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Introdugao 

O conhecimento das condigoes de morta- 

lidade — e consequentemente da longevida- 

de — dos escravos constitui-se num dos 

mais importantes temas da historia econo- 

mica da escravidao. Essas condigoes, na ex- 

periencia brasileira, determinavam nao so o 

volume e intensidade do trafico africano 

destinado em diferentes epocas as suas di- 

versas regioes, como tambem condicionavam 

os padrdes sociais, etnicos e culturais ca- 

racteristicos da sociedade escrava do Pais. 

O mesmo tema constituia tambem o ful- 

cro de um intense debate travado no cenario 
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politico do Brasil na segunda metade do 

seculo XIX. A Lei do Ventre Livre de 1871, 

promulgada apenas duas decadas ap6s o 

termino do trafico africano de escravos, de- 

terminou um fim previsivel para a escravi- 

dao, cuja concretizagao dependeria das con- 

digoes medias de mortalidade dos escravos 

que existiam naquela epoca. 

Na hipotese de um cumprimento integral 

desta Lei, essas condigoes demograficas de- 

terminariam a duragao do periodo de anos 

que restaria at6 o final da escravidao. A 

questao crucial — um tema de grande dis- 

cussao e com um alto apelo emocional na- 

queles anos — era quais seriam realmente 

as condigoes de mortalidade tipicas da po- 

pulagao escrava. As previsoes sobre a lon- 

gevidade dos escravos segundo as faixas 

etarias estavam entre os topicos de maior 

importancia, uma vez que o aspect© mais 

sensivel da questao era a previsao de porte 

futuro da forga de trabalho escrava, nas 

faixas etarias de maior produtividade (15 a 

45 anos). 

ESTUDOS ECONOMICOS 13 (1): 151-179 JAN./ABR. 1983 



LONGEVIDADE DE ESCRAVOS 

Com efeito, o tema despertou grandes con- 

troversias no debate sobre a aboligao da 

escravatura, nas decadas de 70 e 80. Apos 

a promulgagao da Lei de Ventre Livre, as 

prevlsoes (discrepantes) sobre a mortalida- 

de e longevidade dos escravos foram usa- 

das como argumento ou contra-argumento por 

duas correntes distintas de opiniao. Os 

Emancipacionistas, em cujas fileiras, faute 
de mieux, estava quase que a totalidade dos 

fazendeiros e elementos favoraveis a manu- 

tencao do regime escravista que se manis- 

tavam, defendiam o ponto de vista de que 

as condigoes de mortalidade (que diziam ser 

severas) trariam, por si so, um fim bem pro- 

ximo a escravidao, e portanto nao seriam 

necessarias medidas adicionais. Esta posi- 

gao era rebatida com veemencia pelos Abo- 

licionistas. que, tambem baseados em suas 

proprias estimativas de mortalidade, previam 

que a escravidao continuaria por um perio- 

do bem mais longo, e pressionavam por ou- 

tras medidas para acelerar o fim ou mesmo 

acabar imediatamente com a instituigao. 

Infelizmente, tanto para aqueles que parti- 

cipavam deste debate quanto para os estu- 
dos mais recentes que tratam do assunto 

de demografia dos escravos, os registros 

confiaveis de obitos de escravos eram ra- 

ramente feitos no Brasil. Mesmo quando 

feitos, entretanto, referiam-se a algumas ci- 

dades ou provincias, o que impedia, inclusi- 

ve apos ajustes e corregoes, uma generali- 

zagao criteriosa para o Pais como um todo. 

As estimativas de mortalidade, do mesmo 

modo, tambem padeciam de serios proble- 

mas, por basearem-se principalmente em 

conjeturas, devido a falta de qualquer cole- 

gao sistematica de estati'sticas de mortalida- 

de, e por nao serem em geral representati- 

ves das condigoes medias de mortalidade 

do Pais. 

No que se segue, vamos apresentar, na se- 

gao 1, retrospecto do material existente so- 

bre a mortalidade de escravos no Brasil, com 

enfase nas estimativas e consideragoes de- 

mograficas feitas na segunda metade do se- 

culo XIX no Pais. Na segao 2 apresentaremos 

nossas proprias estimativas da longevidade 

dos escravos no Brasil naquele penodo, com 

base em diversas fontes de informagao, sen- 

do o Recenseamento de 1872 a mais impor- 

tante delas. Na segao 3 culminamos o tra- 

balho com a construgao de tabuas de sobre- 

vivencia, utilizando metodos demograficos e 

atuariais, pois julgamos ser este o metodo 

mais apropriado para analisar e sintetizar 

as condigoes de mortalidade de escravos. 

Finalmente, conclmmos o artigo com a dis- 

cussao de outros aspectos da questao, nao 

necessariamente de natureza demografica, 
porem nao de somenos importancia para uma 

correta avaliagao da longevidade dos escra- 

vos no Brasil naquela epoca. 

1 Retrospecto das Estimativas 

Sobre Mortalidade dos Escravos 

As estimativas de mortalidade de escravos 

no Brasil, realizadas no seculo XIX, bem co- 

mo as apresentadas na literatura moderna 

— embora estas ultimas sejam, quase sem 

excegao, baseadas nas contas das primel- 
ras^) — apresentam uma serie de probie- 

mas. 

(1) Dentre as Importantes excegdes ressalte- 
se, pelo emprego de modernas tecnicas 
demograficas e profundidade das pesqui- 
sas empfricas, os recentes trabalhos de 
SLENES, Robert Wayne, The Demography 
and economics of Brazilian slavery: 
1850-1888, ph.D. Dissertation, Stanford 
University, 1976, especialmente o capitulo 
8; MARTINS, Roberto Borges, Growing In 
Silence: The Slave economy of Nineteenth 
Century Minas Gerais, Brazil. Ph.D Dis- 
sertation, Vanderbilt Univ., 1980, especial- 
mente o capitulo 4; MARCfLIO, Maria 
Lulza, org. Demografia histdrica: orienta- 
tagoes tecnicas e metodoldgicas. Sao Pau- 
lo. Livraria Pioneira Editora, 1977; MER- 
RICK, Thomas W. & GRAHAM, Douglas H. 
Populagao e desenvolvimento economico 
no Brasil de 1800 ate a atualidade. Rio de 
Janeiro; Zahar Editores, 1981. MARCfLIO, 
Maria Luiza, A Cidade de Sao Paulo: po- 
voamento e populagao, 1750-1850. Sao Pau- 
lo; Livraria Pioneira Editora, 1974; COSTA 
Iraci Del Nero da, Populagdes mineiras 
(sobre a estrutura populacional de alguns 
nucleos mineiros no seculo XIX), Sao Pau- 
lo, Institute de Pesquisas Economicas, 
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O principal deles decorre da dificuldade 

de se conseguir, h dpoca, uma colegao sis- 

tem^tlca e fidedigna de estatistica de obi- 

tos. Ademais, os dados demogr^ficos utili- 

zados para o cdlculo das taxas de mortali- 

dade tamb^m apresentavam questoes. Pro- 

vinham geralmente das informagoes espar- 

sas e incompletas coletadas dos dlversos 

censos entao realizados®. No caso da po- 

puiagao escrava, outro fato agravante e a 

negligencia quanto as distorgoes causadas 

pelas variagoes na composigao do sexo e da 

idade da popuiagao, devido & volumosa en- 

trada de escravos africanos no Pais e &s 

manumissoes e fugas. Finalmente, a maior 

parte das estimatlvas usava como indicador 

a taxa bruta de mortalidade da popuiagao 

escrava(3>. embora o mais apropriado fossem 
estimativas de taxas especificas de morta- 

lidade segundo a falxa et^iria^. 

1981; LUNA, Francisco Vidal, Minas Ge- 
rais: escravos e senhores Canalise da 
estrutura popuiacional e economica de 
alguns centres mineratdrios, 1718-1804). 
Sao Paulo; institute de Pesquisas Econo- 
micas, 1981; COSTA Iraci Del Nero da, 
Vila Rica: popuiagao (1719-1826). Sao Pau- 
lo, Instituto de Pesquisas Economicas, 
1979; DEAN, Warren, Rio Claro. a Brazi- 
lian plantation system, 1820-1920. Stanford 
University Press, 1976. 

