
Ouro Paulista: Estrutura Domiciliar 

e Posse de Escravos em Apiai 

(1732 a 1798) 

Agnaldo Valentin Economista pela FEA/USf? mestre em 

Historia Economica pela FFLCH/USP 

RESUMO 

Este estudo acompanha, ao longo de cerca de sete decadas, a composigdo domiciliar e a 

estrutura de posse de escravos de Apiai, periodo de ocorrencia de dois episodios de explora- 

gao aurifera. Os resultados evidenciam que a primeira fase foi marcada pelo predominio de 

fogos singulares e pela expressiva presenga de escravistas. No segundo periodo notou-se a 

convivencia de mineradores e moradores, ja arraigados no regiao, estabelecendo um perfil 

peculiar: de um lado, apiaienses nao-escravistas compondo unidades domiciliares simples, 

em especial casais com filhos; de outro, mesclavam-se escravistas coevos da fundagao da 

vila e novos proprietarios, atraidos pela ocorrencia do "Morro do Ouro", com posse escrava 

mais concentrada que a verificada anteriormente. A comparagao da din arnica observada 

em Apiai com diversas localidades mineiras, tanto no auge da atividade mineratoria como 

em sua decadencia, indica semelhangas em ambos os estagios, ressalvando as particulari- 

dades destas localidades. 
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ABSTRACT 

This study examines a seven-decade period in which two episodes of gold mining occurred 

in Apiai, Sao Paulo, and tracks the household composition and the siavehaiding structure. 

The findings show that a first phase was marked by the predominance of singular 

households and a significant presence of slaveholders. In the second period, both miners 

and settlers lived there, composing a peculiar profile: simple households, usually a couple 

with children, on the one side; and slave-holding inhabitants who also had helped found the 

village, on the other side, and also newcoming landowners attracted by the "Morro do 

Ouro". whose slaves increased the previous rate of slave population. A comparison of the 

dynamics observed in Apia! with those from several other mining regions in Minas Gerais, 

will highlight the similarities between them in each stage; not only of their mining activity 

but also of their decadence, taking into account the peculiarities of each locality. 
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INTRODUQAO 

A descoberta do ouro no Brasil ao final do seculo XVII foi um marco na 

ocupa^ao do territorio brasileiro. Celso Furtado lembra que ccDe Pimtininga, 

a populapao cmigrou em massa, do Nordeste se deslocamm gmndes recursos, 

principalmente sob a forma de mdo-de-obra escrava, e em Portugal se formou 

pela primeira vez uma grande corrente migratoria espontdnea com destino ao 

Brasil. O fades* da colonia iria modificar-se fundamentalmente. ^ (FURTADO, 

1989, p. 73) Os locals de maior produtividade concentravam-se no territorio 

das Minas Gerais e, secundariamente, em Goias. Coube aos paulistas a 

descoberta dos primeiros veios, atividade ja incorporada na rotina das 

expedi^oes de apresamento indfgena patrocinadas ao longo do Seiscentos 

no proprio territorio piratiningano. 

A ocorrencia de ouro na Capitania de Sao Paulo remonta a chegada de 

Martim Afonso de Souza na colonia. Ao tomar conhecimento da presen^a 

do cobi9ado metal em sua parada na regiao de Cananeia, sul do literal 

paulista, enviou uma expedite composta por 80 homens, que teriam sido 

emboscados e mortos pelos gentios habitantes da regiao (cf. MADRE DE 

DEUS, 1920, p. 121). Durante o seculo XVII, a administra^ao portuguesa 

manteve interesses estreitos na regiao que envolvia as localidades de Iguape, 

Cananeia, Nossa Senhora da Concei^ao, Paranagua e Curitiba. Conforme 

relata Pedro Taques Paes Leme, Dom Rodrigo de Castelo Branco, provedor 

e administrador geral das minas do Brasil, em viagem ao sul da colonia 

deixou, aos 27 de abril de 1680, um Regimento de Terras Minerals, valido 

para as localidades de Iguape, Cananeia, Paranagua, Curitiba e Sao Paulo 

(cf. LEME, 1980, p. 70).1 

Nessa mesma epoca chegavam as primeiras notfeias sobre os descobertos 

no sertao das Minas Gerais, cujo volume de ouro produziu um natural 

deslocamento das aten^oes, tanto por parte da administra^ao portuguesa 

como tambem dos paulistas, desejosos do enriquecimento rapido. 

1 Sobre a explora^ao do ouro em Sao Paulo nos seculos XVI e XVII, ver MAFFEI & NOGUEI- 
RA (1966). 
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Entretanto, as ocorrencias de ouro em territorio paulista continuaram a ser 

exploradas. Este trabalho enfoca uma dessas localidades, Apiaf, durante o 

periodo de 1732 a 1798. 

Apesar de sua eleva^ao a condi^ao de vila datar de 1771, a localidade de 

Apiaf aparece claramente referenciada em documentos oficiais desde o imcio 

da decada de 1730. Dessa epoca sao os manuscritos mais antigos aqui 

analisados, indicados por Lourival Oliveira Junior (1989), entre eles uma 

lista de moradores datada de 1732, cujo objetivo era fornecer a base 

tributaria da regiao;2 a outra fonte, abrangendo os anos de 1765, 1776, 

1784 e 1798, compoe o conjunto de documentos conhecidos como Mapos 

de Populapdo.3 Ambas encontram-se depositadas no Arquivo do Estado de 

Sao Paulo. 

Neste artigo enfocar-se-ao as modifica^oes da composi^ao domiciliar, com 

especial destaque para a participa^ao relativa dos domicilios singulares e 

simples.4 Em seguida, apresentar-se-ao a estrutura de posse de escravos, os 

principals atributos desses cativos e o vinculo entre os padroes de 

distribui^ao da propriedade escrava e a referida dinamica domiciliar, sempre 

tendo como pano de fundo o evolver economico da localidade, que e 

sintetizado na proxima se^ao. Dentro dessa perspectiva, encerra-se este 

artigo com uma breve compara^ao entre o lugarejo paulista e as localidades 

mineiras investigadas por Iraci del Nero da Costa (1981) e Francisco Vidal 

Luna (1983 e 1986).5 

2 AESP - Lista de todas as pessoas que declarant existentes nest as minas de Paranapanema e seus distritos 
- Papeis refercntes as minas de ouro e ferro de diversas localidades. Casa de fundigao e almoxerifado 
de Sao Paulo e Paranagua, ordem 347, lata 97. 

3 AESP -Ma^os de Populagao, Sorocaba, 1765, rolo 188 e Apiai, 1776,1784 e 1798, rolo 1. Em 
1765, Apiai aparecia identificada como freguesia pertencente a vila de Sorocaba. 

4 O conceito e tipologia de domidlio aqui utilizados estao baseados em COSTA (1981, p. 217). 

5 O primeiro dos autores citados estudou a populagao c a estrutura domiciliar em Vila Rica para o 
ano de 1804; Luna acompanhou a estrutura de posse de escravos em diversas localidades minei- 
ras em 1718 e 1804. 
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O OUROEMAPIAJ 

Ao contrario das localidades paulistas citadas na se^ao anterior, Apiaf guarda 

uma certa distancia do literal de Sao Paulo. Encravada no topo da Serra do 

Mar, sen primeiro nucleo populacional originou-se de urn deslocamento de 

mineradores do arraial de Nossa Senhora da Concei^ao de Paranapanema, 

no imcio da decada de 1730. No decenio anterior, descobertos da regiao de 

Paranapanema mereceram aten^ao do governo da Capitania que, havia 

pouco, perdera o controle administrativo da regiao das Minas Gerais (1720). 

Em 1728, o governador da Capitania, Antonio da Silva Caldeira Pimentel, 

em visita ao arraial, deu posse a um corpo burocratico, normatizou as 

atividades mineratorias e estabeleceu a forma de cobran^a do Donativo 

Real, cujo montante, 2,5 arrobas de ouro, foi calculado com base em 947 

bateias presentes na regiao aquela epoca.6 

Esta ultima cifra e superior a observada em 1732 quando, nas 8 paragens 

listadas no documento compulsado,7 registravam-se 475 pessoas, entre 

livres e cativos. Tal redu^ao parece guardar estreita rela^ao com a diminui^ao 

da produtividade dos garimpos em Paranapanema. Os sinais dessa crise 

mineratoria manifestam-se no trecho transcrito abaixo, retirado de uma 

peti^ao dos moradores de Apiai, datada do ano de 1737, cujo objetivo era 

obter a isen^ao do Donativo Real estabelecido em 1728: 

cc(...) porem como no mesmo tempo florescemm as minas dos 

Goyases, com grande reputagdo e esperangas de maiores 

for tunas, foram desertando para elas a maior parte dos 

moradores daquelas de Fernampanema e Fyahy, com cuja 

6 O real donativo era um impost© especial pago pelo povo para certas despesas da famflia real 
portuguesa. 

7 Algumas ressalvas sao necessarias com rela^ao a fonte utilizada. Das 8 localidades arroladas no 
documento, nenhuma delas foi claramente identificada como aquela que corresponderia a Apiaf. 

