
De ocupa^ao desconhecida 27 24 7 1 59 

TOTAL DE CHEFES DE FAMILIA 223 205 19 4 451 

II - CAMPANHA 
Lavradora 126 12 1 3 142 
Costureira 40 6 0 0 46 
Fiadeira de algodao 11 5 1 0 17 
Neg. de taverna 6 3 2 0 11 
Tecedeira 7 1 0 1 9 
Rendeira 6 0 0 0 6 

Subtotal 196 27 4 4 231 
Outras ocupa^oes 16 6 2 1 25 

TOTAL DE OCUPAgOES CONHECIDAS 212 33 6 5 256 
De ocupa^ao desconhecida 16 2 2 2 22 

TOTAL DE CHEFES DE FAMILIA 228 35 8 7 278 

Fonte: a mesma da Tabela 1. 
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O impacto do genero e da posse de escravos encontrado na distnbui^ao ocupacional 

entre os chefes de domicilio de Sahara tambem pode ser visto no distrito mais rico 

de Campanha, apesar da maior enfase na atividade agncola. Em Campanha, assim 

como em Sahara, os lavradores compunham a categoria ocupacional mais 

importante entre os homens chefes de domicilio sem escravos. Porem, nesta 

categoria novamente os brancos apareciam ligeiramente sobre-representados, e os 

pardos, pretos e africanos um pouco sub-representados. Em contraste, os tres 

grupos de pessoas de cor apareciam sobre-representados nas ocupa^oes 

especializadas, mas tambem na categoria de jornaleiro, nao-especializada (ver Tabela 

7, painel 2). 

Entre as mulheres que chefiavam domidlios sem escravos em Campanha, as 

atividades texteis dominavam mais da metade dos domidlios. Porem, como em 

Sahara, as mulheres brancas eram menos representadas entre a categoria das 

fiadeiras de algodao (ver Tabela 8, painel 2). Em contraste, essas mulheres brancas 

tinham boa representa^ao como costureiras, ainda que as pardas tambem estivessem 

bem representadas neste grupo. Mais uma vez, na incomum categoria de mendigas, 

as mulheres brancas apareciam em numeros singularmente elevados, o que nao e 

facilmente explicavel. 

Entre as famflias proprietarias de cativos em Campanha, os chefes de domicilio 

brancos do sexo masculine apareciam, como de costume, sobre-representados nas 

categorias "lavrador" e "negociante" e sub-representados entre os artesaos. Mas os 

pardos mantiveram-se proporcionais em rela^ao a sua participat^ao na populate 

total nessas categorias, e obviamente estavam sobre-representados nas atividades 

artesanais e ate mesmo como "negociantes de taverna". Em suma, verificaram-se 

aqui as mesmas razoes que encontramos no caso dos domidlios possuidores de 

cativos em Sahara. 

Embora a atividade textil, da fiac^ao e tecelagem ate a produ^ao de renda, fosse 

uma importante ocupa^o minoritaria entre as proprietarias de escravos em 

Campanha, salientava-se entre todos os grupos raciais a agricultura. Devido a 

predominancia de lavradores, nao havia uma varia^ao acentuada por ra^a nos varios 

subsetores das atividades texteis, como ocorria em Sahara. 

A partir deste levantamento minucioso das ocupa^oes individuais nessas duas 

comunidades, evidencia-se que a cor influenciava na defini^ao de certas ocupa^oes, 

embora menos que o sexo, a riqueza da regiao individualmente considerada ou o 

fator da posse de escravos. Mas qual e, de fato, o impacto da cor sobre a verdadeira 

posse de cativos? Os proprietarios brancos possmam mais escravos que os de cor? 
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Antes de examinar esse fator cabe notar que, embora esses dois municipios 

diferissem em riqueza, cor e enfase sobre a agricultura ou atividades artesanais, a 

verdadeira posse de cativos nessas comunidades diferia pouco. Nao so havia uma 

estreita semelhan^a na porcentagem de domicflios possuidores de escravos, mas 

tambem, apesar das diferen^as no tamanho medio dos planteis entre as duas 

comunidades (ver Tabela 11), a verdadeira distribuigao dos escravos entre esses 

domicflios com cativos - medida pelo fndice de desigualdade de Gini - apresentava 

pouca diferen^a.18 

TABELA 11 - PLANTEIS MEDIOS DOS CHEFES DE DOMICILIO SEGUNDO 

SEXO E COR, SABARA E CAMPANHA 

 ESCRAVOS/PROPRIETARIO )  
COR PROPRIETARIOS  PROPRIETARIAS 

media desvio padrao n0 propriet. media desvio padrao n0 propriet. 