(2) Constituem excegao o Recenseamento de 
1872, como serd visto adiante, e as Matri- 
culas Gerals dos Escravos (1873 e 1887). 

(3) Se D represents o total de mortes entre os 
escravos do Pais durante um certo ano, e 
P o numero mddio de escravos vivendo no 
Pais no mesmo periodo, entao a taxa bru- 
ta de mortalidade (IBM) e definida como: 

D 
m = ( ) K 

P 

onde K 6 uma constante, que toma o va- 
lor de 1.000. Esta fdrmula 6 uma versao 
modificada daquela apresentada por SP1E- 
GELMAN, Mortimer. Introduction to demo- 
graphy. Chicago. The Society of Actuaries, 
1955, p. 54-55. 

D 
(4) Se. para qualquer sexo, n x d o numero 

de mortes entre os escravos com idades 

Na apresentagao do retrospecto, vamos, 

inicialmente, apresentar as estimatlvas de 

taxa bruta e, a segulr, as estimativas de 

taxas especificas de mortalidade. Normall- 

zamos as estimatlvas feltas pelos autores 

como taxas por mil. 

A tentativa mais conhecida para medir di- 
retamente as estatistlcas vitais das popula- 

goes livre e escrava, segundo a cor, foi rea- 

lizada por Eschwge, em Minas Gerals 1814^: 

Popuiagao Taxa bruta de mortalidade 

(por mil) 

Livre Escrava 

Branca 28,3 — 

Mulata 27,5 60,0 

Preta 53,8 68,6 

fndia 37,0 — 

Baseado nos resultados do Recenseamen- 

to de 1847 e 1848 no Rio Grande do Su!, 

considerado por ele como a provincia que 

oferecia as melhores condigoes de vida e 

trabalho para os escravos do Pais, Ferreira 

Scares estlmou as taxas brutas de mortali- 

dade (por mil) como 20,8 para escravos e 8,5 

de x a x + n num determinado ano e pais, e 

e n'* x e o numero m&iio de escravos com 
idade de z e r+n vivendo no pais durante 
o mesmo periodo, entao a taxa especifica 
de mortalidade, segundo a faixa etdria e: 

D 
n x 

n x = (- ) 1.000 

P 
n x 

SPIEGELMAN, Mortimer, op. cit., p. 55-56. 

(5) VON ESCHWEGE, W.L. Pluto Brasiliensis. 
Belo Horizonte, Editora Itatiaia; Sao Paulo; 
Editora da Universidade de Sao Paulo, 1979; 
estas estatisticas foram reproduzidas em 
VIANA, R.J. Oliveira. O povo brasileiro e 
sua evolugao. In: BRASIL. Recenseamento 
do Brazil, 1920. Introdugao. Rio de Janei- 
ro, 1922 v. 1. p. 339. 
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para a populagao livre^6). Para o Pafs como 

um todo, dadas as condigoes de mortalidade 

mais desfavoraveis em comparagao com o 

Rio Grande do Sui, estimou uma taxa bruta 

de mortalidade, para escravos, de 23,8 por 

miK7). 

Em 1867, quando se comegou a debater as 

propostas que quatro anos mais tarde redun- 

dariam na Lei do Ventre Livre, foram apre- 

sentadas algumas estimativas de mortalida- 

de pelos membros do Conselho de Estado 

Pleno^8). 

O Visconde de Abaete, baseado nas es- 

tatfsticas vitais das indias Ocidentais Brita- 

nicas, estimou que a populagao escrava bra- 

sileira apresentava uma taxa bruta de mor- 

talidade de 27,8, por miK9). O Visconde de 

Jequitinhonha estimou esta mesma taxa co- 

mo situando-se um pouco abaixo de 50,0 por 

miK10>, e o Barao do Rio Branco, como sendo 

nao mais que 30,0 por miK11). 

Ires anos mais tarde, a Comissao Espe- 

cial da Camara dos Deputados, encarregada 

do projeto da Lei do Ventre Llivre, estimou, 

baseada nas estatfsticas da Cidade do Rio 

de Janeiro em 1870, que a taxa bruta de mor- 

talidade para escravos seria de 41,0 por 

mil<12). Souza e Silva, convidado pela Cama- 

(6) SOARES, Sebastiae Ferreira. Elementos de 
estatistica comprehendendo a theoria da 
sciencia e a sua applicagao a estatistica 
commercial do Brazil. Rio de Janeiro, Typ. 
Nacional, 1865. t. 2, p. 46-47. 

(7) Id. ibid., p. 49. 

(8) BRASIL. Conselho de Estado Pleno. Traba- 
Iho sobre a extincgao da escravatura no 
Brazil. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1867. 

(9) Id. ibid., p. 25-26. 

(10) Id. ibid., p. 32. 

(11) Id. ibid., p. 53. 

(12) BRASIL. Congress©. Camara dos Deputa- 
dos. Elementos servil. Parecer e projecto 
de Lei apresentados a Camara dos Srs. 
Deputados na sessao de 16 de agosto de 
1870 pela Comissao especial nomeada pe- 
la mesma Camara em 24 de maio de 1870. 
Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1870. 

ra dos Deputados como um perito em assun- 

tos demograficos, embora nao se tenha fun- 

damentado em estatistica alguma, estimou a 

expectativa de vida de escravos como 1/3 da 

dos homens livres^13), 

Ottoni, contrario a Lei do Ventre Livre, 

adotou a taxa bruta de mortalidade para es- 

cravos de 50,0 por mil, em seu parecerO4). 

Em 1878, Correia, apresentando o relatorio 

da Diretoria Geral de Estatistica sobre a ma- 

tricula de Escravos de 1872-1873, estipulou 

taxas brutas de mortalidade para quatro pro- 

vincias em 1876, no Norte (Amazonas: 9,2 por 

mil) e Nordeste (Piaui: 10,3, Rio Grande do 

Norte: 5,4 e Bahia: 11,8 por mil)05). 

Em 1878, durante o Congresso Agricola, o 

Barao do Rio Bonito estimou a mortalidade 

entre escravos (embora tenha usado o ter- 

mo raga negra) como apresentando uma ta- 

xa bruta de 50,0 em mil06). 

Em 1883, Mariani estimou taxas brutas de 

mortalidade para o conjunto de escravos e 

ingenuos. Tentou superar, por meio dessa 

agregagao, o fato de que, usando apenas ta- 

xas de mortalidade de escravos, isto causa- 

(13) Id. ibid., Anexo O, p. 158. SOUZA E. SILVA 
nao deixa claro se esta se referindo ao 
tempo esperado de vida a partir do nasci- 
mento ou ja considerando um escravo 
adulto. 

(14) OTTONI, Christiano B. A emancipagao dos 
escravos: parecer. Rio de Janeiro, Typ. 
Perseveranga, 1871. p. 30, 35-41. Na rea- 
lidade, por engano, ele menciona a taxa 
bruta de mortalidade em 25,0 por mil. Al- 
guns anos depois, ja alertado, corrige este 
engano atraves da adogao da taxa bruta de 
mortalidade de 50,0. Veja PADUA, Giro de. 
Um capitulo na historia economica do Bra- 
si i. Revista do Arquivo Municipal de Sao 
Paulo, 11: 140, jan./fev., 1945. 

(15) BRASIL. Ministerio dos Negocios do Im- 
perio. Directoria Geral de Estatistica. Re- 
latorio, e trabalhos estatisticos ... 20 de 
novembro de 1878, p. 122. 

(16) CONGRESSO AGRiCOLA. 1878. Collegao 
de documentos. Rio de Janeiro. Typ. Na- 
cional, 1878. p. 237. 
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ria uma subestimativa e um quadro falso das 

condigoes de mortalidade de escravos, ja 

que no penodo 1877-1881 os escravos mais 

jovens estariam na faixa etaria de pelo me- 

nos 5 anos e 5 meses a 9 anos e 5 meses e, 

portanto, a taxa bruta de mortalidade dessa 

populagao seria, na realidade, uma taxa es- 

pecffica de mortalidade relativa a idade. En- 

controu os seguintes resultados^17): 

Taxa bruta de mortalidade de escravos e 

ingenuos 

(por mil) 

Ano Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

1877 20,0 17,1 18,9 
1878 20,6 18,4 19,6 
1879 19,6 17,6 18,7 
1880 19,2 17,3 18,3 
1881 17,1 15,3 16,3 

As estimativas de Mariani basearam-se 

nos resultados atualizados da Matricula de 

Escravos e eram parte de um relatorio apre- 

sentado a Assembleia Legislativa (Congres- 

so). Otonni, nesta epoca membro do Sena- 

do, criticou essas cifras por acha-Ias muito 

baixas. Estimou, ao contrario, apenas para o 

componente escravo da populagao, uma ta- 

xa bruta de mortalidade de 35,0 por miK18). 

