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I. INTRODUgAO 

O trabalho vertente visa a lanqar luz sobre algumas particu- 

laridades da estrutura economica e social de Vila Rica, um dos 

principais centros auriferos das Gerais. Interessa-nos, particular- 

mente, evidenciar o carater citadino desse nucleo onde surgiu, 

ainda no inicio do seculo XVIII, vida urbana em moldes novos 

para os padroes da sociedade colonial como estivera organizada 
ate entao e no qual revelou-se um horizonte social, economico e 

cultural mais ancho do que o prevalecente nas demais "econo- 

mias" do Brasil Coionia. 

Empreendemos a analise das atividades produtivas, da es- 

trutura profissional e da posse de escravos, que se distingue como 

(*) Este trabalho rapneEieinita uma extensao do estudo «Profissdes, Ativi- 
dades Produtivas e Poas/e de Escravos em Vila Rica, no Alvorecer do 
Seculo XIX», apresientado no l.o Congresso de Historiia de Minas, pro 
movMo ipelo Insitituto de Hiistotria e Arte, Belo Horizonte, de 16 a 19 de 
Janeiro de 1976. 

(**) Os autores sao professores da Faculdade de Eoonomia e Administra- 
gao da Undvensidaide de Sao Paulo. 
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elemento do mais alto intercsse para o entendimento das carac- 

tensticas economicas de uma dada comunidade. 

Paralelamente, identificamos a distribui^ao dos individuos 

em termos de sexo, posicionamento social e segundo setores pro- 

dutivos; subsidio indiispensavel ao conhecimento dos processos 

de integraqao economica e divisao do trabalho e que permite, ade- 

mais, estabelecer os lineamentos do quadro da vida material das 

sociedades estudadas. Nao parece ocioso lembrar que o papel 

desempenhado por pessoas e grupos populacionais mostra-se fun- 

damental para a compreensao da historia das comunidades, pois, 

afora clarificar as peculiaridades do momento pesquisado ofere- 

ce-nos os fundamentos do processo preterite que o condicionou 

e nos sugere as linhas basicas explicativas do descnvolvimento 

ulterior do corpo social. 

Correlatamente, o exame da estrutura de posse dos cativos, 

alem de evidenciar a estratifica^ao social vigente em qualquer 

sociedade sob analise e representar valioso contribute para de- 

terminar-se as atividades produtivas de maior significancia em 

dada quadra historica, apresenta-se como dado altamente rele- 
vante no estabelecimento do nivel relativo de riqueza dos seg- 

mentos socio-economicos em que se pode decompor uma coleti- 

vidade considerada. 

Esta ordem de razoes fundamenta este estudo no qua! nos 
propomos — como ja avan<;ado — o exame, relativo aos primor- 

dios do seculo passado, da popula<;ao ouro-pretana, segundo pro- 

fissoes, atividades produtivas e posse de escravos. 

Para cumprir tal mister utilizamos os dados empiricos re- 
veladois por Herculano Gomes Mathias^1^ relatives ao levanta- 

mento populacional efetuado em Minas Gerais em 1804. O au- 

tor deu a publico as listas referentes a area que corresponderia, 

na atualidade, ao perimetro urbano de Ouro Preto e restringiu-se 

a algumas observaQoes qual'itativas e a apresentar dados quanti- 

tativos genericos, sem tratamento estatistico minucioso. Rela- 

cionou os distritos de Antonio Bias, Ouro Preto, Alto da Cruz. 

Padre Faria, Cabe^as e Morro. 

Fato lamentavel, ao qual reportamo-nos desde logo, refere-se 

a cor e a condi^ao de forro Conforme pudemos verificar — 

(1) MATHIAS, Herculano Gomets — Um Recenseamento na Capitania de 
Minas Gerais (Vila Rica — 1804) Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, 
1969, il, XXXVI mais 209 pgs. 
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baseados no confronto entre os dados censitarios e os registrados 

nos codices da Paroquia de Antonio Dias — houve, por parte dos 

responsaveis pelo levantamento populacional, numero imponde- 

ravel dc omissoes relativias tanto a cor quanto a situagao de "for- 

ro" Destarte, encontramos quantidade substancial de africanos 

para os quais nao se registrou o posicionamento de "forros" (ex- 

plicitado nos codices aludidos). Por outro lado, para os "criou- 

los" (negros nascidos no Brasil) verificamos faltar tanto este qua- 

lificativo quanto o relativo a condiqao de libertos. Tais eventos 

impediram o estudo correspondente a cor e nos levaram a adicio- 

nar, na analise dos forros, as informaQoes coletadas nos manus- 

critos da paroquia acima nomeada, 

Cumpre-nos, ademais, advertir que as discrepancias entre os 

resultados apresentados por H.G. Mathias e os deste trabalho 

devem-se, somente, a diferen^as de interpreta^ao. 

Como sabido, o processo de pOYoamento verificado nas 

Gerais apresentou caracteristicas proprias. Do ponto de vis- 

ta da urbanizagao tratou-se de um fenormeno novo na colonia. 

Voltada precipuamente a atividade exploratoria, a popula<;ao —- 

quase toda concentrada nos povoados que se organizavam junto as 
catas —, ficava na dependencia dos fornecimentos de produtos de 

subsistencia por parte de outras areas, que dela passariam a de- 

pender e constituia-se num mercado urbano vigoroso. Como 

lembra Nestor Goulart, Usua rapida atuaqao como agente dina- 

mico do processo de urbanizagao determinaria, ja na segunda 

deoada do seculo XVIII, a elevaQao de oito povoaqoes a catego- 

ria de vilas',(2). 

Gilberto Freire, por seu lado, assim real^a o carater especi- 

fico do tema em pauta: "Minas Gerais foi outra area Colonial oin- 

de cedo se processou a diferenciagao no sentido urbano. Nas mi- 

nas, o seculo XVIII e de diferencia^aoi intensa, as vezes em fran- 

co conflito com as tendencias para a integraqao das atividades ou 

energias dipersas no sentido rural, Catolico, castiqamente por- 

tugues^^b 

(2) REIS FILHO, Nestor GoTilart — Contribui(?ao ao Estudo da Evolu^ao 
Urbana do Brasil — (1500/1720), Pioneliira e Editora da USP, Sao 

Paoilo, 1968, il., ipgl. 65. 

(3) FREYRE, Gilberto — Sobradcs e Mucambos, Decadencia do Patriar- 
cado Rural e Desenvolvimento do Urbano, 2.ta» edi^ao, Jose Olympio, 
Rio de Janeiro, 1951, (Ooiegao Documentos Bnasileiros — 66), 1.° 
vol., pigs. 119-120. 
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A sociedade mineira, como ja friisamos, "disting"ue-se da de 

outras areas. Nas agncolas, impoe-se a dicotomia de senhores 

e escravos, com mmimas possibilidades para os grupos medics. 

Que se desenvolvem inicialmente em Minas, pela diversifica<;ao 
eoomomica que leva a uma agricultura de subsistencia, a ativida- 

des artesanais e manufatureiras, a comercio intenso, que tudo 

tern que ser comprado. Nao ha aqui a auto-suficiencia das fa- 

zendas, de modo que o comerciante e indispensavel. O mesmo 

motivo — eccinomiia mineratoria — explica o processo de urba- 

nizaqao, em Minas mais intenso que no resto do pais"(4) 

Identificamos, pois, para a area em apreqo vida urbana ca- 

racteristica, diversifica^ao de atividades, maior flexibilidade so^ 

cial, eooinomia mais fortemente integrada, estabelecimento de in- 

terdependencia regional e conseqiiente estruturagao de significa- 

tivo mercado interno. Estes elementos articularam-se peculiar- 

mente dando origem a um sistema complexo do qual interessa-nos 
salientar, neste trabalho, dois aspectos fundamentais: o carater 

urbano da formagao mineira e o diversificado conjunto de ativi- 

dades economicas, em geral, e artesanais, em particular. 