I - SABARA 
Brancos 13,1 12,2 812 13,3 19,8 223 
Pardos 8,8 6,9 534 6,8 4,1 205 
Prctos crioulos 7,8 8,0 14 4,9 2,4 19 
Africanos 0 3,5 1,9 4 

Total 11,4 10,6 1360 9,9 14,6 451 

II - CAMPANHA 
Brancos 6,5 8,5 1152 7,2 12,1 228 
Pardos 4,3 7,4 119 3,4 4,8 35 
Pretos crioulos 3,1 3,8 19 7,0 7,6 8 
Africanos 1,8 1,3 9 8,8 8,0 7 

Total 6,2 8,3 1299 6,7 11,3 278 

Notas: 1811 chefes de domicflios com escravos foram arrolados em Sahara com indica^ao de sexo e 
cor, com uma media de 11 cativos por domicflio (desvio padrao de 11,7). Para outros 23 
proprietarios nao foi indicado sexo ou cor. 1.577 chefes de domicflios com escravos foram arrolados 
em Campanha com indicagao de sexo e cor, com uma media de 6,3 cativos por domicflio (desvio 
padrao de 8,9). Para outros 16 proprietarios nao foi indicado sexo ou cor. 

Nao obstante, podemos notar diferen^as interessantes ao examinar o sexo e a cor 

dos proprietarios nas duas comunidades (ver Tabela 11). E evidente que os homens 

uniformemente representaram uma parcela maior dos chefes dos domicflios com 

escravos do que no caso dos domicflios sem escravos (75% dos domicflios com 

escravos eram chefiados por homens, em contraste com 65% entre os domicflios 

sem escravos em Sahara; essas porcentagens no caso de Campanha foram, 

18 No caso de Sahara, o fndice de Gini para o mimero de escravos por proprietario e suas participa^oes 
relativas nos totais em cada categoria foi de 0,599; no caso de Campanha, de 0,554. 
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respectivamente, 83% e 79%). Surpreendentemente, porem, mulheres e homens 

possmam, em media, o mesmo numero de cativos. Em Sahara havia apenas uma 

pequena diferen^a de menos de dois escravos entre as medias para homens e 

mulheres, e em Campanha as mulheres apresentavam uma ligeira vantagem em 

compara9ao com os homens. 

Mas a cor dos proprietarios de escravos realmente fazia uma grande difere^a. Os 

proprietaries brancos em geral eram consideravelmente mais ricos do que os de 

cor em termos de cativos possmdos per capita. Nas duas comunidades, os 

proprietarios de escravos de cor, como seria de esperar, possmam uma porcentagem 

diferente do total de cativos. Em Sahara, com mais pessoas de cor, eles chefiavam 

43% dessas unidades com escravos, ao passo que em Campanha esse porcentual 

era de apenas 12%. Embora houvesse mais homens do que mulheres de cor livres 

que eram proprietarios de escravos, tambem e verdade que as mulheres de cor 

livres em ambos os municipios eram mais importantes entre as mulheres 

proprietarias de cativos (brancas e de cor livres) do que os homens de cor livres 

entre todos os homens proprietarios de escravos. Ademais, a importancia relativa 

das mulheres de cor livres que possmam escravos entre todas as pessoas livres 

proprietarias de cativos era semelhante em ambas as sociedades. Nao obstante, em 

todos os casos homens e mulheres brancos possmam, em media, mais cativos do 

que os proprietarios nao-brancos. Isso nao surpreende, pois a cor indicava uma 

condi^ao previa de servidao e uma fatia menor do capital e educa^ao que estavam 

comumente disponfveis aos brancos. Novamente, dado o tradicional arranjo em 

tres cores no Brasil, nao e por acidente que os pardos constituem o grupo isolado 

mais importante de pessoas de cor livres entre os proprietarios de escravos, embora 

mesmo em Campanha houvesse alguns chefes de famflia nascidos na Africa que 

eram proprietarios de escravos. Ademais, mesmo no extreme superior da categoria 

dos proprietarios de escravos, os pardos estavam bem representados em ambas as 

regioes.19 

19 Na verdadeira distribui^ao dos proprietarios por tamanho de plantel, os pardos de ambas as 
comunidades estavam surpreendentemente bem representados. De fato, mais bem representados 
em Campanha do que em Sahara. No primeiro destes municipios, cerca de 3,3% dos homens 
pardos possmam 21 ou mais escravos, em compara9ao com 5,5% dos proprietarios brancos do 
sexo masculino. Por sua vez, 79% dos proprietarios pardos possmam menos de 6 cativos, em 
compara^ao com 63% dos proprietarios brancos. No caso de Sahara, em contraste, as razoes 