Vieira Souto, em 1884, em suas estimativas 

de mortalidade escrava, tambem considerou 

as cifras publicadas da taxa de mortalidade 

de Matricula de Escravos muito baixas e 

(17) BRASIL. Ministerio dos Negocios do Imp6- 
rio. Relatorio apresentado a Assembleia 
Geral Legislativa na terceira Sessao da 
Decima Oitava Legislatura pelo Ministro e 
Secretario de Estado dos Negocios do Im- 
perio, Pedro Joao Velloso; Anexo J: Esta- 
tistica. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 
1883. p. 11-12. 

(18) Citado em PADUA, Giro T. de op. cit., 
p. 141. 

adotou uma taxa de 20,0 por mil para a taxa 

bruta de mortalidade^19). 

Todas as estimativas apresentadas ante- 

riormente diferem muito entre si, apresen- 

tando um grande intervalo de variagao. Se 

forem transformadas em estimativas de lon- 

gevidade de escravos recem-nascidos (ou 

esperanga de vida ao nascerj^20), podemos 

estima-la aproximadamente como variando 

entre 16 e 44 anos para as estimativas de 

mortalidade anteriores a 1871. Para as esti- 

mativas posteriores a 1871, deparamo-nos 

com o problema de que um numero crescen- 

te de filhos de escravos (ingenuos) nao fa- 

zia parte da populagao escrava. Se, entao, 

usarmos as estimativas de Mariani, a espe- 

ranga de vida ao nascer variaria entre 51 e 

63 anos. 

Para colocar esses resultados em perspec- 

tiva, devemos lembrar que a esperanga de vi- 

da para a populagao total do Brasil era 

estimada em 27, 4 anos em 1872, em 32,0 

anos em 1920 e 55,4 anos em 1960(21) 

As tentativas para estimar diretamente a 

longetividade de escravos, de acordo com 

determinadas faixas etarias, foram bem mais 

erroneas do que as estimativas das taxas 

brutas de mortalidade. 

Simonsen apresentou como sendo 7 anos 

sua estimativa para a "vida efetiva de um 

escravo" de engenho no seculo XVII, res- 

saltando, porem, numa nota de rodape, que 

"(...) varios documentos, referentes a ex- 

(19) Citado em BARBOSA, Ruy. Emancipagao 
dos escravos, parecer formulado pelo De- 
putado Ruy Barbosa como relator das Co- 
missdes Reunidas de Orgamento e Justiga 
Civil, Camara dos Deputados, Sessao de 4 
de agosto de 1884, Projecto n.® 48. Rio de 
Janeiro, Typ. Nacional, 1884. p. 40. 

(20) Para esta transformagao, interpretamos o 
inverse da taxa bruta de mortalidade co- 
mo aproximadamente equivalente a expec- 
tativa de vida ao nascer. 

(21) ARRIAGA. Eduardo E. op. cit., p. 42. 

155 



LONGEVIDADE DE ESCRAVOS 

ploragao de engenhos e mlneragao, atrlbuem 

vida media de dez ou mais anos/'C22) 

BoxeH23) comentou que um missionario ca- 

puchinho italiano que visitou a Bahia em 

1862 apurou que o trabalho dos escravos era 

tao intense e a sustancia tao pequena, que 

calculava-se que viveriam muito se resistis- 

tissem sete anos. Tecendo comentarios so- 

bre a regiao de mineragao (o coment^rio an- 

terior referia-se a fazendas de agucar), ci- 

tou um viajante que fez um inquerito exaus- 

tivo em Minas Gerais, em 1734, concluindo 

que um proprietario de escravos normalmen- 

te nao esperaria obter mais que 12 anos de 

trabalho de um escravo comprado ainda jo- 

vem. 

Para a regiao de cuitivo do cafe, no secuio 

XIX, nao diferia muito o tipo de estimativa. 

Stein, escrevendo sobre a provmcia produ- 

tora de caf6 do Rio de Janeiro, em meados 

do s^culo XIX, comentou que: escra- 

vos trabalhavam em demasia e nao se espe- 

rava que durassem indefinidamente e que 
provas destes fatos eram visiveis em qual- 

quer situagao. No apice da prosperidade de 

Vassouras um fazendeiro captou toda a si- 

tuagao quando escreveu, em 1852, que esta 

amplamente demonstrado que a vida util me- 

dia de um escravo empregado no cuitivo de 

cafe e de 15 anos"/24^ 

Fernandes citou um estimativa mais baixa 

para este pen'odo, segundo a qual um escra- 

vo podia oferecer, em media, apenas 10 anos 

de trabalho^. 

Simonsen apresentou uma estimativa ain- 

da mais baixa — vida dtil media de 7 anos 

(22) SIMONSEN. Roberto C. Historia econdmica 
do Brasil. 4. ed. Sao Paulo, Editora Nacio- 
nal, 1969. p. 134. 

(23) BOXER, Charles Ralph. The golden age of 
Brazil. Berkerley, Los Angeles, Univ. of 
California Press, 1964. p. 174. 

(24) STEIN, Stanley. Vassouras. a brazilian cof- 
fee country, 1850-1900. 2. ed. New York, 
Atheneum, 1970. p. 183. 

para escravos em fazendas de caf6, entre 

1800 e ISSOt26). 

Talvez uma estimativa melhor tenha sido 

feita por um correspondente, jornallsta do 

Ceilao, em 1882, obviamente interessado — 

como representante de um pai's (colonia brl- 

tanica) competidor do Brasil no mercado 

mundial do cafe<27) — numa avaliagao precisa 

de todas as questoes relativas a produgao 

de cafe e § forga de trabalho empregada 

nesse cuitivo. De acordo com suas obser- 

vagoes: 

looking at a gang of slaves wor- 
king in a coffee plantation, one is struck 

with the large proportion of young and 

strong looking people amongst them. 

Were I asked to say what could be got 

out of the gang I have seen working on 

the coffee estates — very few being 

about about forty and most of them 

between the ages of 15 to 30 years — / 

would be safe in calculating thirty years 

as the average workable time."^ 

(25) FERNANDES, Florestan. Do escravo ao cl- 
dadao. In: BASTIDE, Roger & FERNANDES. 
Florestan. Brancos e negros em Sao Path 
lo. Sao Paulo, Editora Nacional, 1959. p. 
35. 

(26) SIMONSEN, Roberto C. Aspectos da hls- 
tdria economlca do caf<5. In: CONGRESSO 
DE HISTORIA NACIONAL, 3.0 Anais. Rio 
de Janeiro, Instituto HIstdrico e Geogrdflco 
Brasllelro, 1941, v. 4. p. 263. 

(27) F interessante notar que multos observa- 
dores de pafses competidores produtores 
de cafd (ou coldnlas), como LAERNE, vie- 
ram do Brasil no perfodo de 1881 a 1884. 
Isto deveu-se em grande parte h depres- 
sao mundial no mercados para produtos 
tropicais e a importancia do Brasil nesse 
contexto. Estavam dbvlamente interessa- 
dos em obter perspectivas da produg§o 
brasileira futura de cafd, em face da ex- 
pectativa da aboligSo e seus efeitos na 
forga de trabalho. Veja LAERNE C.F. Van 
Delden. Brazil and Java, report on coffee 
culture in America, Asia and Africa, Lon- 
dres, 1885. 

(28) SCOTT-BLACKLAW. A. Slavery in Brazil. 
South American Journal and River Plate 
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As estimativas de taxas especfficas de 

mortalidade de escravos, segundo a idade. e 

a probabilidade de sobrevivencia. segundo 

faixas etarias, tambem apresentam muitas 

discrepancias. Anteriormente, em 1822, em 

Campos — entao importante municipio pro- 

dutor de agucar na Provi'ncia do Rio de Ja- 

neiro — urn proprietario de uma fazenda 

de agucar com 200 escravos informou a 

Graham, urn viajante, que "not half the ne- 

groes born in her estate live to be ten years 

old'W. 