Vila Rica, ao abrir-se o seculo XIX, apresentava-se deca- 

dente. Superada a "febre" do ouro a econolmia ouro-pretana es- 

tagnara-se e ocorria franca recessao populacional. Nos seus ar- 

redores descortinavam-se campos desertos, siem lavouras oiu re- 

banhos. Dos morros, esgaravatados ate a rocha, havia-se elimi- 
nado a vida vegetal; neles restavam montes de cascalho e casas, 

a maioria em ruinas. 

A polbreza dos habitanteis remanescentes, a existencia de ruas 

inteiras quase abandonadas, provocava imediata admiraqao nos 

visitantes da urbe. Das duas mil casas, quantidade consideravel 

nao estava ocupada, o aluguel mostrava-se cadente; nas transa- 

^oes imobiliarias ocorria consideravel queda nos preqos. A po- 

pulagao que atingira, como atesta Saint-Hilaire, vinte mil pes- 

soas reduzira-se a oito milhares; tal quebra no numero de habi- 

tantes teria sido ainda maior nao fosse Vila Rica a capital da ca~ 

pitania, centro administrativo e residencia de um regimento. 

(4) IGLfiSIAS, Francisco «Minas Gerais, Polo de E^esenvolvlniento no 
Seculo XVIII», in Primeira Semana de I^tudos Historicos (O Bra- 

sil Seculo XVIH — O Seculo Mineiro), Ponite Nova, Minas Gemis, 
19712, pgs. 98-99. 
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A atividade manufatureira, proibida durante largo espa^o de 

tempo, revelava-se timida. Existiam na vila e suas proximida- 

des, tao somente, a manufatura de polvora, pertencente ao go- 

verno, e uma fabrica de lou9a, estabelecida a pequena distancia 

da Vila. Ao que parece, o comercio e atividades artesanais com- 
punham os elementos de sustentaqao economica da urbe. 

Antes de passarmos a analise dos dados empiricos que nos 

ocupam, impoem-se algumas qualificagoes preliminares. 

Coloca-se, desde logo, o problema representado pela massa 

escrava(5). Entendemos ser erroneo desconsidera-la no estudo 

das atividades produtivas; no entanto, imperioso e o fato de apa- 

recer, no censo em pauta, numen>so\ contingente de cativos cuja 

unica qualificagao era a die prestarem-se aos "servigos domesti- 

cos"(6), A propria abigiiidade do termo, com respeito as pos- 

siveis tarefas que cabiam a estas pessoas, levou-ncs a exclui-las 

des.sa parte de nossa analise. Por outro lado, a simples indicagao 
uescravo" sem qualquer outro qualificativo impede-nos, como e 

evidente, a inferencia de que tais eltementos desempenhassem ati- 

vidades homogeneas no largo espectro de atribuigoes produtivas 

da. sociedade mineira. 

Tais ponderaqoes levaram-nos a considerar, no referente as 

profissoes, apenas os escravos para os quais explicitoiu-se ativi- 

dades concretas. Destarte, computamos somente os oativos pa- 

ra os quais indicou-se, inequivocamente, ocupa^ao especifica(7). 

(5) Para efeitos esitPitisiticos agirupamcs, nesite ©studio, escravos e quaarta- 
do prooeidimentos, qiue em nada altera os resultados obtidos, pois en- 
oontramos apenas 2 quartadios em uma massa de 171 eiseriavcs e quar- 
tqjdos para os quais especifiedu-se a profissao. 

(6) Bsta qualiflcaqao apiareceu apenas no distrito de Ouro Preito, cujo 
recenseadior mostrou-se o mails minuicioso na indicapao das ativuda- 
des e oflicios, tanto de livres quanto de caitivos. Assdm. compiutamos 

366 escravos desftinados ao «serviqio da oasa», quantidade que corres- 
ponde a 13,15% do total 'de cativos da urbe e a 35,22% dots escravos 
do distrito em foco. 

(7) Piara os diiistnitos de Antonio Diias, Alto da Cruz e Mono nao cons- 
tou qualiliiciaqao para esoravo algum. Com respieiito ao Padre Parda 
e Cabegas os recenseadores apenas indicariam atividlaides para escravos 
quanido os metsmos exerciam ialgum oficio. Para o Ouro Preto, como 
ja aniotado, contamos com maior riqueza de pormenores; neste distri- 
to o irecense^dor anotou, para livres e escravos, atividades, funqoes. 
cficios e, ainda, a circunstancia de tratar-ss, o recenseado, de 
aprendiz. 
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Lembramos ainda, com o objetivo de evitar qualquer mal- 

-entendido quanto as conclusoes deste trabalho, que da massa to- 

tal da populaqao de Vila Rica, em 1804, pouco menos de um ter- 

90 (31,39%) constituia-se de escravos. Estes cativos, certamen- 

te, supoirtavam o peso maior dais atividades economicas da urbe, 

no entanto, apenas tomamos em conta 171 deles, ou seja 6,14% 

do total de escravosEm contraposi^ao consideramos 25,21% 

dos livres, vale dizer, 1 534 individuos livres para os quais cons- 

tou a ocupagao. Caso tomaissemos os poroentuais em relaqao aos 

individuos em idade ativa (faixa etaria dos 15 aos 64 anos) as ci- 

fras alterar-se-iam insignificantemente: 6,19% para escravos e 

25,70% relativa aos livres. 

Estamos, portanto, a tomar apenas parte dos membros ativos 

da comunidade. A lacuna maior, evidentemente, refere-se aos 

cativos que em sua maioria esmagadora (com exclusao apenas 

daqueles de tenra idade, dos incapazes e dos que apresentavam 

idade provecta) deveriam estar integrados ao processo produ- 

tivo. 

Cabe-nos notar, ainda, que algumas das atividades economi- 

cas acusadas no Censo de 1804 nao puderam merecer maiores 

cuidados de noissa parte dada a ambigiiidade da terminologia uti- 

lizada pelos recenseadores. Deste rol figuram atividades como: 
"vive de sua agencia" e "hoimem particular", por nos qualifica- 

das como "indeterminadas" Tambem computamos a parte — 
por nao se referirem a atividades propriamente ditas — as se- 

guintes atribuiqSes: "estudantes", "vive do aluguel de suas ca- 

sas", "do jornal de seus escravos" Por outro lado, estudamos, 

a parte, os mendigos e aquelas pessoas ditas "pobres" ou qua- 

lificadas como a "viver de esmolas" 

Par ultimo, cabe notar que as atividades foram enquadra- 

das nos tres setores economicos basicos classicamente distingui- 

dos pelos economistas: primario, secundario e terciario. 

Temos consciencia da artificialidade envolvida na aplica^ao 

deste procedimento taxionomico, ideado para sociedades indus- 
triiais amadurecidas, a economia colonial brasileira. O pecado 

maioir parece consistir no enquadramento, no setor secundario, 

de atividades caracteristicamente artesanais — como e sabido 

(8) Temos, ponta^ito, pama os escravos a segulnite dlstribuioao: 6,140/o com 
aitividadtes prodfuitivas danajmiemte definiidas; 13,15% ooupados no «ser- 
viQo dia oasa» e os restanJtes 80,71% — setm espedificaoao ocupacional. 