relativas eram de 1,3% para os homens pardos e 8% para os homens brancos, enquanto os que 
possmam menos de 6 escravos eram, respectivamente, 84% dos homens pardos e 71% dos 

homens brancos proprietarios de cativos. 
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Na analise dessas duas regioes em 1831 fica evidente que a popula^ao de cor livre 

e os domicilios sem escravos em geral compunham a parte mais pobre de cada 

comunidade. Possuir cativos era obviamente um indicador fundamental de riqueza 

nessas comunidades, e provavelmente implicava tambem o controle de terras mais 

extensas e melhores. Embora a maioria dos domicilios sem escravos se dedicasse a 

agricultura, estas farmlias tendiam a participar muito mais das atividades artesanais 

do que as que possuiam escravos. Alem disso, varios indices demograficos indicam 

que os domicilios sem escravos apresentavam chefes casados em menor propor^ao, 

eram de tamanho menor e chefiados por pessoas mais jovens do que no caso das 

unidades possuidoras de cativos.20 

O quadro dos dois ter^os de domicilios sem cativos em ambas as comunidades 

mostra um grupo mais dedicado as atividades artesanais e menos a agricultura do 

que os domicilios com escravos. Os domicilios sem cativos eram compostos muito 

mais de pessoas de cor do que de brancos. Entretanto, a cor, mesmo nestes 

domicilios, tinha algum efeito, pois os brancos desses domicilios dedicavam-se 

mais a agricultura do que seus colegas de cor e tendiam a ser mais bem representados 

nas ocupa^oes mais qualificadas. Entre as mulheres, claramente, fia^ao e tecelagem 

eram quase tao importantes quanto a propriedade de terras e a agricultura, embora 

novamente fossem as brancas as mais numerosas na tecelagem do que na fia^ao e 

aparecessem em maior propor^ao como costureiras do que as mulheres de cor. 

Porem, tambem neste caso as pardas eram normalmente mais semelhantes as suas 

congeneres brancas do que as outras mulheres afro-brasileiras. 

Portanto, com base nesta analise dos dois municfpios, o que se pode dizer com 

respeito as pessoas de cor livres no Brasil do imcio do seculo XIX, e especialmente 

a posi9ao dessas pessoas em Minas Geraisl1 Elas claramente nao compunham um 

grupo marginalizado e isolado sem acesso aos recursos que uma economia aberta 

de mercado poderia proporcionar, como ocorreu nos estados escravistas do sul dos 

Estados Unidos. Um grau significativo de mobilidade economica ja se fizera 

presente para um importante segmento desses libertos e, de varias maneiras, eles 

participaram da maioria das ocupa^oes e tipos de domicilios de seus vizinhos 

brancos. Ademais, a comparac^ao entre os dois municfpios evidencia que a presen^a 

ou ausencia de uma maioria branca nao influenciou de modo significativo essa 

mobilidade. O fato de ainda existir preconceito salienta-se nas divisoes por cor 

entre a categoria dos libertos. Os pardos compunham o grupo dominante entre as 

20 Apenas em termos de fecundidade (medida pela razao entre crian^as e mulheres) encontramos 
um contra-resultado muito interessante. Entre as pessoas de cor livres que viviam em domicilios 
sem escravos, a fecundidade era maior do que entre as que viviam em domicilios possuidores de 

cativos. A causa dessa difercn^a nao e imediatamente evidente. 
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pessoas de cor livres e, na maioria dos casos, tinham representa^ao melhor nessa 

condi^ao social do que seus congeneres libertos de outras categorias de cor e origem. 

Mas para esses pardos os indices sociais e economicos mostram que eles, com 

freqiiencia, nao diferiam tanto assim dos brancos de suas comunidades. Eles 

obviamente nao eram encontrados nos cargos piiblicos dominantes ou em outras 

ocupa96es de suprema autoridade. Mas eram uma massa integrada de trabalhadores 

que compartilhava a maioria das caractensticas de toda a popula^ao de nascidos 

livres e brancos entre a qual vivam. Foram ate mesmo um elemento significativo 

entre o grupo de elite dos proprietarios de escravos. Assim, meio seculo antes do 

fim da escravidao, os libertos brasileiros foram um elemento importante, 

competitivo e integrado na sociedade rural. 
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