Couty, em 1883, informou que a mortalida- 

de infantil era alta e o numero de criangas 

de um mes a 2 anos era grande, porem pou- 

cas sobreviviam ate 6 a 10 anos. Ele caicu- 

lou que de mil escravos nascidos, 120 sobre- 

viveriam aos primeiros anos de vida^30). Stein 

tambem citou um observador ingles que co- 

mentou em 1872 que na ciasse escrava afir- 

ma-se ser um fato reconhecido que 50% das 

criangas recem-nascidas morrem antes de 

atlngir a idade de 8 anos^31). Vaiete, em 1871, 

Mail, 20 July, 1882. p. 10 
"Observando uma turma de escravos tra- 
balhando em uma fazenda de cafe, depa- 
ra-se com uma grande proporgao de pes- 
soas aparentemente Jovens e fortes entre 
eles. Caso me fosse perguntado o que po- 
deria ser deduzido a partir das turmas que 
vi trabalhando nas fazendas de caf6 — 
muito poucos com cerca de 40 anos e a 
maioria na faixa et^ria compreendida en- 
tre 15 e 30 anos — estaria seguro em cal- 
cular 30 anos a media de vida util de tra- 
balho". (T. do A.). 

(29) GRAHAM. Mary. Journal of a voyage to 
Brazil and residence there during part of 
the years 1821, 1822, 1823. London, Long- 
man, Hurst, Rees, Orme, Brown and Gre- 
en, 1823. "... nem a metade dos negros 
nascidos em sua fazenda vive o suficiente 
para atingir os 10 anos de idade". (T. do 
A.). 

(30) COUTY. Louis. £tude de biologie indus- 
trielle sur le cafe; rapport andresse a M. 
lo Directeur de TlUcole Polytdchnique, Rio 
de Janeiro, Imprensa do "Messager du Br£- 
sll". 1883. p. 111. 

(31) STEIN, op. cit., p. 186, nota de rodapd 77. 

apresentou estimativas diferentes. Segundo 

ele. 53,6% dos escravos rec6m-nascidos 

morreriam ate atingirem 19 anos (de mil es- 

cravos nascidos vivos, ele caicuiou que 353 

morreriam entre 0 e 5 anos, 77 entre 5 e 9 

anos, 45 entre 10 e 14 anos, e 61 entre 15 

e 19 anosP2>. 

Essa apresentagao, um pouco extensa, das 

estimativas sobre taxas brutas de mortali- 

dade. esperanga de vida e taxa especifica de 

mortalidade segundo a idade, pretende enfa- 

tizar o fato de mostrarem resultados tao di- 

ferentes que os estudos historicos moder- 
nos, que almejam maior precisao, nao se 

podem nelas basear. 

O probiema principal dessas estimativas 6 

que eias foram baseadas principaimente em 

conjeturas, devido a falta de qualquer cole- 

gao sistematica de estatisticas de mortali- 

dade. Mas este nao foi o unico probiema. 

Para poucas tentativas de utilizagao de es- 

tatisticas vitais razoaveis, deparamo-nos com 
o probiema de representatividade, que 

se referem a uma ocupagao, a uma provincia 

ou ao contexto rural versus o contexto urba- 

no. E, mais importante: nao se deu atengao 

suficiente aos efeitos do trafico de escra- 

vos africanos, do desequilibrio de sexos, das 

manumissoes e migragoes internas sobre a 

distribuigao etaria dos escravos, e, portanto, 

sobre as estimativas de mortalidade. Em 

conseqiiencia, na segao seguinte, tentare- 

mos construir as estimativas de longevidi- 

dade dos escravos, levando em considera- 

gao esses problemas. 

2. Rumo a Estimativas Demograficas 

Para estimar a iongevididade dos escra- 

vos no Brasil, durante a segunda metade do 

s^culo XIX, vamos construir tdbuas de so- 

(32) VALETE, pseud. Carta dos fazendeiros e 
comerciantes fluminenses sobre o el men- 
to servil, ou refutagao do parecer do Sr. 
Conselheiro Christiano Benedicto Ottoni 
acerca do mesmo assupto por um conser- 
vador. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1871. 
p. 37. 
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brevivencia, que e o metodo mais apropria- 

do para analisar e sintetizar as condigoes 

de mortalidade. Segundo Mortara, a 

tabua de sobrevivencia, constrmda confor- 

me a mortalidade observada em dada popu- 

lagao durante determinado periodo, descreve 

a variagao do numero de sobreviventes, de- 

crescente com o crescer da idade, de uma 

geragao hipotetica, que se supoe submetida 

em cada ano de idade a uma mortalidade 

igual a verificada, na mesma idade, na po- 

pulagao observada durante o periodo"/33) 

Para a construgao das tabuas de sobrevi- 

v§ncia utilizaremos metodos demograficos 

e atuariais. Diversas fontes de informagao 

nos servirao de base, sendo o Recenseamen- 

to de 1872 a mais importante delas. 

O Recenseamento de 1872 foi o primeiro 

recenseamento global do Pafs e o unico des- 

ta especie efetuado durante todo o periodo 
em que durou a escravidao. Os demografos 

consideram este recenseamento bastante sa- 

tisfatorio, levando-se em conta a epoca e as 

condigoes em que foi realizado. 

Como este foi o unico recenseamento 

complete realizado no periodo, isto impede 

a utilizagao de tecnicas de cohort survival 
para a construgao de tabuas de sobreviven- 

cia, pois elas necessitam de pelo menos dois 

recenseamentos em anos diferentes. Feliz- 

mente, entretanto, o metodo desenvolvido 

por Arriaga(34), com base na teoria da esta- 

(33) MORTARA, Giogio. Pesquisas demo-eco- 
nometricas, o custo de producao de um 
homem adulto e sua variagao em relagao 
a mortalidade. Estudos brasileiros de de- 
mografia, 1 (2): 143, out. 1946. Veja tam- 
bem. HUGON Paul, Demografia brasileira, 
Sao Paulo. Ed. Atlas, 1977; PERE1RA Wla- 
demir, Demografia do subdesenvolvimen- 
to. Sao Paulo; Ed. Saraiva, 1978; de CA- 
MARGO J. F. de, Demografia econdmica. 
Salvador, Progresso Editora, 1960. 

(34) Metodo B, em ARRIAGA, Eduardo E. New 
life tables for Latin American populations 
fe tables for Latin American populations 
in the Nineteenth and Twentieth Centuries. 
Berkeley, Univ. of California Press, 1968. 
(Population Monograph Series, 3). 

bilidade da populagao, pode ser usado com 

o Recenseamento de 1872, pois permite es- 

timar uma tabua de sobrevivencia apenas 

com um unico recenseamento, fazendo uso 

dos dados sobre a distribuigao etaria da po- 

pulagao livre e escrava, segundo a cor e o 

sexo. 

Este metodo e apropriado, quando nao se 

pode utilizar estatisticas vitais, e e muito 

util para os estudos de historia demografi- 

ca, nos casos de uma quase total ausencia 

de dados populacionais e quando outros me- 

todos de maior acuracia nao podem ser 

aplicados. 

Sao necessaries muitos ajustes para cor- 

rigir os dados do recenseamento, o que se- 

ra feito nesta segao, antes de aplicarmos 

diretamente o metodo, apresentado na segao 

seguinte. 

Os dados basicos que necessitamos para 

a utilizagao do metodo sao os da distribui- 

gao proporcional por faixas etarias qiiinque- 

nais, para a populagao de cada sexo, com 

idades entre 10 e 59 anos. Para tal, o me- 

todo requer apenas que a contagem da po- 

pulagao por faixas etarias decenais, feita pe- 

lo recenseamento, tenha o mesmo grau rela- 

tivo de completeza em cada uma das seis 

faixas de populagao com idades de 10 a 59 

anos de idade. 

Vejamos o espectro da populagao brasilei- 

ra em 1872, conforme a tabela 1. 