47 

faltavam-nos tanto as manufaturas quanto as industrias, tipicas 

de estagios economicos mais avanQados. Por outro lado, a baixa 
integragao da economia colonial brasileira; a divisao do trabalho 

— estabelecida, sobretudo, em bases estamentais — e as formas 

de se remunerar o trabalho e distribuir a renda, proprias da so- 
ciedadie patrimonialista entao vigente, mostram-se como elemen- 

tos a descaracterizar o secundario e, principalmente, o setor 

terciario. 

Apesar dos fatores restritivos apontados justifica-se, por dois 

motivos, a categorizaqao) setorial aludida; em primeiro por nos 

permitir uma perspectiva mais agregada (globalizante) das ati- 

vidades entao existentes, em segundo, por prestar-se ultilmente 

a confrontos entre as varias "economias" do Brasil Colonia. 

2. ESTRUTURA POPULACIONAL — CONSIDERAQ6ES 

GENERICAS 

Os habitantes de Vila Rica somavam 8 867 individuos em 

1804. Predominavam, numericamente, os livres e forros (68,61%) 

enquanto os escrayos e quartados (cativos que estavam a com- 

prar a liberdade) representavam pouco menos de um terco da 

populagao total (31,39%). Os agregados correspondiam a 16,14% 

dos livres. 

Quanto ao sexo verifica-se preponderar o feminino: 51,13% 

contra 48,87% de elementos do «exo masculino. Fato significa- 

tivo refere-se a discrepancia da peso relativo dos sexos entre es- 

cravos e livres. Para os primeiros dominavam os homens — 

57,99% — contra apenas 44,69% dentre os segundos. A razao de 

masculinidade relativa aos escravos (138,07 homens para 100,00 

cativas) explica-se pelas proprias caracteristicas da destino que 

se Ihes dava — o trabalho mineratorio —- a exigir, preferencial- 

mente, mao-deHabra masculina. Para os livres a razao de masculi- 

nidade correspondeu, apenas, a 80,80 — vale dizer contavamos 

80,8 homens para cada grupo de 100 mulheres. Estes resultados 

rompem o relativo equilibrio existente entre os sexos se conside- 

rada a populaqao total — nela computamos 95,56 homens para 

100 individuos do sexo oposto. Infere-se, do acima posto, ter pre- 

dominado, no processo de excisao populacional porque passava 

a area, o elemento masculino. 



48 

Os ouro-pretanos distribuiam-se pelos seis distritos ja men- 

cionados. Nos dois mais populosos — Ouro Preto e Antonio 

Dias — concentrava-se 50,77% da popula^ao 48,13% dos li- 

vres e 56,56% dos cativoisi. Neste nudeo principal centralizava-se, 

ademais, a vida administrativa, militar e relig"iosa da urbe. As- 
semelhiavam-se, ainda, pelas estratificaqao dc sens moradores e 

com respeito ao peso relativo dos sexos. Destarte, 68,20% do3 

residentes em Antonio Dias tratava-se de livres enquanto no 

Ouro Preto contavamos com 63,81% de individuos de igual estra- 

to. Neste ultimo distritos a razao die masculinidade dos livres 
alcan(;ava 84,68, muito proximo da prevalecente em Antonio 

Dias — 84,20. 

Com respeito ao posicionamento social encontramos maior 

parcela de livres no Alto da Cruz (77,85%), Padre Faria (73,35%) 

e Morro (73,20%). Fato a merecer realce diz respeito a razao 

de masculinidade dos livres verificada nestes distritos: 70,27 5 

67,53 e 81,73 respectivamente. Neles apresentaram significative 
peso relativo ocupa^oes em decadencia ou tradicionais — fais- 

cadores, mineradores e roceiros — o que, a nosso ver, pode-se 

tomar como um dos elementois explicativos das relaqoes acima 

anotadas. Outra observaqao pertinente, diz respeito ao distrito 

do Morro. Esta unidade apresentava uma das mais altas razoes 

de masculinidade para os escravos (188,33) ; ora, justamente neste 
distrito predominavam os mineradoires e failsicadores. Tais ativi- 

dades, como ja avan^amos acima, exigiam, prioritariamente, mao- 

-de-obra masculina, fato que, ao nosso ver, aparece como podero- 

so elemento explicativo da alta razao de masculinidade observa- 

da para os escravos. 

Por fim, a oicupar posicionamento intermediario em relaqao 

as demais unidades analisadasi, aparece o distrito das Cabeqas. 

Nele residiam 15,82% dos habitantes de Vila Rica; 66,86% dos 
seus moradores compunha-se de livres, a razao de masculinida- 

de correspondia a 85,37 Estes indicadores, cujos valores aprofxi- 

mam-se muito dos verificados em Antonio Dias e Ouro Preto, 
parecem condicionar-se pela dominancia de atividades artesa- 

nais, das quais deoclrria o rdlativo "equilibrio" populacional. No 

correr do estudo vertente ocupar-nos-emos das profissoes e ati- 

vidades economicas e aduziremos novos argumentos para com- 

plementar as ideias aqui expendidas. 

Parece-nos licito, a vista do expoisto, avanqar as seguintes 

conclusoes: 
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i) no processo emigratorio, claramente identificado, predo- 

minava o elemento masculino do estrato correspofndente aos 

livres. 

ii) O nucleo principal da urbe acompanhado pelo distrito 

das Cabegas apresentou-se menos erodido pelo moviimento de 

expulsao populacional decorrente da decadencia da atiyidade ex- 

ploratoria. 

Por outro lado, nos distritos em que predoiminavam as .ati- 

vidades tradicionais, em recesso, verificou-se maior porcentual 

de livres e se apresentou mais significativamente a excisao da 
parcela masculina dos habitantes; a demandar novas areas doi ter- 

ritorio colonial. 

3. ESTRUTURA POPULACIONAL SEGUNDO PROFIS- 

SOES E ATIVIDADES PRODUTIVAS 

A corresponder ao carater tipicamente urbano de Vila Rica 

cabia papel pouco significativo ao setor primario — absorvia, 

apenas, 7,04% dos individuos. Correlatamente as atividades vin- 

culadas aos demais setores revelavam grande peso relative. 

O secundario aparecia com preeminencia — nele colocava-se 

53,61% das pessoas —, as atividades relacionadas ao setor ter- 

ciario, tambem em concordancia com as caracteristicas citadinas 

da urbe, ocupavam pdsiiqao de realce — a ele correspondia 39,35% 

dos elementos computados. 

Quanto a diistribui(;ao segundo o sexo evidenciou-se a predo- 

minancia dos homens — 78,41% face 21,59% do sexo oposto. 

Tomadas isoladamente verificou-se nao haver disparidade 

muito acentuada (exclusive para o setor primario) nas distribui- 

(;6es de homems e mulheres segundo os setores considerados. As- 

sim, do total dos homens, 5,16% vinculavam-se ao primario; 

54,60% ao secundario e 40,24% ao terciario; para o sexo oposto 

as cifras correspondentes foram: 13,86%, 50,00% e 36,14%. 

Evidentemente estas cifras nao permitem a inferencia de 

que as mesmas atribui^oes coubessem a homens e mulheres; co- 
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mo veremos adiante — ao estudarmos as varias atividades afetas 

a cada setor — existiam marcadas diferenqas de natureza das 
oxmpaqdes correspondentes a cada sexo. 