Tal observagao caracteriza-se como um obice a analise dos informes concementes aos anos poste- 
riores. Entretanto, diante da ausencia de outros documentos que pudessem precisar melhor a 
delimita^ao geografica de cada um dos mideos, optou-se por conserva-los juntos. A localidade 

com maior numero de habitantes denominava-se Cubatao, com 171 (35,8%) moradores. Em 
ordem decrescente, tem-se: Nossa Senhora da Conceit ao (90 ou 18,9%), Ribeirao (80 ou 
16,8%), Capoeiras (47 ou 9,9%), Paranapitanga (32 ou 6,7%), Morro do Chaves (28 ou 
5,9%), Sutil (21 ou 4,4%) e Fazenda Sao Pedro (6 ou 1,3%). 
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deserfao se cobrou somente no primdro ano 1.453 •% de oitava, 

e no sepjundo ano 707 Vi oitavas, e no terceiro, 358, e no 

quarto, 374 e no quinto 376 e no sexto e ultimo 286 oitavas 

por irem em cada um dos anos diminuindo-se os moradores 

daquelas minas, desertando para as outras dos Goyases, em 

tal forma que vieram a ficar em uma muito diminuta 

povoapdo, ndo se achando nelas mais que cento e vinte escravos 

(-r* 

Esse esvaziamento populacional, associado a ausencia de novos descobertos 

na regiao, parecem condicionar o evolver demografico da freguesia du- 

rante as tres decadas subseqiientes. Em 1765 o capitao-mor Francisco Xavier 

da Rocha registrava a present a de apenas 123 pessoas livres. Nao foram 

encontrados informes precisos sobre a ocupa^ao desses moradores. Porem, 

num documento datado de 28 de setembro de 1767, da secretaria do 

governo de Luis Antonio de Sousa Botelho Mourao - o Morgado de Mateus, 

governador que assumiu o comando da Capitania paulista apos sua 

restaura^ao9 (1765-1775) questionava-se o secretario, entre outras coisas, 

sobre a quantidade de ouro produzida e a destina^ao dada a este metal.10 

Tal preocupa^ao, manifestada cerca de dois anos apos a posse do Morgado 

de Mateus, possivelmente esteja a indicar a manuten^ao de atividades 

mineratorias residuals durante esse periodo. 

O segundo episodic de atividade mineratoria em Apiaf inicia-se na segunda 

metade da decada de 1770, com a descoberta do "Morro do Ouro".11 A 

popula^ao total da vila de Apiai, 434 pessoas em 1776, passou para 819 

habitantes em 1784, representando um incremento anual de 8,3%. O 

8 AESP, Documentos Interessantes, V 24, p. 237-40. 

9 Sao Paulo esteve submetida a jurisdigao da capitania do Rio de Janeiro entre 1748 e 1765. 

10 AESP, Documentos Interessantes, V 65, p.184-6. 

11 O periodo de maior intensidade de extragao do metal coincidiu com o govcmo de Martim Lopes 
Lobo de Saldanha (1775-1782), que manteve uma significadva troca de correspondencia como 
corpo militar c burocratico da vila de Apiai, exigindo rigor no cumprimento das ordens sobre a 
ocupa^ao c exploragao do novo descoberto (cf. AESP, Documentos Interessantes, V 74, p. 264; 
V 70, p. 256-7; V 80, p. 92-3; V 82, p. 29-30). 
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adensamento populacional registrado foi acompanhado por forte pressao 

da admimstra9ao portuguesa. Entretanto, a expectativa de uma grande 

descoberta parece nao ter sido concretizada. Ja em meados da decada de 

1780 pode-se perceber que a explora^o do aludido morro atingira seu 

auge. Como se infere da lista nominativa de 1798, apesar de muitos 

escravistas constarem como "mineradores", o volume total de ouro atingiu 

a pequena quantia de 1.156 oitavas. Naquele mesmo ano, a popula^ao to- 

tal registrada - 891 pessoas alem de representar um mflmo crescimento 

em rela^ao ao ano de 1784 - um aumento de 8,7% em 12 anos -, mostrava 

pela primeira vez um predommio de pessoas livres, conforme pode ser 

observado no Grafico I. 

GRAFICOI - POPULA^AO LIVRE E ESCRAVA - ARIAI, 1732 A 1798 
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Fonte: AESP. 

A mudan9a no padrao de crescimento da popula9ao livre entre 1784 e 1798 

e a perda liquida de escravos no mesmo penodo decorreram, possivelmente, 

do arrefecimento da lide aurffera, compelindo parte de sens moradores a 

sairem de Apiaf. Destarte, entre os dois surtos mineratorios interpos-se um 

consideravel penodo de tempo no correr do qual, como sera visto nas 

proximas seqoes, viram-se afetadas nao so a propria existencia da localidade, 
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mas, tambem, a composi9ao dos domicdios e a estrutura da posse de 

escravos. 

ESTRUTURA DOMICILIAR 

Pensar a composi^ao dos domicilios em uma localidade primeva, cuja 

ocupa^ao foi condicionada pela explora^o de ouro, evoca a imagem de 

aventureiros em busca de enriquecimento, provavelmente desprovidos de 

farmlia e dispostos a perambular pelos sertoes durante anos a fio. Porem a 

fixa^ao desses exploradores em determinado local nem sempre tern 

motiva^ao clara. De urn lado, o rapido esgotamento dos veios estimularia 

os mineradores a procurarem novos locals a serem explorados. Por outro, o 

estabelecimento de farmlias parece ser um fator importante nessa decisao. 

Ao firmar liga^ao conjugal, o minerador errante cria rela^oes de 

solidariedade e apego, que pass am a disputar espa^o com o desejo inicial de 

enriquecimento. Ademais, a fixa^ao a terra ganha nova dimensao, pois deixa 

de ser vista como fonte imediata de alimentos e torna-se geradora de 

excedente, principalmente quando o ouro ja nao fornecia os retornos 

esperados. A delimita^ao desse problema em uma area que passa a apresentar 

desvantagens economicas vis-a-vis outras oportunidades alhures torna esse 

processo mais complicado. 

No caso especifico da localidade em tela, o resultado desses intrincados 

fatores e condicionantes pode ser visualizado no Grafico II, que apresenta 

a participa^ao relativa dos domicilios entre 1732 e 1798.12 Nesse grafico 

sao representados os domicilios singulares, isto e, aqueles compostos por 

chefes de domicilios sos, solteiros, viuvos ou casados com conjuge ausente 

e sem filhos coabitantes; os simples, constituido pelo chefe do fogo, 

12 Consoante Costa, a defini^ao de domidlio e aqui entendida como sendo cc(...) o conjuntodepessoas 
que mantem lapos de parentesco e/ou subordinafdo e vivem sob autoridade do Chefe de Domictlio - 
indimduo a encabepar a lista nominativa e que podia, ou ndo, ser o chefe de famtliaA (COSTA, 1981, 

p. 217) 
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independente do estado conjugal ou present a do conjuge, porem com fllhos 

presentes, e os demais, estes ultimos incorporando tres categorias: os fogos 

sem estrutura familiar detectavel por meio dos arrolamentos, os domicilios 

ampliados e aqueles cujo chefe de domicilio nao morava em Apiai ou estava 

ausente, tornando impraticavel sua inser^ao na tipologia utilizada. 

GRAFICO U - PARTICIPAQAO RELATWA DOS DOMICILIOS - 

APIAI, 1732 A 1798 
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Fonte: AESP. 

O rapido empobrecimento das faisqueiras de Paranapanema no imcio da 

decada de 1730 impulsionou o deslocamento de parte da popula^ao para a 

regiao onde se estabeleceria a vila de Apiai, conforme foi visto 

anteriormente. Por outro lado, outra parcela desses mineradores deslocaram- 

se para areas mais distantes, como os descobertos de Goias. Possivelmente 

refletindo o auge das atividades mineratorias nessa primeira fase, em 1732 

mais de seis decimos (64,0%) das 100 unidades domiciliares arroladas 

classificavam-se como singulares, sendo 53,0% compostas por pessoas do 

sexo masculino e 11,0% por mulheres. Os domicilios simples representavam 

34,0% e outros 2,0% nao apresentavam estrutura familiar. Apesar de a 

sugestao do predonunio da categoria dos domicilios singulares guardar 

estreita rela^ao com a atividade mineratoria, na lista utilizada nao constava 

a informa^ao acerca da ocupa^ao do chefe do domicilio. Utilizando um 
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outro documento coevo, que arrolava a quantidade de pessoas garimpando 

na regiao,13 identiflcou-se 23 mineradores presentes na lista de 1732 - todos 

escravistas sendo 60,8% associados aos domicilios singulares e 39,1% 

aos simples. 