Podemos fazer duas consideragoes com 

base nesses dados: quando a populagao par- 

da, mulata e preta e considerada em sua to- 

talidade, vemos que a participagao relativa 

dos escravos e pequena, representando so- 

mente 26,2%. Esta proporgao e pequena, 

quando comparada com o mesmo fenomeno 

no sul dos Estados Unidos ou mesmo em 

Cuba, quando de suas respectivas experien- 

cias com a escravidao^35). A segunda consi- 

(35) No sul dos Estados Unidos, menos de 6% 
da populagao negra era livre em 1860. Ve- 
ja FOGEL, Robert W. & ENGERMAN, Stan- 
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TABELA 1 

BRASIL, 1872 

POPULAQAO LIVRE E ESCRAVA POR SEXO E CORO 

Estado jurfdico Masculino Feminino Total 

Livre 4.328,7 4.100,9 8.429,6 

Brancos 1.971,8 1.815,5 3.787,3 
Mulatos 1.684,0 1.650,3 3.334,3 
Pretos 472,0 449,1 921,1 
Caboclos (b) 200,9 186,0 386,9 

Escrava 805,1 705,7 1.510,8 

Mulatos 252,8 224,7 477,5 
Pretos 552,3 481,0 1.033,3 

Total 5.133,8 4.206,6 9.940,4 

Notas: (a) Os resultados apresentados nesta ta beia sao os resultados agregados da distribuigao 

por idade dos "Quadros Gerais". 

(b) Os caboclos eram os descendentes puros de mdios, ou aqueles com predominancia 

dessa raga, geralmente misturados com brancos. 

Fonte: Recenseamento de 1872. In: BRASIL. Recenseamento da populagao do Brazil a que se 

procedeu no dia 1.° de Agosto de 1872. Rio de Janeiro, 1872-76. 

deragao e que nem todos os escravos eram 

pretos, pois uma significativa proporgao de- 

ley. The economics of American negro 
slavery. In: — Time on the cross. Bos- 
ton, Little, Brown and Co., 1974. v. 1, p. 37. 
Em Cuba a percentagem de escravos na 
populagao negra era de 74,1% em 1841 e 
62,9% em 1861. CUBA. Recenseamento da 
Republica de Cuba, 1919 e CURTIN, Philip. 
D. The Atlantic slave trade: a census. Ma- 
dison, Univ. of Wisconsin Press, 1969, p. 
34; HIGMAN Barry, The Slave populations 
of the British Caribbean: some Nineteenth 
Century variations. In. PROCTOR, Samuel, 
ed. Eighteenth Century Florida and the Ca- 
ribean. Gainesville; University Press of 
Florida, 1976 p. 60-74; FRAGINALS, Ma- 
nuel Moreno, Africa in Cuba: a quantitati- 
ve analysis of the African population in 
the Island of Cuba. In: Comparative pers- 
pective on slavery in New World planta- 
tion societies, ed. by RUBIN, Vera & TU- 
DEN, Arthur, New York; The New York 
Academy of Sciences, Annals, 1977. p. 
187-201. Veja tambem MOTT Luiz R.B. 
Pardos e pretos em Sergipe: 1774-1851: 
Revista do instituto de Estudos Brasilei- 
ros, Sao Paulo (18): 7-37, 1976. 

les — cerca de 32% — referia-se a pardos 

e mulatos. Embora seja verdade que os par- 

dos e mulatos livres representassem cerca 

de 78% do total da populagao livre de cor, 

muito mais do que a populagao de pardos e 

mulatos escravos no total da populagao es- 

crava de cor, o fato de cerca de um tergo 

do total dos escravos ser constituido por 

pardos e mulatos e bastante importante pa- 

ra uma analise demografica da escravidao 

neste penodo. Em relagao a populagao pre- 

ta, cerca de 52,9% dela eram escravos, e 

quanto a populagao parda e mulata, os es- 

cravos representavam cerca de 12,5%. 

Estas consideragoes mostram que, para 

uma analise expressiva da populagao escra- 

va, temos de apreciar tanto a contribuigao 

dos pretos quanto a dos pardos e mulatos. 

De outro ponto de vista, revelam a extensao 

do volume de manumissdes que ocorreu no 

Brasil. O fato de cerca de 3/4 da populagao 

de cor ser livre em 1872 e um testemunho 

eloqiiente do quao significative havia sido 

para esta populagao o processo de manumis- 
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soes no Brasil, tanto para a geragao recen* 

seada em 1872 como para as geragdes de 

seus antepassados^36). 

Como nesse artigo pretendemos mediar 

a longevidade de escravos em sentido bioI6- 

gico, as "mortes" de escravos devido a ma- 

numissoes e fugas entrarao apenas indireta- 

mente em nossos calculos. 

O metodo de Arriaga deve ser utilizado so- 

mente quando duas condigoes se verificam; 

a. Uma migragao internaciona! relativamen- 

te insignificante; ou seja, uma populagao 

aproximadamente fechada, com uma Inex- 
pressiva migragao externa para dentro ou de 

nacionais para fora do Pafs; 

b. uma fecundidade aproximadamente cons- 

tante nos anos anteriores ao recenseamento. 

Com relagao ao item a anterior, examina- 

remos em primeiro lugar a questao da emi- 

gragao. 

As manumissoes podem ser vistas como 

uma emigragao de elementos da popuiagao 

escrava para a livre. Dada a expressiva im- 

portancia das manumissoes, nao conhece- 

mos o numero, por sexo e idade, da par- 

cela da populagao no Brasil em 1872, 

que nasceu escrava, mas foi alforriada an- 

tes da data do censo. Dada a extensao e 

o grau de manumissdes e a importancia da 

populagao preta, parda e mulata na popula- 
gao escrava, nossa an^lise abrange o total 

da populagao de cor, livre e escrava, em vez 
de apenas a populagao escrava. 

Portanto, usando a populagao total de cor, 

o problema das manumissdes se torna ir- 
relevante. Antes do mais, como os outros 

ajustes que serao feitos sao de pequena 

(36) Um aspecto desse processo 6 retratado por 
LUNA, Francisco Vidal e COSTA, Iracl del 
Nero, em seu artigo: A Presenga do Ele- 
mento Forro no Conjunto de Proprietdrios 
de Escravos. Ciencia e Culture, 32 (7): p. 
836-41, julho 1980. 

grandeza em relagao a populagao escrava. 

as estimativas de longevidade do total da 

populagao de cor podem ser usadas com 

certa confianga, como uma aproximagao do 

limite superior da longevidade dos escravos. 

Aldm disso, dadas as condigdes de morta- 

iidade entre pretos, pardos e mulatos livres 

nao diferirem muito das que prevaleciam 

entre os escravos, como veremos adiante, 

estas estimativas podem ser interpretadas 

como um limite superior de um intervaio re- 

lativamente pequeno. 

A emigragao de pretos, pardos e mulatos 

para o exterior era praticamente nula. 0 

mesmo nao se pode dizer da imigragao. A 

fim de obtermos uma populagao fechada de 

pretos. pardos e mulatos, teremos de reali- 

zar ajustes em relagao aos imigrantes. 

Estes imigrantes eram pretos vindos da 

Africa^37). Sao necessarios dois ajustes pa- 
ra efeito de uma subtragao posterior: 

a. Estimar o numero de africanos existen- 

tes em cada faixa de sexo e idade, na popu- 

lagao preta, em 1872; 

b. estimar o numero de escravos de pri- 

meira geragao no Brasil, para cada faixa de 
sexo e idade, da imigragao africana durante 

o seculo XIX. Denominamos isto de ajuste 

para elimlnar o impacto da primeira geragao. 

A metodologia e o c^Iculo dos dois ajus- 
tes sao apresentados, respectivamente, nos 

anexos 1 e 2. 

(37) KLEIN, Herbert S. The Middle passage: 
comparative studies in the Atlantic Slave 
Trade. Princeton; Princeton University 
Press, 1978; CAPELA, Jos6, Escravatura: a 
empresa de saque, o abolicionismo (1810- 
-1875). Porto, Edigdes Afrontamento, 1974; 
GENERY, Henry A. Hogendorn Jan S., eds., 
The uncommon market: essays in the eco- 
nomic history of the Atlantic & slave tra- 
de. New York; Academic Press, 1979; 
GOUVEIA Maun'iio de, Histdria da escravi- 
dao. Rio de Janeiro; Grdfica Tupy Ltda. 
Ed. 1955. 
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Para satisfazer, ainda, a primeira condigao 

de aplicagao do Metodo B de Arriaga, preci- 

samos fazer algumas corregoes na distribui- 

gao etarla das populagoes nativas de cor e 

escrava. O Metodo B requer que nao haja 

distorgoes no grau de completeza das faixas 

etarlas decenais de 10 a 59 anos no recen- 

seamento. Nao importa que o recenseamen- 
to tenha sido completo ou incompleto, des- 

de que o grau de completeza seja o mesmo 

para as cinco faixas etarias. 