Por outro lado, observam-se significativas discrepancias 

quanto a participa^ao de homens e mulheres, nos setores aludi- 
dos quando computados, em conjunto, ambos os sexos. 

Assim, enquanto no primario ocorria relativo equilibrio en- 

tre os sexos — 57,5% de homens contra 42,5% de elementos do 

sexo oiposto —, no secundario a divergencia revelava-se de gran- 

de monta — 79,87% de individuos do sexo masculino face a 

20,13% de mulheres. Com respeito ao terciario verificava-se dis- 

crepancia igualmente acentuada: 80,17% de homens versus 
19,83% de mulheres. Evidentemente os diferenciais apontados, 

devem-se, sobretudo, aos numeros absolutes de individuos de ca- 

da sexo, vale dizer, ao maior contingente de homens. 

O parcelamento da populaqao segundo o posicionamento so- 
cial — livres e escravos — permite-nos verificar que, tomadas as 

duas categorias isoladamente, existia franco desequilibrio nos se- 

tores primario e terciario. Assim, 20,47% dos cativos vinculava- 

se ao primario enquanto apenas 5,54% dos livres ai se colocava; 
por outro lado, enquanto 40,74% de livres enquadrava-se no ter- 

ciario, apenas 26,90% dos escravos ocupavam posiqaoi identica. 

Quanto ao secundario o equilibrio mostrava-'se patente(9) 

Analogamente ao caso anterior, em que distribuimos a popu- 

la<;ao segundo o sexo, as discrepancias — devidas ao maior con- 

tingente de livres face ao numero de escravos — revelam-se alta- 

mente significativas quando computamos conjuntamente os dois 
estratos sociais. 

Destarte, os livres — largamente majoritarios no primario 

(70,83%) — praticamente monopolizavam o secundario (90,15%) 

e o terciario (93,14%), independentemente, como ja notamos, da 

natureza das fun^oes exercidas. 

Passemos ao exame, em termos de condiqao social e sexo, 

das atividades concernentes a cada setor. 

(9) Deve-se ter presente que as atribuigdes de livres e escravos, como vo- 
remos adiante, idlfeaiam — como no caso de homens e imulheres —, 
pela suJa natureza. 
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No primario as mulheres predominavam entre os roceiros, 

lavradores e hortelaos — 51 mulheres contra 27 homens. Entre 

os lenheiros, por outro lado, encontramos somente possoas do 

sexo masculino. Com respeito a distribuiqaoi segundo o posicio- 
namento social verificou-se que os livres compunham maioria es- 

magadora dos lavradores, roceiros e hortelaos — em 78 individuos 

ai enquadrados computamos apenas 1 cativo. Quanta aos lenhei- 

ros a situaqao inverte-se — neste caso prevaleciam os escravos 

segundo a razao de 5 para 1. 

Com referencia ao secundario, em termos de sexo, verifi- 

cou-se ampla especializaqao — as mulheres ocupavam-se de re- 

duzido numero de misteres. Ao mesmo tempo, algumas atribui- 

goes cabiam exclusivamente as pessoas do sexo feminino. Des- 

tarte, pouco menos de dois terqos das mulhereis vinculadas ao se- 

tor em tela apareciam como costureiras e fiandeiras, mais da me- 

tade jdelas eram costureiras. Exerciam de maneira exclusiva as 

seguintes atividades: costureiras, doceiras, fiandeiras e rendei- 

ras. Quanto as atribuiqoes que partilhavam com os homens po- 

demos distinguir dois grupos. O primeiro englobava tarefas nas 

quais as mulhereis predominavam: padeiros e tecedeiras. No ou- 

tro dominavam os homens: tintureiros, mineiros e faiscadores. 

Estas duas ultimas mereoem algumas consideraqoes. Em pri- 

meiro, deve-se observar seu grande peso relativo — cerca de um 

quarto (24,94%) dos individuos de ambois os sexos (vinculados 

ao setor em analise) nelas enquadrava-se. Ainda em termos rela- 

tivos, havia predominio das mulheres — 30,43% (ou seja, 56 em 

184) — sobre elementos do sexo oposto : 23,57% (172 em 730). 

Com respeito ao numero absoluto distinguiam-se os homens (172 

versus 56) segundo a razao de 3,33 relativamente aos faiscadores 

e de 2,47 referente aos mineradores. 

Outro fato marcante diz respeito a maior presenqa de faisca- 

dores (169) avis-a-vis" os mineradores (59). Estas cifras, por si 

mesmas — como observou Caio Prado Junior —, atestam a de- 

cadencia da explora^ao aurifera em Vila Rica. 

Restavam, por fim, 33 ocupaqoes exercidas somente pelos 

homens. Esta cifra representa a maior parte das lides do setor. 

Caracterizavam-se pela especializa^ao exigida para seu desem- 

penho —• armeiros, funileiros, fundidores, etc. — e/ou pelo maior 

esforgo fisico requerido — capineiros, ferradores, etc. — e/ou pe- 

lo tradicional relacionamento estabelecido entre algumas fainas 

que as mesmas atribui^oes coubessem a homens e mulheres; co- 
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e o sexo — por exemplo, alfaiates de um lado, costureiras por 
outro(10) 

Como se verifica na Tabela 1. havia larga diversidade de 

ocupaqoes. Dentre elas oicupavam papel de realce os alfaiates 

(113), carpinteiros (69), ferreiros (48), latoeiros (51) e sapateiros 

(145); conjuntamente, as atividades acima enumeradas, absor- 

viam mais da metade (58,36%) dos homens arrolados no secun- 

dario. 

Com respeito ao posicionamento social observou-se apenas 

uma atribuiqad exercida exclusivamente por escravo (estereiro). 

Predominaram as atividlades excllusivas de livres (em numero de 

28), enquanto 13, desempenhavam-nas, tanto livres quanto cati- 

vos. 

Estes ultimos, em termos absodutos, apenas exerciam ma- 

joritariamente a fun^ao de capineiros —• certamente das miais 
arduas. Por outro lado, vemo-los representados entre os alfaia- 

tes, carpinteiros, faiscadores, ferreiros, latoeiros, pedreiros, sapa- 

teiros, seleiros, serralheiros e relojoeiros. A simples enunciaqao 

destas atividades expressa eloquentemente a variedade das tare- 

fas desenvolvidas pelas escravos e tambem, mostra-nos os cati- 

vos a exercerem atividades que exigiam razoavel nivel de espe- 

cializaQao. 

No terciario encontramos maiores discrepancias tanto com 
respeito ao sexo quanto no referente ao posicionamento social. 

Os escravos apareciam representados, somente, entre as 

quitandeiras, barbeiros, cozinheiros, joirnaleiros (ocupaqao que 

exerciam com exclusividade) e lavadeiras. 

Quanto ao sexo, o predominio dos homens apresentava-se 

maci<;o. Nas atividades eclesiaJsticas e da administra^ao civil nao 

apareciam mulheres. Relativamente as profissoes liberais conta- 

vamos com enfermeiras (em numero de 2, "vis-a-vis" 5 homens) 

e parteiras. 

(10) Outro elemento explioativo da divisao de traJbalhio entre os sexos re- 
laciona-se ao fa to die as mulheres necessitarem, quando a exeroer, ati- 
vidades produtivas, ouidar, ooncomitantemente, dos servlqos caseiros 
e, eventualmente, da prole. 
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TABELA 1. 