O esgotamento dos veios provavelmente contribuiu, de forma substancial, 

para a inversao do quadro observado em 1732, conforme mostra o Graflco 

II. Durante o interregno, tudo indica que as atividades mineratorias 

secundavam o labor com vistas a subsistencia, favorecendo a fixa^ao de um 

nucleo populacional perene. Assim, em 1765 o conjunto de domicilios 

simples passaria a ser o mais representativo, correspondendo a maioria dos 

casos (55,8% contra 39,5% dos singulares). Nao foi possivel obter essa 

distribui^ao para o ano de 1776; porem, em 1784 o crescimento dos 

domicilios simples parece sofrer impacto da categoria "demais", que 

englobava os fogos sem estrutura familiar, os domicilios ampliados e aqueles 

de escravistas ausentes da vila, representando naquele ano 13,9% dos 102 

fogos. Por fun, a participa^ao dos domicilios simples em 1798 atingiria 

64,3% contra 30,9% dos domicilios singulares. 

Esse primeiro conjunto de resultados indica claramente o perfil descrito na 

abertura desta se^ao. A importancia assumida pelos domicilios simples ao 

longo do tempo reflete o enraizamento populacional na regiao e os vinculos 

firmados na localidade, aqui medidos por meio da forma^ao de familias. 

Tais condicionantes, entendidos como freios a emigra^ao, somam-se aos de 

ordem economica, isto e, a continuidade da explora^ao dos veios auriferos 

ja conhecidos, compondo a rotina desses moradores junto com as atividades 

agricolas necessarias para a manuten^ao da popula^ao. 

Esse quadro parece bastante consolidado na segunda metade do seculo 

XVIII, tanto assim que o impacto da descoberta do "Morro do Ouro" nao 

chega a afetar o destaque do conjunto dos domicilios simples, apesar do 

significativo crescimento populacional verificado no periodo 1776-1784. 

O aumento relative na participa^ao do conjunto classificado como "demais" 

13 AESP - Lista de todas as pessoas, escravos e carijos que se acham minerando nestas minas de Paranapanema 
- Papeis rcferentes as minas de ouro e ferro de divcrsas localidades. Casa de fundic^ao e almoxerifado 
de Sao Paulo e Paranagua, ordem 347, lata 97. 
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domicilios, causado principalmente pela presen^a de escravistas nao- 

residentes em Apiai, refor^a o argumento anterior, pois, como sera visto 

adiante, esses proprietarios apresentavam posses de cativos talhadas a lide 

mineratoria. A presen^a desses escravistas parece sinalizar um relativo grau 

de complexidade na estrutura da vila que, ao que tudo indica, tambem atraiu 

conjuntos familiares completes, ao contrario da ocupa^ao originaria. Por 

fim, os efeitos da pequena monta do descoberto nao implicaram o 

esvaziamento populacional; todavia, alem de influir diretamente sobre o 

mimero de escravos, propiciou a retomada do ritmo de crescimento da 

participa^ao dos domicilios simples, que havia sofrido uma redu^ao em 

1784, atribmvel a dinamica populacional observada nas decadas anteriores. 

Tal retomada, vale ressaltar, estava impregnada pela febre gerada pela nova 

corrida do ouro, 

Destarte, os domicilios simples assumiam no contexto da vila um papel de 

destaque, uma vez que a eles pode ser atribmda parte da responsabilidade 

pela permanencia do povoamento em Apiai. O Grafico III apresenta as tres 

principals subcategorias desse conjunto de fogos. 

GRAFICO m - FARTICIFAQAO RFLATWA DOS PRINCIPAIS DOMI- 

CILIOS SIMPLES -APIAI, 1732 A 1798 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800 

Anos 

♦ casais sem filhos —■—casais com filhos —A— viuvos/as com filhos 

Fonte: AESP. 

Est. econ., Sdo Paulo, 31 (3):551-585, jul-set 2001 



Estrutura Domiciliar e Posse de Escmvos em Apiai 561 

Destaque-se iiiicialmente a elevada participa^ao de fogos compostos por 

casais completos, com ou sem filhos, que alternaram a predominancia ao 

longo dos quase 70 anos estudados. Em 1732 a participa^ao de casais sem 

filhos (60,0%) superava a dos casais comfilhos (26,5%). Ja em 1765 essas 

duas subcategorias tinham participa^oes identicas (40,0%). Nos dois 

ultimos anos considerados os casais com filhos tiveram peso relativo maior: 

60,7% em 1784 e 49,4% em 1798, contra 14,3% e 24,1% para os casais 

sem filhos. A lista consultada para o ano de 1732 nao fornecia a idade dos 

moradores, porem em 1765 a idade media dos chefes de domicilios dos 

casais com filhos (51,0 anos) era maior que a dos chefes dos casais sem 

filhos (34,5 anos). Em 1784, os 8 homens a frente dos fogos sem filhos 

tinham idade media identica aos 34 chefes de casais com filhos: 43,6 anos. 

Por fim, em 1798, a diferen^a percebida em 1765 repete-se: 35,3 anos e 

46,3 anos para os chefes dos casais sem filhos e com filhos, respectivamente. 

A importancia de viiivos ou viuvas com filhos era secundaria em rela^o 

aos dois primeiros grupos: de fato, sua participa^ao maxima chegou a 14,0% 

em 1798; nesse ano, a idade media desses viuvos e viuvas era de 48,6 anos. 

A peculiar condi^ao observada em 1784 parece guardar rela^ao com o fluxo 

migratorio decorrente do novo descoberto, possivelmente estimulando a 

vinda de grupos familiares completos, aqui refletida na idade media 

relativamente alta dos chefes de domicilios nas duas subcategorias 

consideradas. 

Ainda com rela^ao a present a de filhos, merece ser destacado o conjunto de 

mulheres com filhos. Em 1732, elas representavam 14,7% dos casos de 

domicilios simples presentes na lista de moradores. Em 1765 nao ha registro 

sobre a present a desse tipo de arranjo; contudo, em 1784 ele corresponde 

a 9,0% dos casos e, em 1798, a 12,6%. Apenas em 1798 ha informes 

consistentes sobre a condi^o conjugal dessas mulheres: dos 10 casos 

registrados, apenas uma era casada. A mesma situa^ao ocorre com homens 

comfilhos, que representavam 8,8% em 1732, 8,3% em 1765, 13,3% em 

1784, nao sendo registrados em 1798. 

A consolida^ao dos micleos familiares completos guarda rela^ao com a 

dinamica economica propiciada pelos episodios de maior extra^ao de ouro. 

Em 1732, alem da supremacia dos fogos singulares, verifica-se que a 
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subcategoria dos domicilios simples com maior participa^ao era a dos casais 

sem filhos, refor^ando assim a imagem da regiao de recente ocupa^ao, onde 

possivelmente parte dos moradores via sua condi^ao de residente na 

localidade como transitoria. Encerrado o primeiro surto, pari passu ao 

aumento da importancia dos domicilios simples, nota-se o crescimento 

tambem dos fogos com farmlias completas, isto e, casais com filhos, que 

apresentaram um ritmo crescente de participa^ao, inclusive durante o 

segundo momento de explora^ao aurifera. Em outras palavras, e possfvel 

perceber uma sinergia entre os dois condicionantes, ao longo dos 40 anos 

posteriores ao primeiro momento de garimpo, resultando na consolida^ao 

de um perfil domiciliar marcado pela presen^a de unidades estruturais 

simples, resistente ao impact© do crescimento populacional propiciado pela 

descoberta do "Morro do Ouro" e emergindo em 1798 - momento que a 

faina mineratoria ja dava sinais de exaustao defmitiva -, com o franco 

predominio dos casais com prole. 

ESCRAVOS E ESTRUTURA DE POSSE 

O Grafico I mostrou a forte presen^a de cativos ao longo do seculo XVIII 

em Apiai. De fato, pelo menos ate 1784 os escravos representavam a maioria 

da populate presente na aludida vila. Esse predominio dos escravos sugere 

uma estreita rela^ao com as atividades mineratorias desenvolvidas em maior 

ou menor grau durante todo o period© aqui considerado. O forte 

desequilibrio deve ter impressionado o governador Caldeira Pimentel, pois 

ao passar pela regiao em 1728, ele estabeleceu, no regimento deixado em 

Nossa Senhora da Concei^ao, graves puni^oes tanto para o escravo que 

andasse armado nas areas de minera^ao como para o proprietario que 

permitisse tal atitude.14 

Mais de meio seculo depois, a present a de muitos escravos continuava a 

criar problemas para seus proprietaries, conforme pode ser observado no 

trecho abaixo transcrito de uma carta enviada pelo governador Martim 

14 AESP, Documentos Interessantes, V 26, p. 118-9. 
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Lopes Lobo de Saldanha a Camara da vila de Apiai ao 1° dia de fevereiro 

de 1782: 

"Constundo-me que a ocorrencia de negros que 

indispensavelmente se vdo ajuntando nessa Vila e seu termo 

por conta do trabalho do Morro em que se tira ouro faz com 

que muitos fujam deste e se refugiem pelos mutos, dando uma 

indizivel perdu u seus senhores e que puru se coibir, se curece de 

cupitues de muto que possum cupturur u todos os refugiudos e 

fugidos puru prontumente serem entregues uos ditos seus 

senhores 

Nos dois casos o "man" comportamento dos cativos era associado as 

atividades mineratorias, demonstrando assim sua importancia, nos distintos 

momentos, como aglutinadora da potencialidade de trabalho representada 

pela massa escrava presence na regiao. 