O problema do Recenseamento de 1872 6 

que existiam irregularidades em algumas fai- 

xas etarias. Conferimos a possibilidade de 

que esse sub-registro seria observado so- 

mente na populagao escrava ou de cor, pois, 

se esse fosse o caso, talvez nao significas- 

se uma irregularidade, e sim uma caracteris- 

tica peculiar — merecendo estudos — des- 

sas populagoes. Infelizmente, o sub-regis- 

tro foi generalizado e o encontramos seja 

considerando a populagao total, por sexo, 

por cor, por condigao jurfdica, ou atd mes- 

mo, usando os resultados agregados por pro- 

vincias, em vez dos "Quadros Gerais". 

Arriaga, usando uma analise grafica, tam- 

b^m observou essas deficiencias^38). O mes- 

mo fenomeno foi visto por Giorgio Mortara, 

em sua analise dos erros existentes nas dis- 

tribuigoes por idade do Recenseamento de 

1872C39). Em seus estudos, Mortara corrigiu 

os erros, com o uso de uma tecnica de 

cohort survival e os dados do Recenseamen- 

to de 1890. Calculou a distribuigao etaria 

corrigida da populagao em 1872, mas nao 

discriminou os resultados segundo o sexo 

ou a cor, ou segundo ser populagao livre ou 
escrava. 

(38) ARRIAGA, op. cit., p. 26. 

(39) MORTARA, Giorgio. Estudos sobre a utiliza- 
gao do Censo Demografico para a recons- 
trugao das estatisticas do movimento da 
populagao do Brasil: analise dos erros exis- 
tentes nas distribuigdes por idade da popu- 
lagao do Brasil, baseadas nos censos. Re- 
vista Brasileira de Estatistica. Rio de Ja- 
neiro, 1 (3): 433-72, jul./set. 1940. 

Com base nesses resultados obtidos por 

Mortara, estendemos os calculos para abran- 

ger essas caracteristicas^. Em primeiro lu- 

gar, estimamos a distribuigao etaria da po- 

pulagao nativa de cor branca, estimando a 

distribuigao por idades dos estrangeiros, em 

1872, e subtraindo esses resultados da popu- 

lagao branca recenseada em 1872<41>. Apos 

esse calculo adicionamos os caboclos e a 

populagao nativa de cor, obtendo a popula- 

gao nativa do Brasil, e a subdividimos e se- 

lecionamos as categorias em termos percen- 

tuais de participagao no total da populagao 

de cor e escrava, por sexo. Finalmente, uti- 

lizamos os coeficientes de Mortara para cor- 

rigir as idades da populagao nativa do Brasil 

e multiplicamos pelas categorias em termos 

percentuais, obtendo assim a populagao de 

cor e escrava segundo o sexo. 

Os resultados finais estao na tabela 2. 

A segunda condigao necessaria para a uti- 

lizagao do metodo de Arriaga diz respeito a 

uma fecundidade aproximadamente constan- 

te nos anos anteriores ao recenseamento. 

Como veremos a seguir, nao existe uma ra- 

zao prima facie que nos induza a acreditar 

que tal nao tenha havido. Com relagao a 

populagao de cor livre, nao temos nenhuma 

razao para esperar qualquer grande mudanga 

nos padroes de fecundidade, uma vez que 

nao houve mudangas discerniveis durante 

esse penodo em sua saude, ou em suas con- 

digoes econdmicas, sociais ou culturais, que 

(40) Tivemos, entretanto, que transformar as 
suas faixas etdrias 0— 10. 11 — 20.... 
em faixas etarias 0 — 9, 10 — 19, ... e 
corrigir a concentragao nos nOmeros de fi- 
nal 0 ou 5 e ainda distribuir as "nao de- 
clararam", de acordo com a tecnica de 
MORTARA, apresentanda em MORTARA, 
Giorgio. Retificagao da distribuigao por 
idade da populagao natural do Brasil. Re- 
vista Brasileira de Estatistica, Rio de Ja- 
neiro, 3 (5): 39-89, jan./mar. 1941. 

(41) Para estimar a distribuigao por idades da 
populagao estrangeira de cor branca em 
1872 empregamos coeficientes baseados no 
Recenseamento de 1920. 
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TABELA 2 

BRASIL, 1872 

POPULAQAO DE COR. TOTAL E ESCRAVA, SEGUNDO O SEXO, E CLASSIFICADA POR FAIXAS 
ETARIAS DECENAIS DE 0-9 ATE 60-69 

Faixas 

Etarias 

Populagao escrava 

Sexo 
masculino 

Sexo 
feminino 

Total da populagao de cor 

Sexo 
masculino 

Sexo 
feminino 

0-9 
10-19 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 

161.344 
166.755 
145.339 
99.240 
58.984 
39.321 
29.241 

140.297 
143.035 
129.800 
91.585 
57.620 
36.428 
25.749 

797.871 
679.808 
540.326 
389.098 
205.540 
125.104 
81.652 

756.981 
648.636 
510.161 
376.858 
211.590 
129.151 
81.960 

pudessem provocar mudangas nos padroes 

de fecundldade. 

Entretanto, para o componente escravo da 

populagao de cor, representando 26,2% des- 

se total, necessitamos tecer algumas consi- 

deragoes. Apds o termino do trafico de es- 

cravos da Africa em 1852 e o aumento sub- 

sequente nos pregos, houve, segundo al- 

guns autores, uma tendencia, entre os do- 

nos escravos, a adotar uma polftica de me- 

Ihoria no tratamento de seus escravos. Um 

dos aspectos dessa politica de bons tratos 

seria um maior cuidado com as escravas ges- 

tantes e os recem-nascidos, bem como maio- 

res incentives para o acasalamento e a pro- 

criagao. Embora nao existam argumentos 

nessa literatura assemelhados aos existen- 

tes na literatura norte-americana sobre a 

criagao de escravos no sul dos Estados Uni- 

dos, acreditamos que possa realmente ter 

havido uma melhoria em algumas das con- 

digoes, afetando a fecundidade. 

Achamos concebivel, portanto, que a su- 

pressao do trafico em 1852 tenha provocado 

algum efeito positive na taxa de fecundidade 

da populagao escrava. A extensao desse 
efeito, entretanto, foi provavelmente mmima. 

A resposta do comportamento demografico 
a mudangas nas condigoes economicas e um 

processo de longo prazo, pois necessita de 

um certo intervalo de tempo para comegar 

e mais tempo ainda para que seus efeitos 

finals atinjam uma significagao importante. 

Como o intervalo de tempo entre a extingao 

do trafico e a data do recenseamento foi 

de apenas 20 anos, nao haveria tempo su- 

ficiente para estas condigoes economicas 

estarem plenamente operando ou seus efei- 

tos se fazendo sentir de maneira significa- 

tiva sobre a populagao escrava. 