Repartiqao dos Habitantes por Setores Produtivos 

Segundo Atividades, Sexo e Situagao Social 

(Vila Rica — 1804) 

Sexo Situa^ao Social 
Setores e Atividades H M Livres Escravos Total 

I — Setor Primario 

Roceiros, Lavrado- 

res e Hortelaos 27 51 77 1 78 

Lenheiros 41 — 7 34 41 

Caqadores 1 — 1 — 1 

Total 69 51 85 35 120 

II — Setor Secundario 

Alfaiates e Apren- 

dizes 113 —• 106 7 113 

Armeiro 1 — 1 — 1 

Almofaris 1 — 1 — 1 

Costureiras e 

Aprendizes — 93 92 1 93 

Carpinteiros 69 — 61 8 69 

Capineiros 11 — 3 8 11 

Caldeireiros e 

Aprendizes 7 —■ 7 — 7 

Chupeteiros 2 — 2 — 2 

Canteiros 1 —- 1 — 1 

Coironheiros 1 —■ 1 — 1 

Cirieiros 1 — 1 — 1 

Doceira — 1 1 — 1 

Entalhador 1 — 1 — 1 

Esteireiro 1 — — 1 1 

Ensaiador e Pra- 

ticante 2 — 2 ■— 2 

Encanador 1 — 1 — 1 

Fiandeiras — 24 24 — 24 

(Continua) 
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Setores e Atividades 
Sexo 

H M 

Situagao Social 

Livres Escravos Total 

Fogueteiros 2 2 2 
Funileiro 1 — 1 — 1 
Fundidores 6 — 6 — 6 
Faiscadores 130 39 148 21 169 
Ferradores e 

Aprendizes 9 —- 9 — 9 
Ferreiros e 

Aprendizes 48 — 42 6 48 
Latoeiros e * 

Aprendizes 51 — 48 3 51 
Marceneiros 8 — 8   8 
Madeireiros 3 — 3   3 
Mineiros 42 17 58 1 59 
Oleiro 1    1   1 
Pedreiros e Ser- 

ventes 31   24 7 31 
Pintores 7   7   7 
Padeiros 1 4 5   5 
Relojoeiros 3 — 2 1 3 
Rendeira    1 1 1 
Sapateiros e 

Aprendizes 145 — 123 22 145 
Seleiros e 

Aprendizes 13 — 11 2 13 
Sirgueiros e 

Aprendizes 3 — 3   3 
Serralheirds 5 —. 3 2 5 
Serrador 1    1 1 
Sombreireiro 1   1 1 
Torneiros 3 — 3 3 
Tintureiros 3 1 4 4 
Tecedores 1 4 5   5 
Total 730 184 824 90 914 

III — Setor Terciario 

III. 1. Profissoes Liberals 

Advogados e So- 

licitadores 10 — 10 — 10 

(continua) 



55 

Setores e Atividadeis 
H 

5exo 

M 
Situaqao 

Livres 
Social 

Escravos Total 

Boticarios 7 7 7 
Cirurgioes e Medicos 7 — 7   7 
Enfermeiros 5 2 7 __ 7 
Escultores 3 — 3   3 
Musicos e Apren- 

dizes 31 — 31 — 31 
Parteiras —. 2 2 — 2 
Requerentes 4 — 4 — 4 
Tabeli5es 5 —• 5 — 5 

III. 2. Igreja 

Eclesiasticos 40 — 40 — 40 
Sacristaes 7 —• 7 — 7 

III. 3. Administragao 

Civil 

Alcaide 1 — 1 — 1 
Carcereiro 1 —• 1 — 1 
Contadoria — Oficial 

e Ajudantes 5 —• 5 — 5 
Escrivaes, Escreven- 

tes e Escriturarios 27 — 27 — 27 

Funcionarios. em 

Geral 28 —. 28 — 28 
Militares 125 — 125 — 125 
Meirinhos 8 — 8 — 8 

Porteirois 2 — 2 — 2 

Professores 4 — 4 — 4 

III. 4. Comercio 

Botequineiro 1 — 1 — 1 

Estalajadeiros 7 — 7 — 7 

Mascates 3 — 3 — 3 

Negociantes em 

Geral 62 43 105 — 105 

Fazenda Seca 21 2 23 — 23 

Fazenda Molhados 14 —• 14 — 14 

Quitandeiros 2 36 23 15 38 

(Continua) 
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0 * • • i i Sexo Situacao Social 
Setores e At.vidades H M LivreS Escravos Total 

III. 5. Transporte 

Boleeiro 1   1 _ 1 

Carreiros e 10 2 12 — 12 

Carreteiros 

Carregadores 2 — 2 — 2 
Tropeiros 3 — 3 — 3 

III. 6. Outros 

Servigos 

Andadores 7 — 7 — 7 

Barbeiros e Cabe- 

leireiros 18 — 14 4 18 

Caixeiros 19 2 21 — 21 

Cobradores 13 — 13 — 13 
Criadois 3 4 7 — 7 
Cozinheiros 7 12 2 17 19 
Feitores ou Admi- 

nistradores 14 — 14 — 14 
Jornaleiros 7 — — 7 7 
Lavadeiras — 28 25 3 28 
Via j,antes 4 —■ 4 — 4 

Total 538 133 625 46 671 

Total Geral 1 337 368 1 534 171 1 705 

OBS.: Cotnputados apenas os habitantes para os quais se expli- 

citou a atividade. 
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No comercio o sexo feminino encointrava-se melhor repre- 

sentado — considerados os negociantes de secos e/ou molhados 

contamos 45 mulheres de um total de 142. Com respeito aos 

quitandeiros computamos 36 mulheres e apenas 2 homens. 

Nos transportes, a participaqao feminina miostrou-se de pe- 

quena monta. 

Quanto aos "outrois servi^os" 2 caixeiras (de um total de 

21), 4 criadas (a superar os homens, em numero de 3), 12 cozi- 

nheiras (entre 19) e 28 lavadeiras — fun^ao exclusiva do sexo 

feminino. 

Com referencia aos homens, realce particular deve-se dar aos 

musicos, funcionarios da administa^ao civil, eclesiasticos, nego- 

ciantes e, sobretudo, aos militares. Estes em numero de 125, re- 

presentavam pouco menos de um quarto (23,23%) do total de ho- 

mens enquadrados no terciario. 

A repartigao das pessoas para as quais indicou-se a profissao 

— segundo faixas etarias correspondentes a criangas (0 a 14 anos), 

em idade ativa (15 aos 64 anos) e velhos (65 e mais anos), mostrou 

a eficacia dos intervalos etarios considerados. Destarte, menos de 

3% colocou-se no primeiro intervalo, pouco mais de 6% situou-se 

no terceiro, enquanto mais de 90% apareceu na faixa correspon- 

dente a idade ativa. 

Quanto aos pobres, apresentou-se dominante o sexo feminino: 

170 em 220, vale dizer que mais de tres quartos (exatamente 

77,27%) das pessoas identifioadas como mendigos, pobres ou a 
viver de esmolas compunha-se de mulheres. 

Por outro lado, verificou-se estar entre os individuos com 

mais de 50 anos o maior contingente de deispossuidos — 58,06%. 

Para os menores de 20 anos observou-se a cifra de 6,45%. Destar- 

te, as mulheres em idade avan^ada compunham a massa dos pobres. 

Relativamente a cor predaminaram os pretos e pardos (170 

sobre 220 — 77,27%), os brancos apareceram minoritariamente 

(18 em 220 — 8,18%) ; enquanto que, para 14,55%, foi impossi- 

vel determinar a cor. 