Entrementes, apesar dessa dependencia, o perfil da popula^ao cativa nos 

dois momentos era razoavelmente distinto. Em 1732 a razao de sexo entre 

os cativos igualava-se a 408,5 homens para cada 100 mulheres.16 Ja em 

1776, o predommio masculino era bem menor, assumindo esse indicador 

valor igual a 137,4. Em 1784, a present a de escravos masculinos volta a 

aumentar, sendo a razao de sexo calculada igual a 248,1. Por fim, em 1798, 

ja na decadencia definitiva das atividades extrativas, a participa^ao dos 

homens sofreu novamente um decrescimo: 145,6. Nota-se a singular 

sensibilidade desse indicador nos momentos de maior dinamica economica, 

pois tanto em 1732 como em 1784, anos mais proximos ao auge da 

atividade aunfera, a participa^ao masculina destacava-se em rela^ao as 

observances posteriores. Por outro lado, nao obstante a pequena quantidade 

15 AESP, Documentos Interessantes, V 83, p. 71. 

16 A razao de sexo calculada para o referido ano deve ser encarada com algumas resd^oes, pois para 
45 dos 284 escravos presentes (ou 15,8%) nao foi registrado o sexo. Dessa forma o indicador 
poderia oscilar entre 504,3 (caso os 45 fossem todos homens) e 208,6 (se todos fossem mulhe- 

res) . Ressalte-se ainda que, neste ano, notou-se a presen^a de 19 cativos registrados como "carijos", 
correspondendo a 6,6% do total de escravos, considerados conjuntamente com os demais escra- 

vos nas anahses aqui tecidas. 
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extraida, o ouro de Apiai parecia ser suficiente para arregimentar planteis 

especfficos que desempeiihassem com maior eficiencia a extra^ao do 

precioso minerio.17 Ainda sobre os dois anos com maior participa^ao 

masculina, ha evidente disparidade entre 1732 e 1784. Parte dessa 

discrepancia decorre da baixa razao de sexo observada em 1776, vale dizer, 

durante o intervalo entre os dois eventos aunferos manifesta-se a 

impossibilidade de reposi^ao de cativos masculinos em volume suficiente 

para a manuten^ao da despropor^ao observada na decada de 1730. Essa 

condi^ao tambem e percebida no ultimo ano da serie aqui enfocada: se em 

1784 haviam 330 escravos do sexo masculino e 133 mulheres, em 1798 a 

quantidade de homens sofreu uma redu^ao de 24,5% (249 escravos), ao 

passo que o mimero absolute de escravas aumentou para 170, um 

crescimento de 27,8%.18 

Os informes para idade dos escravos so sao dispomveis a partir de 1784. 

Nesse ano, a idade media observada foi de 22,5 anos: 23,9 anos entre os 

homens e 18,4 anos para as mulheres. Em 1798 esses valores eram iguais, 

respectivamente, a 22,8, 24,5 e 22,9 anos. Apesar do envelhecimento da 

popula^ao feminina entre os dois anos, seu impact© sobre a idade media 

total e bastante reduzido. Considerando o quadro ja apontado de perda da 

popula^ao cativa masculina entre os dois anos, possivelmente a manuten^ao 

do perfil relativamente jovem da popula^ao escrava esteja assentada no 

nascimento de novos escravos. Em 1784 a rela^ao entre crian^as de 0 a 9 

anos e mulheres de 15 a 49 anos entre os escravos era igual a 1,08; ja em 

1798, esse indicador era de 1,02, enquanto na populate livre esses valores 

eram, respectivamente, 1,37 el,51.19 Ademais, a participa^ao dos infantes 

na populate escrava era crescente: em 1784 as crian^as cativas com ate 14 

anos representavam 28,5% do contingente escravo em Apiai. Em 1798 esse 

porcentual era igual a 34,1%. Ao que tudo indica, a composi^ao sexual e etaria 

17 Em nenhum dos documentos consultados - exceto a lista nominativa de 1798 - constava a 
quantidade de ouro extraida. Alice Canabrava indica uma estimativa de 23.205 oitavas entre os 
anos de 1751 e 1762, calculados a partir dos registros da Casa de Fundi^ao em Sao Paulo (cf. 
CANABRAVA, 1972, p. 116). 

18 As listas consultadas nao permitiram a identifica^ao do sexo de 3 escravos em 1784 e 1 em 1798. 

19 Os valores observados para a populacjao escrava eram maiores do que os observados na localidade 
mineira de Campanha em 1831, 0,89 (PAIVA 8c KLEIN, 1992, p. 139-140) e semelhantes aos 
descritos por Horacio Gutierrez no Parana em 1804, 1,03 (GUTIERREZ, 1986, p. 48). 
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da escravaria apiaiense, ao menos no segundo boom mineratorio, deveu-se tanto 

ao afluxo de novos cativos, indicado pela eleva^ao na razao de sexo observada 

em 1784, como por taxas positivas de crescimento natural, provocando um 

diluimento do efeito migratorio causado pelos novos escravos, diferentemente 

do observado nos primordios da coloniza^ao na regiao. 

Essa ultima considera^ao permite pensar numa situa^ao dicotomica em 

rela^ao aos escravistas presentes nas decadas de 1770/1780. De um lado, 

ha aqueles descendentes dos proprietaries presentes no primeiro surto 

mineratorio, com posses mantidas talvez por eventuais compras mas 

principalmente por aumento vegetativo do numero de cativos. De outro, 

novos proprietarios, atraidos pelo novo descoberto, com planteis compostos 

principalmente por escravos masculinos em idade apropriada ao pleno 

exercfcio das atividades fisicas necessarias para a extra^ao do ouro. Conforme 

mostra o Grafico IV, a distribui^ao desses proprietarios segundo o tamanho 

dos planteis sofreu variances signiflcativas ao longo do tempo. 

GRAFICO W - DISTRIBUIQAO RELAIWA DOS ESCRAVISTAS SE- 

GUNDO FAEKAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS - APIAI, 

1732 A 1798 
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Os pequenos proprietarios - ate 4 cativos - perfaziam a maioria pelo menos 

ate 1784: 66,7% em 1732, 70,0% em 1776, 57,3% em 1784 e 43,2% em 

1798. Concomitante a redu^ao na participa^ao relativa, observa-se tambem 

que esse decrescimo e sentido primeiramente entre os proprietarios de 

planteis unitarios que, apos representarem 40,0% dos casos em 1776, 

estabilizam sua participa^ao em torno de 20,0% nos dois anos seguintes. 

Os escravistas proprietarios de 2 a 4 cativos, com 37,5% da participa^ao 

em 1784, atingem 21,6% em 1798. 

De outro lado, nota-se o relativo aumento na participa^ao dos planteis 

medios (entre 5 e 19 escravos), que passaram de 27,8% em 1732 para 

45,9% em 1798. Por fun, os grandes proprietarios - com 20 ou mais 

escravos - atingiram sua participa^ao maxima em 1784, com 12,4%, valor 

semelhante aos observados em 1776 (10,0%) e em 1798 (10,8%), alem de 

ser praticamente o dobro daquele registrado em 1732 (5,9%). 

O confronto dessa distribui^ao com os episodios mineratorios revela alguns 

fatos significativos. A principal conclusao mostra o perfil relativamente 

distinto dos mineradores nas fases posteriores aos pen'odos de maior 

intensidade do garimpo: em 1732, assim como em 1784, momentos mais 

proximos ao auge da extra^ao mineratoria, a distribui^ao dos proprietarios 

entre as diferentes faixas de posse guarda semelhan^as. Ja em 1776 verifica- 

se uma intensifica^ao da present a de pequenos proprietarios, ao passo que 

em 1798 os proprietarios de posses medias rivalizam com os pequenos no 

predommio da distribui^ao. 

No ultimo dos anos, parte do crescimento das posses medias deve ser 

creditado ao processo de transmissao do patrimonio familiar entre gera^oes. 

Tome-se, por exemplo, o caso de Manoel da Roza Luiz. Esse proprietario, 

presente em Apiai pelo menos desde 1765, possuia entao uma riqueza 

avaliada em Rs 1:000$000. Em 1776, Manoel, com 63 anos, casado e pai 

de 11 filhos, possma 37 escravos que eram utilizados em atividades 

mineratorias. A morte de Manoel, provavelmente ocorrida em 1783, 

transferiu a chefia do fogo para a viuva Maria Assun^ao da Roza que, em 

1784, coabitava com 9 dos 11 filhos e mais 53 escravos. Nao se sabe quando 

o inventario foi processado, porem em 1798 todos os filhos apareciam como 
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proprietarios de planteis de medio porte.20 Eram eles: capitao Rafael de 

Oliveira Roza, 40 anos, solteiro, dono de 18 escravos; alferes Antonio de 

Oliveira Roza, 30 anos, solteiro, 9 escravos, Jose de Oliveira Roza, 26 anos, 

solteiro, 6 escravos, Escolastica de Oliveira Roza, 40 anos, solteira, 9 

escravos, Roza do Livramento, solteira, 38 anos, 13 escravos, Barbara de 

Oliveira Roza, 39 anos, solteira, 8 escravos, Margarida de Oliveira Roza, 

solteira, 36 anos, 10 escravos, Maria de Oliveira Roza, 24 anos, solteira, 8 

escravos, alem de Anna de Oliveira Roza, casada com o capitao-mor Mathias 

Leite Penteado, que era proprietario de 102 escravos e de Angela do 

Livramento, casada com o sargento-mor Antonio Duarte do Valle, com 

plantel de 25 escravos. 