Acrescente-se a isso que o debate sobre 
a Lei do Ventre Livre comegou a adquirir 

contornos definidos ja em 1867 e, por conse- 
guinte, fatalmente teria afetado as expecta- 

tivas dos donos de escravos quanto aos be- 

neffcios de longo prazo e lucratividade a se- 

rem obtidos com tal polftica de bons tratos 

aos escravos. Alem disso, havia grandes di- 

ferengas nas diversas regioes geograficas 

do Pafs quanto as expectativas sobre a ade- 

quagao da oferta de trabalho de longo prazo 

e suas necessidades e incentives economicos 

para essa polftica de melhoria no tratamen- 
to de escravos. Nesse sentido, o trafico in- 

ter-regional de escravos oferecia uma alter- 

native para a polftica de melhoria no trata- 
mento de escravos. Finalmente, dado o es- 

tado de insalubridade e de enfermidade dos 

mesmos, caracterfstico do perfodo de 1852- 

1872, as condigoes de epidemicidade eram 

grandes e poderiam facilmente subjugar 
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qualquer esforgo deliberado de aumentar a 

taxa de fecundidade^42). Portanto, achamos 

(42) Com base num penodo de cinco anos de 
observagao em cinco fazendas de cafd, 
Teuscher apresentou uma tese a Faculda- 
de de Medicina do Rio de Janeiro com 
observagdes sobre a estatfstica sanitaria 
dos escravos em fazendas de cafe, conten- 
do evidencia quantitativas sobre a impor- 
tancia das epidemias, doengas e condi- 
goes morbigenas. As fazendas Santa Ri- 
ta, Boa Sorte, Boa Vista, Areas e Itaoca, 
situadas no Vale do Medio Paraiba, ti- 
nham ao todo 925 escravos. O periodo de 
observagao foi de 1848 a 1852, na epoca 
em que deveria estar comegando a ado- 
gao da politica de bons tratos. Os es- 
cravos viviam, segundo o medico, em ca- 
sas bem construidas, num local salubre, 
possuiam roupas de algodao e la, e, se- 
gundo Teuscher, "a comida e prepara- 
da em comum, e tao abundante que cada 
um pode comer quanto quiser. £ compos- 
ta, para almogo e para jantar, de angu, de 
farinha de milho, de feijao bem temperado 
com toucinho, e de came seca de dois em 
dols dias. A cea e de canjica". As fa- 
zendas de Santa Rita e Areas tinham hos- 
pitais, que tambem serviam as outras tres 
em casos graves. Na Fazenda Santa Rita 
(160 escravos, 106 escravas e 64 criangas 
escravas com menos de 10 anos) nasciam 
em media, por ano, de 15 a 20 escravos. 
No total das fazendas de Areas e Itaoca 
(159 escravos, 101 escravas e 55 criangas 
escravas) nasciam anualmente, somente 
em Areas, de 9 a 12 criangas. A fazenda 
Boa Sorte tinha 66 escravos, 37 escravas 
e 32 criangas e Boa Vista 76 escravos, 49 
escravas e 20 criangas escravas. A mor- 
talidade anual entre as criangas escravas 
era a seguinte: 

Fazenda/Ano 1848 1849 1850 1851 1852 
Santa Rita e 
Boa Sorte 5 10 9 19 16 
Areas e Boa 
Vista • • . 9 10 23 

Segundo o tipo de diagnostico da epoca, as 
molestias mais freqiientes eram a anemia 
intertropical (oppilagao), constipagao, bron- 
quite, diarreia, desinteria e febres intermi- 
tentes. De acordo com Teuscher, "as 
criangas sao muito expostas as diarreias, 
causadas a maior parte das vezes por in- 
digestao, vermes intestinais ou pela epoca 
da dentigao; o maior perigo correm no pe- 

extremamente duvidoso que tenha havido 

mudangas mensuraveis nas condigoes de fe- 

cundidade da populagao de cor — livre e es- 

crava — no Brasil entre 1852 e 1872. 

3. Estimativas da Longevidade dos 

Escravos por Meio da Construpao 

de Tabuas de Sobrevivincia 

Para estimarmos a longevidade dos escra- 

vos por meio de tabuas de sobrevivencia, 

consideraremos duas classificagoes da po- 

pulagao. A primeira inclui a populagao de 

cor (parda, mulata e preta), tanto escrava 

quanto livre. A segunda considera apenas 

o componente escravo dessa populagao. O 

grau de arbitrariedade envolvido nas muitas 

etapas do calculo das estimativas, segundo 

esta ultima classificagao, e bem maior que 

na primeira situagao, pois ficamos dependen- 

dentes tambem de estimativas de manumis- 

soes por sexo e idade, um dado bastante di- 

ficil de se conseguir. Portanto, vamos apre- 

sentar a seguir estimativas das tabuas de 
sobrevivencia para as duas populagoes. 

A tabela seguinte apresenta a normaliza- 
gao e a distribuigao dos resultados da tabe- 

la 2 em faixas etarias quinquenais entre 10 

e 59 anos. 

riodo de saida dos dentes comuns, entre 18 
e 20 meses (...)". A mortalidade era, pois, 
muito elevada, e esse quadro era agravado 
por epidemias de doengas infantis, como 
as de coqueluche, sarampo e desinteria, 
ocorrida em 1852 (refletida na tabela desta 
nota pela maior mortalidade verificada). 
Em resume, como o proprio medico afir- 
mou, "certo e que a mortandade das crian- 
gas depende muito menos de tratamento 
nas molestias do que na educagao fisica 
que elas recebem, motive este por que 
elas se criam tanto melhor em quanto me- 
nor numero se acham reunidas" TEUS- 
CHER, Reinhold. Algumas observagoes 
sobre a estatistica sanitaria dos escravos 
em fazendas de cafe. Tese apresentada 
a Faculdade de Medicina do Rio de Ja- 
neiro, em 22 de julho de 1853. 
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TABELA 3 

BRASIL, 1872 

DISTRIBUIQAO PROPORCIONAL NORMALIZADA DA POPULAQAO DE COR NATIVA, TOTAL E 
ESCRAVA, POR SEXO E FAIXA ETARIA QOINQOENAL, IDADES DE 10-59 

Escravos Populagao de cor 
Faixas   —-   

Etarias Sexo Sexo Sexo Sexo 
masculino feminine masculino feminino 

Total 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 
10-59 0,7031520 0,7103431 0,681829 0,684865 
10-14 0,1138646 0,1105266 0,123084 0,121724 
15-19 0,1086455 0,1064904 0,111715 0,110380 
20-24 0,1024073 0,1014490 0,100066 0,098840 
25-29 0,0910739 0,0913959 0,087016 0,086325 
30-34 0,0764663 0,0784537 0,072933 0,073043 
35-39 0,0635354 0,0661514 0,059711 0,060501 
40-44 0,0492962 0.0523586 0,045249 0,046956 
45-49 0,0398646 0,0425584 0,035280 0,037144 
50-54 0,0320749 0.0340691 0,026841 0,028605 
55-59 0,0259230 0.0268895 0,019930 0,021342 

O M6todo B de Arriaga utiliza a transfor- 

magao de uma das equagdes fundamentals 

da Teoria da Estabilidade da Populagao; 

C fx.x+5; 
In   In b r' rx+2f5j (1) 

L 
5 x 

onde: 

In = logarltmo neperiano; 

x = idade; 

C (x.x +5J = proporgao da populagao to- 

tal inclulda entre as idades 

de x ate menos de x + 5 

anos; 

L 
5 x = numero total de pessoas com ida- 

des de x ate menos de x+5, numa 

tabua de sobrevivencia onde 

I =1* 'o 1 • 

b = taxa intrlnseca de natal idade da po- 
pulagao; 

r' = estimativa pela regressao da taxa 

intnnseca de cresclmento popuia- 

cional. 

A equagao (1) pode ser escrita de outro 

modo: 

y = a - r' rx+2,5; (2) 

onde: 

C (xtx+5J 
y — In  

L 
5 x 

a = Inb 

Os valores de C (x, x+5j foram apresen- 

L 
tados na tabela 3. Os valores de 5 x nao sao 

sao disponlveis. Podem ser obtldos, entre- 

tanto, das tabuas de sobrevivencia modelo, 

"Famflia Oeste", de Coale & Demeny(43>. 
Nossa Intengao e a de utilizar os valores 

(43) COALE. Ensley & DEMENY. Paul. Regional 
model life tables and stable population. 
Princeton, Univ. Press, 1966. Os prdprios 
autores (p. 29) sugerem o emprego da "Fa- 
miiia Oeste" para os paises subdesen- 
volvidos em que geralmente nao se en- 
contram registros confiaveis sobre o pa- 
drao et^rio de mortal idade existente. 
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de 5 x de tabuas de sobrevivencia que re- 

presentem o mais aproximadamente possivel 
as condigdes de mbrtalidade das populagoes 

de cor e escrava no Brasil em 1872. Usamos, 

pois, as tabelas 1, 2, 3, 4 e 5 da "Familia 

Oeste" para ambos os sexos. 