Em termos de estado civil dominaram os solteiros (ou aque- 

les que assim consideramos) com peso relativo correspondente 
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a quatro quintos (80,45%) do total; a eles seguiram-se os viu- 
vos (10,45%) e, por fim, os casados (9,10%). 

Os elementos informativos coletados permitem a caracteri- 

zaqao dos seis distritos coimponentes de Vila Rica. 

Assim, em Antonio Dias e Ouro Preto concentrava-se a vi- 

da administrativa, mi'litar e religiosa. Com pouco mais de meta- 

de (50,77%) da popula^ao da urbe, estes distritos contavam com 

quatro quintos dos militares (79,20%) e 85,52% dos demais in- 

tegrates da administra<;ao civil. Neles residiam trinta e tres dos 

quarenta eclesiasticos (82,50%) e 76,31% dos profissiomais libe- 

rais. Quatro quintos dos comerciantes (80,62%) e 78,98% das 

pessoas relacionadas em "outros servi^os" Por outro lado', ne- 

les congregava-se 49,76% da massa vinculada ao secundario e, 

apenas, 39,17% dos elementos enquadrados no setor primario. 

O distrito do Padre Faria, com apenas 6,98% da popula^ao 

total, contribuia com a mais significativa parcela de roceiros, hor- 

telaos e lavradores: 53,85% do total. No secundario predomina- 

vam faiscadores e mineiros — mais da metade (53,77%) dos 

moradores do Padre Faria, enquadrados no secundario, exerciam 

estas atividades. 

No distrito do Morro, que contava 14,56% da popula^ao ou- 

ro-pretana, dominavam os faiscadores (em maior numero do que 

nos demais distritos) seguidos pelos mineradores. Este distri- 

to — "vis-a-vis" os demais, tornados isoladamente — apresenta- 

va o maior numero de pessoas relacionadas as duas atividades 

aludidas. Com respeito ao total de mineiros e faiscadores, repre- 

sentava a quantidade encontrada no Morro, 36,40%. Com res- 

peito aos individuos deste distrito, enquadrados no secundario, 
o percentual sobe a 79,80%. 

No Alto da Cruz residia 11,87% da populagao ouro-preten- 

se. Contava com setor terciario mais desenvolvido do que os doiis 

precedentemente analisados; o secundario apresentava-se mais 

diversifioado, embora nao se aproiximasse da riqueza qualitativa 

e dos numeros relatives mais significantes encontrados no Ouro 
Preto e Antonio Dias. Os faiscadores e mineradores representa- 

vam 29,35% das pessoas vinculadas' ao secundario. 

Finalmente, o distrito das Cabe^as — com 15,82% dos habi- 

tantes da urbe — revelava-se, proporcionalmente, menos rico do 
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que o Alto da Cruz com respeito ao terciario. No entanto, no 
secundario, aparecia mais significativo o peso das atividades arte- 

sanais. Enquanto no Alto da Cruz, alfaiates, carpinteiros, fer- 

reiros, latoeirois e sapateiros correspondiam a 55,96% ; no difstri- 

to das Cabe^as a cifra respectiva alcanqava 70,58%. Por outro 

lado, os faiscadores e mineradores representavam, apenas, 11,76% 

das pessoas adstritas ao secundario. 

4 SOBRE A POSSE DE ESCRAVOS 

Computamos, em Vila Rica, baseados no Censo de 1804, se- 

tecentos e cinquenta e sete proprietaries de escravos — 475 indi- 

viduos do sexo masculino e 282 mulheres. Considerada a parce- 

la da popula^ao total correspondente a livres e forros com mais 

de quatorze anos (1 705 homens e 2 383 elementos do sexo opos- 

to), verifica-se que os senhores de escravos representavam 18,5% 

do numero de adultos (aqui entendidos como aqueles com quinze 

ou mais anos). Dentre os hoimens, 27,9% possuiam escravos, pa- 
ra as mulheres a cifra atingia, somente, 11,8%. 

Os cativos somavam 2 839 individuos. Tem-se, pods, uma 

media de 3,7 escravos por dono. Tornados isoladamente ois seis 

distritos componentes de Vila Rica, revelam-se significativas va- 

ria^oes em torno deste valor medio. No Ouro Preto e Alto da 

Cruz prevalecia o miniimo de 3,5%, enquanto em Cabe<;as obser- 

vava-se o indice maximo: 4,8. 

Para clarificarmos a estrutura de posse de escravos em Vila 

Rica e em cada um dos seus distritos faz-se necessaria uma me- 

dida estatistica de concentraqao; para tanto, recorremos ao Indice 

de Gini(11). Tomando-se o total de proprietarios e cativos en- 
contramos para tal indice o valor de 0,502 cf. Tabela 2.. Para os 

distritos, considerados isoladamente, revelaram-se significativas 

variagoes em torno da cifra acima anotada. Assim, verificou-se 

menor concentragao nos distritos do Padre Faria (0,424) e Ouro 

Preto (0,437), o valor maximo correspondeu ao distrito de Cabe- 

gas (0,599) ; nas demais unidades distritais o indice assumiu ni- 

di) Patna o caloulo dos indices considemmos exclaisivarruente a parcela po- 
puiliaicional possuidora de escravos. 



TABELA 2. 

VILA RICA 

CENSO DO ANO DE 1804 

INDICADORES 

DISTRITOS Indice 

de Gini Media Variancia 

ANTONIO DIAS 0,519 3,6 22,2 

OURO PRETO 0,437 3,5 9,9 

ALTO DA CRUZ 0,536 3,5 49,4 

CABEQAS 0,599 4,8 116,6 

PADRE FARIA 

AGUA LIMPA e 
TAQUARAL 0,424 3,8 11,5 

MORRO 0,520 4,0 25,2 

TOTAL 0,502 3,/ 31,9 

veis intermediaries: Antonio Dias (0,519), Morro (0,520) e Alto 

da Cruz (0,536). 

Cabem, desde logo, algumas observaqoes quanto aos valores 

acima arrolados. No distrito de Cabeqas, o alto indice de concen- 

traqao deveu-se a presenqa do Cel. Jose Velloso Carmo que vi- 

via ude minerar com Fabrica" e possuia elevadissimo numero de 

escravos "vis-a-vis" a media vigente na urbe; tratava-se de um 

dos ultimos grandes mineradores da regiao conforme o testemu- 

nho de varios viajantes da epoca. 

Com respeito ao Alto da Cruz outro minerador revelou-se 

grande proprietario de escravos, o Capitao Francisco Caetano 

Ribeiro: sens 69 oativos correspondiam a 24% do total da escra- 

varia do distrito. 
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No Morro, como ja afirmado, predomjinavam os faiscadores e 

mineiros. Entre os ultimos, apareciam tres senhores com cerca 

de 22% do total de escravos do distrito o que correspondia a 58% 

dos cativos pertencentes aos mineradores ali residentes. 

O indice de Antonio Bias explica-se pela presenqa de digni- 

tarios da administra^ao publica e militar detentores de significa- 

tiva parcela do numero de cativos. 

A distribuiqao existente no Padre Faria, local em que se ve- 

rifioou o menor indice de Gini, justifica-se pela existencia de um 

conjunto de senhores, ao que parece, composto de individuos de 

medianas posses. Por outro lado conquanto, ai residissem mui- 

tos mineiros e faiscadores a parcela dos mesmos, possuidora de 

escravos, revelou-se infima. Possivelmente, a elevada razao de 

masculinidade dos escravos ai prevalecente (217,31 — a maior de 
Vila Rica), devia-se ao fato de que os cativos destinavam-se, 

predominantemente, a fainas produtivas vinculadas ao secunda- 

rio, sendo reduzido o numero de escravas ocupadas no serviqo 

caseiro. 