Essa extensa lista soma 81 escravos presentes apenas entre os filhos solteiros 

de Manoel da Roza Luiz on 208, se acrescidas as posses das filhas casadas. 

Se o primeiro valor indica um vigoroso crescimento da propriedade - pois, 

passando de 55 para 81 cativos em 14 anos, a escravaria cresceu a uma taxa 

de 2,8% ao ano -, o ultimo valor representa praticamente metade (49,5%) 

de todos os cativos presentes na vila de Apiaf, nao incluindo os escravos do 

irmao do sargento-mor nem os cativos que teria recebido na partilha Rita 

de Oliveira Roza, a mais velha dos irmaos, possivelmente ja falecida em 

1798 e que se casou com Thomaz Dias Baptista, morador na freguesia de 

Iporanga. Esse caso ilustra, de forma elucidativa, a situa^ao dos antigos 

escravistas apiaienses que, aproveitando o segundo surto mineratorio, 

conseguiram ampliar sua riqueza (aqui medida em mimero de escravos). 

Tambem merecem destaque os mecanismos de amplia^ao da riqueza por 

meio das unioes conjugais entre as filhas de Manoel e outros jovens 

escravistas apiaienses, como o capitao-mor da vila, que nela aparece como 

residente no imcio da decada de 1780. 

Outro caso interessante e o do escravista Joao Manoel de Carvalho Dantas. 

Proprietario ausente em 1784, possma entao 45 escravos feitorizados pelo 

administrador Domiciano da Rocha e pelo feitor Joao Laurano. Seu plantel 

era constitmdo praticamente por escravos do sexo masculino (41 homens e 

apenas 4 mulheres), indicando possivelmente uma especializa^ao nas 

20 Maria Assungao da Roza nao constava como moradora em 1798. 
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atividades extrativas. Em 1798 Joao Manoel foi anotado como morador 

em Apiai, "minerador e senhor de engeiiho", estabelecido com sua familia 

e mais 60 escravos. 

O caso desse escravista, alem de indicar claramente a procura pela 

diversidade nas atividades tendo em vista o fim da minera^ao, evidencia 

tambem a incapacidade em manter sua propriedade com a mesma razao de 

sexo observada em 1784. Assim, entre os 60 escravos, encontravam-se 35 

homens e 25 mulheres, mudan^a esta que deve ter propiciado a forma^ao 

de liga^oes conjugais entre os escravos, registradas por meio de 8 casais, 

alem de um cativo casado sem informe sobre o conjuge. Em decorrencia, 

pelo menos 21 escravos (35,0%) tinham menos de 15 anos, possivelmente 

filhos desses casais, uma vez que naquele ano as crian^as nao apareciam 

vinculadas aos pais. Nesse caso, a impossibilidade de manter as compras de 

cativos homens rendeu um efeito talvez inesperado, qual seja, a expansao 

de seu plantel por crescimento vegetative. 

Acompanhando a trajetoria desse escravista apos 1798, verificou-se que, 

em 1809, Joao Manoel, entao com 63 anos, aparece como viuvo e sem 

nenhum dos filhos coabitando em seu fogo. Talvez por conta dessa ausencia 

dos filhos sua posse tenha sido reduzida a 45 escravos. Percebe-se por meio 

da lista que esse plantel era basicamente composto por 7 famflias, isto e, 

uma a menos do que as presentes em 1798; aparentemente, pelo menos 4 

dessas famflias eram as mesmas e as outras 3 teriam sido formadas por 

jovens escravos presentes em 1798. Em 1809 eram 24 homens e 20 

mulheres, sendo 21 (47,7%) os escravos com menos de 15 anos; note-se 

ainda que nao havia nenhum cativo com mais de 49 anos. Em 1816 o 

plantel atinge praticamente o mesmo tamanho de 1798, isto e, 59 escravos. 

Mediante a inspe^ao dos nomes e idades dos escravos, verificou-se que pelo 

menos 42 eram os mesmos que estavam presentes em 1809; 1 novo casal 

havia sido formado nesse intervalo. Os 34 homens e 25 mulheres tinham, 

em sua maioria (57,6%), menos de 15 anos, reafirmando os efeitos 

observados a partir de 1798 de crescimento do numero de cativos por meio 

de mecanismos reprodutivos. 
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Por outro lado, apesar de as fontes aqui utilizadas nada referirem sobre o 

mercado de escravos, tudo indica que essa op^ao passou a ser exercida com 

freqiiencia cada vez menor, exceto talvez no restrito ambito local, conforme 

sugere o perfil dos escravistas para o ano de 1798 indicado no Grafico IV 

Ademais, e importante ressaltar o isolamento geograflco da vila de Apia! 

em rela^ao aos centres mais dinamicos da Capitania, impossibilitando o 

contato mais constante com o emergente mercado paulista de bens e cativos. 

Mesmo nao existindo essa limita^ao, as condi^oes climaticas e do relevo - 

recorde-se que a localidade em apre^o estava localizada no topo da Serra 

do Mar, em ambiente extremamente montanhoso e sujeito as intemperies 

climaticas vindas do sul do Pafs - dificultavam o pleno estabelecimento de 

culturas agncolas que pudessem substituir a renda obtida preteritamente 

pelo ouro extraido dos pouco favorecidos veios aurfferos. 

Observando agora a distribui^ao dos cativos entre as diferentes faixas de 

posse, verifica-se uma persistente concentra^ao da posse escrava nos grandes 

planteis, conforme mostra o Grafico V 

GRAFICO V - PAKTICIPA^AO RELATIVA DOS ESCRAVOS SEGUN- 

DO FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS - APIAI, 1732 
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Exceto em 1732, quando 63,0% dos escravos arrolados estavam presentes 

nas propriedades que variavam de 2 a 19 escravos - e, em conseqiiencia, a 

faixa de maior tamanho apresentou a menor participa^ao observada: 31,7% -, 

nos demais anos os planteis com 30 ou mais cativos congregavam a maior 

quantidade de escravos. Essa situa^ao era mais acentuada em 1776 e 1784, 

com 59,3% e 52,4%, respectivamente. Em 1798, a quantidade de cativos 

presentes nos planteis medios - de 10 a 29 cativos - retomou um perfil em 

certa medida semelhante ao verificado em 1732, pois 49,5% do efetivo 

concentrava-se na faixa de 2 a 19 cativos, apesar de guardar um perfil mais 

estreito com a observada em 1784. 

Observando essa distribui^ao a luz dos eventos economicos, percebe-se que 

a primeira fase de extra^ao de ouro apresentou um carater mais homogeneo 

na distribui^ao da posse cativa entre os proprietarios. Esse fato poderia 

estar relacionado a condi^ao de "igualdade" imposta pela legislate 

portuguesa na distribui^ao das datas minerais entre os interessados. 

Contudo, o principal motivo para tal desenho parece ser novamente a 

recente ocupa^ao da regiao e o resultado das primeiras explora^oes, que 

permitiriam o enriquecimento rapido e o conseqiiente acesso a compra de 

escravos. 

Essa situa^o nao ocorreu na segunda fase do ouro em Apiai. Em primeiro 

lugar, e necessario recordar que episodio do "Morro do Ouro" deu-se 

quando ja havia uma estrutura de posse - e bastante concentrada, ressalte- 

se - desde ha muito assentada. Observando com maior detalhe as 

distribui^oes dos escravos em 1776 e 1784, verifica-se que em detrimento 

das faixas extremas, as intermediarias aumentaram ou tenderam a manter 

sua participa^ao relativa, principalmente a de 5 a 9 escravos, que passou de 

4,8% para 12,9% dos cativos. Entretanto, a principal caractenstica, qual 

seja, a elevada concentra^ao na maior faixa manteve-se presente nos quatro 

anos considerados. Note-se que em 1798 essa concentra^ao foi mitigada 

pela emigra^ao de parte dos escravistas e tambem por resultado de partilhas 

como a descrita anteriormente. 