No distrito de Ouro Preto, cujo indice mostrou-se pouco su- 

perior ao do Pache Faria e abaixo do vigente na urbe, inexis- 

tiam mineiros, os lavradores mostravam-se praticamente ausen- 

tes. Os escravos distribuiamnsie entre uma gama variada de se- 

nhores — desde altos funcionarios da administraqao publica e 

militar ate elementos forros — sem que se verificassem grandes 

discrepancias no numero medio de cativos pertencentes a cada 

segmento de proprietarios. 

Evidentemente, poder-se-ia argiiir os elementos explicativos 

arrolados acima, com base em seu carater "ad hoc" No entanto, 

a analise a nivel mais desagregado parece confirmar o conteudo 

substantivo dos mesmos. Para tanto, vejamos o que nos revelam 

os dados anotados na Tabela 3.(12). 

(12) Neste trabalho efietuamos a categorlzagao dos profprieitarios de e&csra- 
vos de forma a realgar as atividades economicas mais frequentes e 

'diatdnguir, para efeitos meramente analiticos, adgums isegmentos socio- 
-economicos que, por sua importamcia ou peculiaridade, merecem tra- 
tamjeoito especifloo. Coano exemplo podlemos citeur os for-ros que, pelas 
caracterMfloas da lide mineira, torrnaram-sie expnassivas, tanto como 
parcela da populagao colonial, quanto como possuddores de cativos. 
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Consideremos, inicialmente, os segmentos referentes aos 

mineiros e agricultores. Chama-nos a atenqao, desde logo, o el'e- 

vado numero medio de cativos correspondente a estes dois gru- 

pos (11,8 e 13,0 respectivamente). Tais cifras apresentaram-se 

excentricas em relaqao as prevalecentes para as outras categorias 

e, em conseqiiencia, muito superiores ao numero medio, de 3,7 

cativos por proprietarios, referente a totalidade dos distritos com- 

ponentes da area urbana de Vila Rica. 

Mesmo que efetuassemos ajustes cabiveis, ou seja, caso eli- 

minassemos da populaqao, dois senhores — um minerador e o 

outro agricultor — possuidores de, respectivamente, 126 e 69 ca- 

tivos (numeros a discrepar excessivamente dos padroes vigentes 

na comunidade em foco), ainda chegariamos a valores medios mui- 

to superiores aois dos demais segmentos: 6,6 para os mineiros e, 

quanto aos agricultores, 7,4. Tais atividades permitiam, portan- 
to, ainda que para reduzida parcela dos elementos a elas vincu- 

lados, a manutenqao de numero razoavel de eseravos. Por outro 

lado, deve-se lembrar que, por sua propria natureza, tanto a li- 

de agricola quanto a mineira, tendiam a utilizar intensivamente 
o fator trabalho. 

Como seria de se esperar, aos faiscadores, cabia numero me- 

dio de cativos muito inferior aquele relativo aos mineiros (2,0 

versus 11,8). Ademais, da massa de eseravos, somente 0,7% 

achava-se em poder dos proprietarios ocupados com a faiscaqao 
—• estes, por sua vez, representavam 1,3% do numero total de 

individuos possuidores de eseravos. Por outro lado, os mineiros 

— 3,0% dos proprietarios — detinham 9,6% da escravaria. 

As diferen^as entre mineradores e faiscadores — como ja 

amplamente explorado pela historiografia brasileira — diziam 
respeito, sobretudo, ao processo evolutivo da faina exploratoria. 

Assim, a presenqa de faiscadores marcava a propria decadencia 

da mineragao. As evidencias empiricas encontradas no censo em 

estudo confirmam sobejamente tal assertiva. Destarte, do total 

de pessoas voltadas a estas duas atividades, pouco mais de um 

quarto (25,8%) anotou-se como mineiros. A grande massa, por- 

tanto, compunha-se de faiscadores. 

Um significative indicador da disparidade economica exis- 

tente entre as categorias em questao, consubstancia-se na parce- 
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la dos individuos que, de cada uma delas, apresentaram-se como 
senhones de escravos. Enquanto, para o total de mineiros os pro- 

prietarios correspondiam a 39%, apenas 6% dos faiscadcres de- 

clararam possuir cativos. 

Analisemos duas outras categorias economicas — artesaos e 

comerciantes — altamente representativas, quer em termos do 

peso relativo de proprietaries (27%), seja quanto a parcela de 

escravos a elas adstrita — 21,5%. Nestes segmentos, relativa- 

mente aos demais, os cativos distribuiam-se mais harmoniosa- 

mente; disto deveriam decorrer as pequenas oscila<;oes do nume- 

ro medio de cativos por proprietario entre os seis distritos 
considerados. 

A modestia da media de cativos por senhor (2,9 para comer- 

ciantes e 3,0 correspondente aos artesaos) aliada ao ponderavel 

peso relativo destas categorias, tanto'sobre o total de proprieta- 

rios quanto com respeito a escravaria, patenteiam, por um lado, 

a existencia de avultada quantidade de pequencxs negocios e, por 

outro, o carater francamente citadino de Vila Rica. 

Tal asserqao ve-se corroborada pela maciqa presen<;a de fun- 

cionarios, eclesiasticos e individuos portadores de patentes. Em 

conjunto estas categorias — que desepenhavam papel de grande 

importancia na sociedade estamental do Brasil Colonia — repre- 

sentavam 20,6% dos proprietarios e possuiam poucoi mais de um 

quarto (25,6%) da escravaria. De modo geral com respeito aos 

distritos e estritamente valido para a vila ooimo um todo, os seg- 

mentos em foco detinham de "per si", maior numero medio de 

cativos por senhor do que o verificado para artesaos e comer- 

ciantes. 

Finalmente, ocupemo-nos dos forros. Concentrados em An- 

tonio Dias e Ouro Preto, atingiam 2,9% dos proprietarios e con- 
trolavam 1,7% da massa de cativos. O numero medio de escra- 

vos por senhor forro (2,2) colocava-se muito abaixo das cifras 

correspondentes aos outros segmentos, exceto os faiscadores (2,0). 

Quanto ao porcentual da escravaria suplantavam. tao somen- 
tes, aos faiscadores (1,7% face a 0,7%); cifras a divergir gran- 

demente das prevalecentes para as demais categorias. Dai po- 

der-se concluir que, embora estivesse aberta, aos forros, a possibi- 

lidade de possuirem escravos, a posiqao relativa por eles ocupada 

revelava-se das mais modestas. 
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5. EVIDENCIAS SUPLEMENTARES RELATIVAS AOS 

FORROS 

Na historiografia brasileira ja frisou-se largamente o carater 

mais permeavel da economia mineira face as prevalecentes em 

outras areas da colonia; consequentemente, nas Gerais, a socie- 

dade mostrava-se menos rigidamente estratificada. Atribui-se 
tal fenomeno a alguns fatoreis basicos: forma de organizaqao do 

trabalho, menor exigencia de recursos materiais para o estabe- 

lecimento de empreendimentos exploratorios, vmculo mais tenue 

com a propriedade fundiaria, maioir grau de especializaqao da 

empresa mineira e, por fim, a fisionomia mais proxima do urbano, 

donde derivava um quadro variado de atividades a propiciar 

maiores possibilidades de acesso a todos e menos discrimina^ao 

entre segmentos popnlacionais distintos. 