A presence de grandes planteis em Apiai foi detectada apos o primeiro 

ciclo mineratorio. Alem do caso anteriormente citado de Manoel da Roza 
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Luiz, outro escravista que merece destaque e Francisco Xavier da Rocha, 

apontado por Azevedo Marques como fundador de Apiaf, tendo sido 

anteriormente 

cc(...) capitao-mor num dos arramis de Minus Gemis, de onde 

veiOj sepfundo const a, com 150 escravos, entrando pelo lado de 

Paranapanema. O primeiro sitio onde fez residencia foi no 

lugar chamado Capoeiras, distante duas leguas dapovoapdo; 

dat alongou-se para os lados onde foi edificada a primeira 

povoapdo que chamou-se Santo Antonio das MinasA 

(MARQUES, 1980, p. 85) 

Isso teria ocorrido em 1735 ou 1736, ano da instala^ao da freguesia de 

Apiai. Na lista de capita^ao de 1735 estava indicado que Francisco Xavier 

da Rocha teria recolhido o tributo sobre 23 escravos. Em 1765 ele foi o 

recenseador da primeira lista de moradores elaborada para a freguesia de 

Apiaf, quando Francisco Xavier da Rocha possufa uma riqueza que totalizava 

Rs 5:200$000, valor muito maior do que o possufdo por qualquer outro 

apiaiense e bastante superior a media calculada por Alice Canabrava no 

perfodo 1765/67, que era de Rs 106$699 (cf. CANABRAVA, 1972, p. 

101). 

Durante o perfodo de restaura^ao da Capitania paulista, Francisco Xavier 

da Rocha exerceu importante papel na vila, assumindo o cargo de capitao- 

mor ate a sua morte, provavelmente em 1778. No censo de 1776 constava 

que Rocha possufa 73 escravos, sendo o maior proprietario da localidade. 

A trajetoria desse escravista, que conseguiu expandir e manter sua posse 

em um contexto entre-descobertos, permite vislumbrar a dinamica durante 

esse perfodo. Uma possfvel razao para isso seria o acesso diferenciado que 

os proprietaries de maior envergadura teriam aos veios de ouro, que exigiria 

uso intensivo de mao-de-obra escrava. Essa condi^ao parece predominar 

nas fases de menor intensidade da lide mineratoria, quando sua extra^ao 

exigiria uso intensivo de trabalho escravo. Em 1732 os 23 proprietarios 

identificados como mineradores possufam, em media, 8,0 escravos, 

enquanto os demais proprietarios, 3,4 cativos. Em 1776 essa diferen^a era 

mais acentuada: 15,5 escravos por proprietario minerador versus 1,7 
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escravos para os demais. Em 1798 a posse media dos escravistas mineradores 

era igual a 20,0 escravos e dos demais, 5,0 escravos. 

Tais diferen^as reafirmam a distin^ao existente no grupo dos escravistas 

presentes em Apiai, mostrando que o tamanho da posse era um fator seletivo 

para al^ar uma condi^ao privilegiada na estrutura economica e social da 

vila. Essa diferencia^ao pode ser melhor examinada por meio dos valores 

expresses na Tabela I, que apresenta os principais indicadores de tendencia 

central para a posse de escravos, assim como o mdice de Gini. 

TABELA I - PROPRIETARIOS E ESCRAVOS: INDICADORES DE 

TENDENCIA CENTRAL E IN DICE DE GINI - APIAI, 1732, 

1776, 1784 E 1798 

Anos proprietaries escravos media mediana moda mdice de Gini 

1732 51 284 5,6 3 1 0,551 

1776 20 273 9,3 2 1 0,704 

1784 48 463 9.7 4 1 0,632 

1798 37 419 11,3 6 1 0,631 

Fonte: AESP. 

Os crescentes valores medios e medianos indicam a tendencia, ja descrita, 

de concentra^ao da posse cativa, que tambem pode ser verificada por meio 

dos elevados indices de Gini, principalmente a partir de 1776. Por outro 

lado, a classe modal manteve-se igual a 1 escravo em todos os anos, 

reafirmando, no quadro especifico da vila de Apiai, a segmenta^ao entre os 

proprietaries mineradores e os demais, que viviam nas lacunas tanto do 

processo extrativista como da produ^ao de bens para consumo local. 

Encerrando esta se^ao, apresenta-se o Grafico VI, que acopla os resultados 

aqui discutidos sobre a estrutura de posse dos escravos com aqueles 

observados na se^ao anterior sobre a composi^ao domiciliar em Apiai. O 

confronto estabelecido incorpora os domicilios escravistas singulares e 

simples, distribuindo-os de acordo com duas faixas de tamanho dos planteis: 

ate 9 e com 10 ou mais escravos. 
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GRAFICO VI - PAKTICIPAQAO RELATIVA DOS DOMICJLIOS 

ESCRAVISTAS SEGUNDO TAMANHO DA POSSE - APIAI, 

ANOS SELECIONADOS 
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■ singulares - ate 9 escravos □ singulares - 10 ou mais escravos 

M simples - ate 9 escravos □ simples -10 ou mais escravos 

Fonte: AESP. 

De forma analoga ao verificado para o conjimto das unidades domiciliares, 

os fogos escravistas tambem apresentaram o mesmo movimento de 

substitui^ao dos domicflios singulares pelos simples: em 1732, a 

participa^ao dos fogos singulares com escravos era de 62,6%, ao passo que 

os domicflios simples correspondiam a 37,4%. Tanto em 1784 como em 

1798, estes apresentavam valores sempre acima de seis decimos (63,6% e 

62,7%, respectivamente) versus 36,4% dos fogos singulares em 1784 e 

35,3% em 1798. 

Nesse sentido, destacam-se os domicflios singulares com ate 9 cativos, cuja 

participa^ao passou de 56,3% em 1732 para 23,5% em 1798. Aqueles com 

10 ou mais escravos tambem sofreram uma redu^ao entre 1732 e 1784 (de 

6,3% para 2,3%), tendo em 1798 percebido uma significativa eleva^ao, 

atingindo 11,6% do total de fogos escravistas. 
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A tendencia detectada entre os domicilios singulares guarda evidente 

associa^ao com os momentos mineratorios conhecidos pela localidade. Prin- 

cipal grupo presente na primeira fase das pesquisas aurfferas, sua redu^ao 

na participa^ao relativa, acentuada entre os pequenos proprietaries 

associados a esta categoria domiciliar, poderia apresentar maior intensidade 

na ausencia da descoberta do "Morro do Ouro". Ademais, conforme foi 

apontado anteriormente, a consolida^ao da vila de Apiaf refletiu de maneira 

significativa na redu^ao do conjunto de unidades domiciliares singulares, 

independente da presei^a de escravos. Essa tendencia, acompanhada 

parcialmente pelos fogos singulares com maiores planteis, sofreu uma 

reversao em 1798. Parte desse aumento na participa^ao relativa deve ser 

creditado ao processo de divisao de grandes planteis, como o ja citado caso 

da famflia de Manoel da Roza Luiz, que, no contexto historico, pode ser 

compreendido como sendo mais um sinal inequfvoco do estabelecimento 

das rela^oes comunais em Apiaf. 

Por outro lado, os domicilios simples com ate 9 escravos, que em 1732 

representavam 29,2% das unidades domiciliares, passaram a ser o principal 

grupo nos dois anos posteriores, atingindo marcas sempre acima dos 40,0%. 

Tal resultado tambem foi observado naqueles com 10 ou mais escravos, 

cuja participa^ao, de 8,2% em 1732, atingiu 18,6% em 1798. Tais mudan^as 

tambem guardam estreita correspondencia com o quadro mais amplo 

descrito sobre a estrutura domiciliar. 

Diante do exposto, parece desnecessario reafirmar a importancia que a 

propriedade escrava passa a ter dentro dos domicilios simples em detrimento 

das unidades singulares. Vale reafirmar que essa transferencia esta 

plenamente inserida no contexto mais amplo da forma^ao da vila de Apiaf, 

onde a posse de escravos passou a ser mantida e ampliada dentro das proprias 

famflias e nas alian^as estabelecidas entre escravistas, aqui entendido como 

um dos principais fatores para a sobrevivencia da escravidao na vila de Apiaf 

ao longo das primeiras quatro decadas do seculo XIX.21 

21 A participa^ao relativa da popula^ao escrava em Apiaf nesse perfodo, apesar de decresccnte, em 
valores absolutes revelam sua manuten^ao: em 1809 foram registrados 420 escravos; em 1816, 

497. No ano de 1824, 363 escravos e em 1835, 305. 
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APIA! NO CONTEXTO DAS LOCALIDADES MINERATORIAS 

A trajetoria da pequena vila de Apiai guarda um carater incomum para a 

capitania de Sao Paulo em fun^ao das ocorrencias auriferas nos dois 

momentos ja descritos nas paginas anteriores, propiciando um processo de 

concentra9ao da posse escrava que as regioes mais diuamicas do territorio 

piratiningano (Oeste Paulista e Vale do Paraiba) so conheceriam no seculo 

XIX.22 Entretanto, essa situa^ao e bastante relatada para as Minas Gerais, 

ainda que care^a de investiga^ao mais acurada sobre o auge do periodo 

mineratorio. Esta se^ao e dedicada a uma aproxima^ao entxe os informes ja 

expostos para Apiai e aqueles tornados dispomveis pelas investiga^oes 

encetadas, em especial, por Francisco Vidal Luna e Iraci del Nero da Costa. 

Em rela^ao a estrutura de posse, destacam-se dois estudos conduzidos por 

Luna. O primeiro usa como fonte listas de capita^ao do ano de 1718 para 

tres comarcas mineiras, abrangendo 2.120 proprietarios e 14.665 escravos. 