Visando a ilustrar quantitativamente parte da problematica 

acima descrita, selecionamos algumas informaqoes comparativas 
entre forrois e livres que vieram a falecer na freguesia de Nossa 

Senhora da Conceiqao de Antonio Dias no periodo 1719-1818. 

Para os adultos, relativamente aos registros de obitos, dois 

elementos expreissam distinqao social: ser membro de irmandade 

e/ou deixar testamento, este ultimo, em especial, possibilita-nos 

comparar, embora grosseiramente, a situa^ao patrimonial dos 

segmentos populacionais em foco. 

Para o periodo estudado verificou-se que 41,6% dos mortos 

(forros e livres) pertenceram a irmandades; quanto ao sexoi pre- 

dominaram os homens — 42,6% deles filiaram-se a confrarias 

contra 40,2% das mulheres. 

Com referencia aos segmentos populacionais coube preemi- 

nencia aos livres — 47,6% deles foram irmaos (50,1% dos ho- 

mens e 41,8% de pessoas do sexo oposto). Quanto aos forros, 

35,0% pertenceram a irmandades — 29,2% dos homens e 39,3% 

de elementos do sexo feminino. Enquanto para os alforriados a 
percentagem de mulheres filiadas a irmandades mostrou-se supe- 

rior a relativa aos homens, o contrario ocorreu entre os livres. 

Deixaram testamento 20,5% dos individuos livres ou forros 

— dentre os homens, 27,5%; das mulheres, 11,4%. Dos livres, 
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pouco menos de um ter^o (30,2%) — 38,9 dos homens face 10,8% 

dentre as mulheres. Para os libertos a cifra referente a ambos os 

sexos apresentou-se menor: 10,1% — 7,7% dos homens "vis-a- 

-vis" 11,9% das mulheres. 

Estes ultimos percentuais indicam, mais uma vez, a preemi- 

nencia relativa, entre os forms, do sexo feminino ; mostram, ade- 

mais, a predominancia, em termos de peso relativo, das forras 

face as mulheres livres. 

Embora ocorressem marcantes diferenciais entre livres e 

alforriados, patenteia-se a significativa participaqao do elemento 

form. 

A comprovar a inexistencia de urn fosso intranspomvel entre 

os dois estratos soclais lembre-se que, dos casamentos legitima- 

dos perante a Igreja e efetuados — na pamquia em tela — entre 

1727 e 1826, 5,4% uniram forros a livres. 

Outro fator a denotar a possibilidade de ascenso aberta aos 
forros prende-se a presen9a dos mesmos no conjunto dos pro- 

prietaries de escravos. 

Para avaliar o peso relativo dos libertos selecionamos para 

analise os seguintes trienios: 1743/45, 1760/62, 1799/1801 e 

1809/11. O primeiro situa-se em momento no qual ainda flores- 

cia a atividade exploratoria; no segundo ja revelava-se declinan- 

te a faixa aurifera; o penultimo coloca-se em quadra de franca 

decadencia de Vila Rica; no trienio 1809/11 encontrava-se defi- 

nitivamente superada a lida mineratoria e definira-se a recupera- 

gao da economia colonial com base na agricultura, a reerguer-se 

desde o ultimo quartel do seculo XVIII. 

Os dados empiricos aqui utilizados tambem foram colhidos 

nos codices da freguesia de Nossa Senhora da Conceiqao de An- 

tonio Bias. Relativamente a eles faz-se mister esclarecer nao nos 

assomar qualquer veleidade quanto ao estabelecimento de indices 

ou relaqoes definitivas; tratam-se, tao somente, de indicadores — 

reconhecidamente grosseiros — suficientes ao delinamento de 

algumas tendencias mais evidentes. 

O percentual de forros proprietaries de escravos parece-nos 

altamente significativo, per outroi lado evidenciou-se, no curso do 

tempo, participaqao declinante dos mesmos; tal decrescimo re- 
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lativo correlacionou-se, certamente, a propria decadencia da ati- 

vidade exploratoria. Destarte, representaram, considerados 

os periodos ja assinalados: 8,8%, 14,6%, 6,9% e 3,0% do to- 

tal de senhores. As forras corresponderam as seguintes cifras: 

5,16%, 8,12%, 5,63% e 2,00%; aos Hbertos do sexo masculino 

tocaram porcentagens mais moidestas: 3,61; 6,33; 1,25 e 1,00. 

Tambem aqui, predominavia o sexo feminino. Esta caracteristica 

representa a imaior distinqao entre livres e libertos, pois, entre 

os primeiros dominavam, sistematicamente, os homens. 

Outro fato, igualmente associado a retraqao da atividade ex- 

ploratoria, diz respeito a notavel queda da participaqao' das pro- 

prietarias forras, considerado o total de donas de escravos. As- 

sim, o peso relative das libertas, no conjuntoi de senhoras de cati- 

vos mostrou-se declinante, considerados cronologicamente os trie- 

nios em estudo: 58,82%, 55,32%, 15,79% e 5,41%. Note-se a que- 

bra marcante ocorrida entre os dois trienios intermediarios; tal 
evento coincidiu com o movimento emigratorio verificado em Vi- 

la Rica (no qual predominaram os homens livres) decorrente, so- 

bretudo, da perda de dinamismo da lide aurifera. 

Alias, fenomeno similar deu-se com respeito a participaqao 

dos forms e livres do sexo masculino; os primeiros viram seu pe- 

so relative aumentar de 3,95% (1743/45) para 7,43% (1760/62), 

nos trienios subseqiientes os percentuais reduziram-se drastica- 

mente: 1,94 (1799-1801) e 1»59 correspondente ao ultimo periodo. 

Estes dados parecem sugerir o estreito relacionamento da 

ascen^ao e recesso da atividade exploratoria com a maior ou me- 

nor possibilidade de ascen^ao do elemento forro. 

A decadencia, condicionadora da retraqao da vida urbana, 

associou-se, aparentemente, uma rigidez maior da estratifica^ao 

social. 

Entendemos desnecessario enumerar as conclusoes exausti- 

vamente explicitadas no corpo deste trabalho. Acreditamos ter- 
mos atingido nosso objetivo precipuo, qual seja demonstrar o 

carater citadino de Vila Rica — referimo-nos, particularmente a 

presenqa altamente significativa das atividiades vinculadas aos 

setores secundario e terciario, ressaltando, daquele, o grande pe- 

so relative e amplo espectro coberto pelas ocupaqoes artesanais 

Acresce, ademais, a possibilidade de ascenso aberta aos for- 

ros, indicadora da relativa permeabilidade da economia mineira 
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que se distinguiu por uma estratificaqao social menos rigida do 

que a imperante em outras areas da colonia. 

Por outro lado, cremos ter evidenciado a possibilidade e im- 

portancia de pesquisas voltadas a compreensao do comporta- 

mento demoeconomico da propria sociedade mineira e das de- 

mais economias vigentes no periodo colonial brasileiro. Tais es- 

tudos devem propiciar a base empirica indispensavel ao estabe- 

lecimento de confrontos que nos possibilitem avaliar as isiimilitu- 

des e dissemelhanqas das estruturas urbanas surgidas em diver- 

sas areas de nosso territorio, oferecendo-nas, ademais, o baliza- 

mento necessario para formular-se hipoteses abrangentes, aptas a 
definir um quadro teorico explicativo do processo de urbanizaqao 

desenrolado no Brasil. 


	Estudos_econ_v-8_n-3_1978