Alem de investigar as caracterfsticas vinculadas a posse dos cativos, 

pretendeu o autor cc(...) evidenciar a relative homogeneidade dosvdrios centros 

estudados; embora espacialmente distanciados, tais nucleos derivavam de raizes 

formativas assentes numa matriz socio-economica comum; o estdjjio de expansdo, 

no qual se encontrava a miner af do nas Gerais, em 1718, reforpava, a nosso ver, 

o carater homogeneo queparecia existir na area em tela." (LUNA, 1983, p. 

26) Os valores apresentados por Luna apontam para a aludida homogenia: 

os pequenos proprietarios (ate 5 escravos) representavam, no total geral, 

60,05% e detinham 22,61% dos escravos arrolados. No outro extreme, 

senhores com mais de 20 escravos (5,80% do total dos escravistas) possmam 

27,19% da for^a de trabalho cativa. O valor medio geral - 6,92 escravos 

por proprietario - representa aquele observado para a maioria das 

localidades; a freqiiencia modal predominante correspondeu a unidade, 

enquanto o valor mediano variou principalmente entre 3 e 5 cativos. O 

indicador de concentra^ao de posse tambem apontou poucas variances: o 

mdice de Gini compreendeu valores entre 0,45 e 0,55 para a maioria das 

localidades (cf. LUNA, 1983, p. 29-32). As participa^oes relativas tanto 

22 Essa afirmagao pode ser confrontada com os resultados apresentados por Francisco Vidal Luna 
que analisa parte significativa das vilas paulistas em 1777, 1804 e 1829. (LUNA, 1998, p. 153 e 
segs.) 
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dos proprietarios como dos escravos segundo faixas de tamanho dos planteis 

para algumas das localidades estudadas por Luna podem ser visualizadas 

nos Graficos VII e VIII. 

GRAFICO VU - FAKTICIPA^AO RELATWA DOS PROPRIETARIOS 

SEGUNDO FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS - 

LOCALIDADES MINEIRAS, 1718;APIAI, 1732 
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Fontes: LUNA (1983, p. 29) e AESP. 

GRAFICO Vm - FARFICIPA^AO RELATWA DOS ESCRAVOS SEGUN- 

DO FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS - LOCALIDA- 

DES MINEIRAS, 1718, APIAI, 1732 
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Fontes: LUNA (1983, p. 30) e AESP. 
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Chama aten9ao a distribui^ao dos escravos em Sao Joao D'El Rey, 

relativamente mais concentrada nos maiores planteis do que nas demais 

localidades, alem de possuir o maior mdice de Gini (0,567). Nesta 

localidade, verificou Vidal Luna participa^ao relativamente menor de 

escravos sudaneses, ou seja, os mais valorizados; ademais, nesta vila 

registrou-se o "(...) maior o peso relativo dos tndios entre os Coloniais; talfato 

talvez esteja a demonstrar uma zona relativamente pobre -fato tamhem realpado 

quando estudamos a estrutura de posse de escravos." (LUNA, 1983, p. 38) O 

autor apresenta informes adicionais tanto para os escravistas como para os 

cativos. Sabe-se, por exemplo, que 97,36% dos proprietarios e 91,50% dos 

escravos eram do sexo masculino. Alem disso, 87,57% dos cativos eram 

africanos e, entre os coloniais, cerca de 40% eram mdios. (LUNA, 1983, p. 

36-37) Dessa forma, conclui o autor: aPelos result ados apresentados, 

evidenciou-se uma sociedade na qual ocorria elevada participapdo dos elementos 

com reduzida escravaria e raws os indivtduos que compareceram com avultado 

numero de cativos. Ademais, tanto nesse aspecto, como nas caractensticas dos 

proprietarios e na composipdo da massa escrava, verificou-se relativa 

homojqeneidade nas varias areas estudadas." (LUNA, 1983, p. 39-41) 

Sobre uma das localidades estudadas - a vila de Pitangui -, com mdice de 

Gini (0,403) relativamente menor do que os observados para as outras 

regioes, Tarcisio Rodrigues Botelho, ao manusear os dados para esta vila 

entre 1718 e 1724, sugere que tal penodo corresponderia ao crescimento 

explosive e estabilidade da localidade que, ate 1720, vivenciou uma serie 

de motins em resposta a intervene ao portuguesa. No penodo subseqiiente, 

isto e, entre 1722 e 1724, "(...) a regido comepa a conhecer uma diminuigdo 

depopulapdo escrava e uma desconcentrapdo da riqueza." (BOTELHO, 2000, 

p. 15) Este rapido ciclo pode ser verificado por meio dos indicadores 

calculados pelo autor: o numero medio de escravos por proprietario, que 

em 1718 era igual 6,06, cresceu ate 1722 (7,18) e sofreu uma pequena 

redu^ao nos dois ultimos anos, ate chegar a 6,20 em 1724. O mdice de 

Gini para os mesmos anos eram iguais a 0,397, 0,505 e 0,485, sendo o 

valor maximo atingido em 1723 (0,531). Ambas as redu^oes observadas a 

partir de 1723 (ou 1724, no caso do indicador de concentra^ao da posse) 

parecem estar associadas com a redu^ao da quantidade de escravos presentes 

nos maiores planteis (20 ou mais cativos): em 1723, eles concentravam 
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32,9% do total arrolado nas listas de capita^ao e, em 1724, essa participa^ao 

era igual a 21,2% (cf. BOTELHO, 2000, p. 14-15). No sentido de tentar 

qualificar a desconcentra^ao da posse, especula o autor; "Fode-se, pois, 

perpjuntar cite queponto o 'apazipjucimento * da vila ndofoi uma decorrencia da 

diminuigdo das atividades economicas lijjadas a minerapdo. Reforpa esta 

perspectiva a const atapdo de que, apartir de Fitangui, satram muitos dos mineiros 

que se dirigirampara os novos descobertos noMato Grosso e Goids." (BOTELHO, 

2000, p. 15) Tal fato ajudaria a compreender a rapida mudan^a na estmtura 

de posse da localidade, causada especialmente pela emigra^ao dos grandes 

escravistas. Ademais, a dinamica captada no pequeno intervalo de tempo 

entre 1718 e 1724 sugere uma situa^ao comum em outras localidades: a 

velocidade dos novos descobertos favoreceria a ideia subjacente de rapido 

deslocamento dos escravistas e suas posses, causando impactos imediatos 

sobre os indicadores de posse acima descritos. 

Estes resultados apresentados para as Minas Gerais permitem uma primeira 

compara^ao com aqueles obtidos para a vila de Apia! em 1732, momento 

mais proximo do primeiro evento aunfero (cf. Graficos VII e VIII). Os 

pequenos proprietaries da localidade paulista tinham maior participa^ao 

(72,5%) e contavam com 30,6% da massa escrava; ja os grandes escravistas 

(com mais de 20 cativos), representados em 5,9%, detinham 31,7% dos 

escravos. Em rela^ao a media calculada por Luna, aquela observada em 

Apiai era menor: 5,6 cativos/proprietario; ja o indice de Gini evidencia um 

padrao de concentra^ao semelhante a maioria das localidades mineiras 

(0,551, cf. Tabela I). Tais resultados parecem autorizar a extensao da 

homogeneidade sugerida por Luna ao pequeno povoamento paulista, 

sugerindo, em principio, uma estmtura economica que guarda mtima 

liga^ao com o evolver decorrente das atividades mineratorias. 

Se o periodo de maior intensidade da explora^ao do ouro favorecia a 

condi^ao acima descrita, a fase subseqiiente de esgotamento dos veios parece 

indicar condi^oes diversas de readequa^ao das diversas localidades que 

vivenciaram tais episodios. Estas ila^oes aparecem de forma incontestavel 

na investiga^ao levada por Iraci Costa ao analisar a composi^ao de parte da 
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populagao mineira a partir de dados obtidos de listas de moradores do ano 

de 1804.23 A conjun^ao dos informes demograficos e economicos permitiu 

ao autor descrever estruturas populacionais tipicas e, aiiida que tardias em 

rela^ao ao apogeu das atividades auriferas, duas delas merecem especial 

aten^ao por ainda guardarem estreitos liames com a faiiia miiieratoria. O 

padrao rural-minerador, segundo Costa, "(...) fundava-se no predomtnio 

quantitativo dos cativos. Os nucleos que a apresentavam marcavam-se por 

revelarem, vis-a-vis os demais centros, as maiores taxas depessoas livres e os maiores 

valores medios de escravos^ ajqrejqados e livres por domicilio.33 (COSTA, 1981, p. 

178) Ja as localidades classiflcadas como intermediarias eram marcadas 

"(...) pela notoria decadencia da atividade aunfera - nele os faiscadores 

predominavam decisiva e claramente sobre os mineradores pelo desenvolvimento 

da ajqricultura de subsistencia voltada para a comercializapdo e pela ocorrencia 

dafaina qgncola destinada ao autoconsumo.33 (COSTA, 1981, p. 178)24 

Na primeira das tipologias apresentadas, a participa9ao dos livres na 

composi^ao da populate total variou entre 34% e 46%, ao passo que 

naquelas localidades classiflcadas por Costa como intermediarias esse 

porcentual manteve-se em torno de 50%. Outro dado apontado pelo autor 

refere-se ao numero medio de escravos por proprietario, que oscilava entre 

13,1 e 32,0 para os escravistas presentes nas povoa96es rural-mineradoras 

e entre 6,5 e 7,7 nas intermediarias. Apesar de em todas as localidades 

predominarem homens, ressalta Costa: "Discrepdncia a merecer realce refere- 

se ao peso do sexo masculino nos centras especializados na minerapdo (77,6% e 

83,4%) face aos vigor antes nos demais nucleos, nos quais a participapdo atingida 

pelos homens chegou a apenas 67,3%.33 (COSTA, 1981, p. 181) Dessa forma, 

pode-se sintetizar as principais diferen^as entre os tipos rural-minerador e 

intermediario por meio da maior participa^ao do segmento populacional 

23 As localidades estudadas por Costa sao: Mariana, Passagem, Vila Rica, Furquim, Sao Caetano, 
Santa Luzia, Nossa Senhora dos Remedies Capela do Barreto, Abre Campo e Gama (cf. COS- 
TA, 1981). Estas foram as mesmas areas investigadas por Francisco Vidal Luna (LUNA, 1986), 
cujos resultados serao utilizados nas paginas seguintes. 

24 Outras duas classifica^oes sao apontadas pelo autor, a urbana e a rural de autoconsumo, que 
nao serao aqui consideradas. 
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livre, redu^ao do numero medio de escravos por domicilio e diminui^ao na 

razao de sexo entre os cativos.25 

De outra parte, a investiga^o conduzida por Francisco Vidal Luna sobre a 

estrutura de posse de cativos nas mesmas areas e para o mesmo ano reafirma 

as principais conclusoes ja evidenciadas por Costa: "Apesar de uma mesma 

raiz formative, cada uma delas, d medida que se consolidava como nucleo 

populacionalj adquiria caractensticas proprias, a nosso ver, reafirmadas quando 

o empobrecimento se abateu sobre a rejqido; cada area adaptou-se as suasproprias 

peculiaridades epotencialidades ecommicas." (LUNA, 1986, p. 157) 

As localidades classificadas como intermediarias (Furquim, Sao Caetano e 

Santa Luzia) registravam a presen^a de 1.182 proprietaries e 7.342 escravos; 

aquelas agmpadas como rural-mineradoras (Capela do Barreto, Abre 

Campo e Gama), 44 escravistas e 472 cativos. A distribui^ao da posse entre 

os escravistas era relativamente distinta entre os dois grupos: nas 

intermediarias, entre 70% e 75% dos proprietarios possmam ate 5 escravos, 

ao passo que nas outras, esse valor oscilou entre 50% e 66%. Em rela^ao a 

quantidade de escravos possmdos, os pequenos proprietarios (ate 5 

escravos) da tipologia intermediaria detinham em torno de um quarto dos 

cativos e os grandes (21 ou mais escravos), de 36% a 54%; essas 

porcentagens nas comunidades rural-mineradoras eram, para os pequenos 

proprietarios, de 8% a 19% e, para os grandes, de 47% a 53%. Os Graficos 

IX e X comparam as localidades mineiras com a estrutura de posse dos 

proprietarios presentes em Apia! no ano de 1798, momento da decadencia 

deflnitiva da faina aunfera na paragem paulista. 

25 Tambem poder-se-ia considerar as diferengas na propria composigao domiciliar, pois nas locali- 
dades do padrao rural-minerador a participa^ao dos domicflios singulares era relativamente mai- 
or do que a observada nos povoamentos classificados como intermediarios. Entretanto, cabe aqui 
ressaltar que todos os nudeos estudados por Iraci Costa tinham sua origem datada da primeira 
metade do seculo XVIII, nao cabendo, portanto, qualquer ila^ao com a dinamica proposta para 

a vila de Apiai. 
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GRAFICOIX - PAlUlCnUQAO RELAJWA DOS PROPRIETARIOS 

SEGUNDO FAJXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS - 

LOCALIDADES MINEIRAS, 1804; APIAIj 1798 
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Fontes: LUNA (1986, p. 164) e AESP. 

GRAFICO X - PARFICIPA^AO RELAIWA DOS ESCRAVOS SEGUN- 

DO FA1XAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS - LOCALTDA- 

DES MTNEIRASj 1804,APIAI, 1798 
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Fontes: LUNA (1986, p. 164) e AESP. 
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As distin^oes entre aquelas loc alidades que se definiam como agricolas e as 

que mantinham alguma produ^ao de ouro eram manifestas: por meio do 

Grafico IX nota-se que a propor^ao de pequenos proprietarios nas primeiras, 

talvez ja engendrados com a lida agricola, era mais elevada do que aquela 

observada nas rural-mineradoras, assim como em Apiai. Essa despropor^ao 

guarda conformidade com a distribui^ao relativa dos cativos possmdos 

(Grafico X): Furquim, Sao Caetano e Santa Luzia possmam em comum 

uma distribui^ao que ressalta a importancia dos pequenos escravistas quando 

comparados com os detentores de planteis medios. Nota-se em Capela do 

Barreto, considerada por Costa como rural-mineradora, um quadro 

intermediario, enquanto que em Abre Campo e Gama ha um perfll bastante 

assemelhado ao de Apiai no ano de 1798. Os indicadores estati'sticos ajudam 

a aproxima^ao: o numero medio de escravos possmdos nas vilas de transi^ao 

oscilou entre 6,0 e 7,2; nas rural-mineradoras, entre 9,6 e 11,1, valor bem 

proximo ao encontrado para Apiai em 1798 (11,3), assim como os valores 

medianos, sempre mais elevados nas areas mineratorias (3,5-5,5 versus 2,5- 

3,0 escravos) e em Apiai (6 escravos). 

Em smtese, o quadro aqui descrito para as Minas Gerais delimita um dos 

possfveis contornos da transi^ao entre a fase mineratoria e os estagios 

posteriores e parece guardar estreita rela^ao com os resultados apresentados 

para a vila de Apiai: o crescimento relative da popula^ao livre, a fixa^ao e 

conforma^ao de um micleo de povoamento com atividades mineradoras, 

porem com forte presen^a das atividades de subsistencia voltadas para o 

autoconsumo, o peso relative dos jovens escravos nos anos proximos ao 

final da centuria ora enfocada e o aumento relative das mulheres cativas 

sao algumas das variaveis de carater demografico que permitem alinhavar a 

referida aproxima^ao. Ademais, caracteristicas especificas a posse de escravos 

evidenciam impactos significativos sobre sua concentra^ao, especificamente 

em rela^ao ao auge e decadencia dos surtos mineratorios: trata-se da relativa 

homogenia durante a primeira fase - ja indicada em capitulos anteriores - e 

a semelhan^a com as comunidades rural-mineradoras - descritas por Costa 

e qualificadas por Luna - durante a decadencia. 
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CONSIDERAC^OES FINAIS 

A historiografia paulista e relativamente menos provida de estudos sobre o 

comportamento demografico e economico durante o seculo XVIII. Neste 

artigo, apresentam-se alguns resultados sobre uma pequena localidade - 

Apiai - que teve sua genese e desenvolvimento atrelados a economia gerada 

pela explora^ao do ouro, enfocando a dinamica da composi^ao domiciliar 

ao longo de praticamente sete decadas e a estrutura da posse de escravos, 

em especial envolvidos na lide mineratoria. 

No tocante a constitui^ao das unidades domiciliares, buscou-se associar a 

altera9ao nas posi^oes relativas entre domicilios singulares e simples a genese 

e sedimenta^ao do micleo populacional. Ademais, evidenciou-se a 

emergencia de nucleos familiares compostos por casais com filhos, que 

passariam a compor a principal subcategoria presente, consubstanciando- 

se no fundamento para a manuten^ao da localidade em apre^o. 

A posse de cativos ao longo do periodo estudado mostrou-se reativa tanto 

aos condicionantes determinados pelo ciclico processo de explora^ao- 

arrefecimento da faina mineratoria como a estrutura^ao de grupos familiares 

que detinham esses escravos. Cabe ressaltar ainda a importancia da 

reprodu^ao natural entre os escravos, detectada principalmente no segundo 

episodic aurifero, como elemento subsidiario ao crescimento e permanencia 

da escravidao em Apiai. 

Tais resultados indicam nao apenas a relevancia de cada uma das variaveis 

em tela para o entendimento do evolver apiaiense, como tambem apontam 

para uma estreita inter-rela^ao que, inserida no quadro historico, permite 

desvendar aspectos que nao sao explicitados por meio de investiga^oes 

transversals. Alem disso, o cotejamento com algumas localidades mineiras 

revelou um elevado grau de similitude, sugerindo a necessidade de novas 

investiga96es que possam desembocar na amplia9ao dos padroes ora 

considerados. 
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