Aplicamos esses valores de 5Lx na equa- 
gao (1) e calculamos 10 regressoes (5 para 

cada sexo, usando uma tabela de cada vezj, 

para a populagao de cor e para a populagaO 

escrava. Selecionamos o conjunto de valo- 

L 
res de 5 x qoe satisfizesse a condigao de 

que a inclinagao da reta ajustada (r') fosse 

o mais semelhante possivel a taxa intrinse- 

ca de crescimento observada (r) para a po- 

pulagao em 1872. 

Para a populagao nativa de cor, o valor de 

r pode ser obtldo pelo calculo de taxas de 

crescimento geometrlco intercensitarias. 

Um estudo bem aprofundado do crescimen- 

to da populagao brasileira seguhdo a cor, en- 

tre 1872 e 1940, estimou que os valores de 

r para a populagao de cot rrcJ seriam de 16 

a 17 por miK44). 

As seguintes regressoes para a populagao 

.de cor masculina (ycrn) e feminina (ycJ, ba- 

seadas na "Familia Oeste" — tabela 3, 

ycm = 1,383824 - 

- 0,016100 (x+2,5) r2 = 0,98 (3) 

yo/ = 1,314371 - 

- 0,017389 (x+2,5) r2 = 0,96 (4) 

foram selecionadas, pois sao as em que o va- 

lor r' = 16,744 (media dos valores de 

r'cm = 16,1 e r'cf = 17,389) e o mais aproxi- 

mado possivel do valor medio de r0. 

(44) BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica. A composigao da populagao se- 
gundo a cor, no conjunto do Brasil, nas re- 
gioes fisiograficas e nas unidades de fede- 
ragao". In: Estudos de estatisticas teorica 
o aplicadai' Rio de Janeiro, IBGE, 1950, p. 

^ 37-8 (Estatistica demogr^fica, 11). 

Em relagao a populagao escrava, e muito 

dificil obter uma estimativa de taxa intrinse- 

ca de crescimento (rj, Muitps contempora- 

neos levantavam a hipdtese de uma popula- 

gao declinante de escravos, mas vimos 

que eram apreciagoes superficiais, pois nao 

faziam os ajustamentos e corregoes neces- 

saries, o que era agravado mais ainda pela 

pobreza das estatisticas vitais existentes na 

epocai45>. Em vista desseS problemas, opta- 

mos por um procedimento de selecionar as 

regressoes que se basearam na "Familia 

Oeste" — tabela 1, que representam'as con- 

digoes mais severas de mbrtalidade da "Fa- 

milia Oeste", 

Ycm = 1,70214 - 
- 0.004922 (x+2,5) r2 = 0,70 (5) 

yCf = 1,616747.— 
— 0,006840 (x+2,5) r2 = 0,77 (6) 

e que mostram os valores mais balxos de 

r'c (5,88 por mil). 

Finalmente, cogi base nos valores estima- 

■' L 
dos de n x e empregando os metodos cos- 

tumeiros de construgao de tabuas de sobre- 

vivencia, estimamos as tabelas 4 e 5, res- 

pectivamente para a populagao de cor e a 

populagao escrava, segundo o sexo. 

Conclusoes 

Para obtermos os resultados finais apre- 

sentados nas tabelas 4 e 5, reaiizamos diver- 

sas pressuposigoes, corregoes e ajustes. 

(45) O relatorio de 1878 da Diretoria Geraj de 
Estatistica afirmou que, se a populagao de 
ingenuos fosse adicionada a populagao de 
escravos (e ambos os dados aparecem nos 
resultados atualizados da Matricula em 31 
de Dezembro de 1877), teria de reconhe- 
cer-se que a escravidao havia aumentado 
consideravelmente no Brasil, nao fosse a 
interferencia da Lei do Ventre Livre. BRA- 
SIL. Minist^rio dos Negbcios do Imperio. 
Directoria Geral de Estatistica. Relatorio e 
trabalhos estatisticos ... 20 de novembro 
de 1878, p. 121. 
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TABELA ^ 

TABUA RESUMIDA DE SOBREVIYENCIA: POPULAQAO DE COR (LIMITE SUPERIOR DOS ESCRAVOS) 

BRASIL/ 1872 

a. Populagao de cor, sexo masculino 

Idade 
sp n A rPx ifix r n x X e X 

0 1 100.000 32.708 •0,67292 0,32708 79.319 2.337.791 25,28 
1 4 67.292 14.544 0,78387 0,21613 230.956 2.258.472 33,56 
0 5 1QQ.QQ0 47.252 0,52748 0,47252 310.275 2.337.791 23,38 
S 5 52.748 2.965 0,94379 0,05621 255.967 2.027.516 38 ,44 

10 S 49.783 2.445 0,95089 0,04911 242.681 1.771.549 35,59 
IS 5 47.338 2.840 0,94001 0,05999 230.371 1.528.868 32,50 
20 5 44.498 2.842 0,93613 0,06387 214.473 1.298.497 29 .18 
25 5 41.656 3.734 0 ,91036 0 ,08964 201.102 1.084.024 26,02 
30 5 37.922 4.481 0,88184 0,11816 177.327 882.922 23,28 
35 5 33.441 3.828 0,88553 0 ,11447 157.628 705.595 21,10 
40 5 29.613 4.147 0 ,85996 0,14004 138.217 547.967 18,50 
45 5 25.466 4.323 0,83024 0,16976 116.251 409.750 16 ,09 
50 5 -21.143 4.158 0,80334 0,19666 95.331 293.499 13,88 
55 5 16.985 4.09*8 0.75873 0,24127 74.617 198.168 11,67 
60 5 12.887 3.925 Q.69543 0,30457 54.495 123.551 9,59 
65 5 8.962 3.476 0,61214 0,38786 35.693 69.056 7,71 
70 5' 5.486 2.701 0,50766 0 ,49254 20.127 33.363 6,08 
75 5 2.785 1.692 0,39246 0 ,60754 8.986 13.236 4,75 
80 S 1.093 777 0,28868 0,71089 3.522 4.250 5,89 
85 + 316 316 0,00000 1,00000 728 728 2,30 

b. Popula^ao de cor, sexo feminino 

Idade 
x n 1 .s d n x 'rF X L n x T X e X 

0 1 100.000 27.713 0,72287 0 ,27715 85.400 2.555.160 25,55 
1 4 72.287 15.735 0,78233 0,21767 248.032 2.469.760 34,17 
0 5 100.QQQ 43.448 0,56552 0,43448 531.432 2.555.160 25,53 
S 5 56.552 3.424 0,93945 0 ,06055 273.885 2.221.728 39,29 

10 5 53.128 2.988 0,94576 0,05624 258.058 1.947.845 36,66 
IS S SO.140 3.224 0,93570 0,06450 243.118 1.689.785 53, 70 
20 5 46.916 3.690 0,92135 0 ,07865 225.530 1.446.667 50,84 
25 5 43.226 3.869 0,91049 0,08951 206.492 1.221.157 28,25 
30 5 39.357 3.907 0,90073 0 ,09927 187.028 1.014.645 25.78 
35 5 35.450 3.837 0.89176 0,10824 167.556 827.617 2 3,35 
40 5 31.613 3.634 0,88505 0,11495 148.792 660.061 20,88 
45 5 27.979 3.554 0,87298 0 ,12702 131.079 511.269 18,27 
SO S 24.425 3.755 0,84626 0.15376 112.937 S80.19O 15,57 
55 5 20.670 4.116 0,80087 0,19913 95.347 267.255 12,98 
60 5 16.554 4.398 0,75432 0,26568 71.889 173.906 10,51 
65 5 12.156 4.252 0,65021 0,54979 49.868 102.217 8,39 
70 S 7.904 3.614 0,54276 0.45724 29.975 52.149 6,60 
75 5 4.290 2.457 0,42727 0,57273 14.384 22.174 5,17 
80 5 1.833 1.210 0,54012 0,66012 6.182 7.790 4,25 
85+ 923 623 0,00000 1,00000 1.608 1.608 2,58 



TABELA 5 

TfiBUA RESUHIDA DE SOBREVIVENCIA: POPULACAO ESCRAVA (LIHITE INFERIOR) 

BRASH, 1872 

a* Escravos do sexo masculino 

Idade 
x n 1 X npx rfl x 

L n x T X e X 

0 1 100.000 41.191 0,58809 0,41191 72.809 1.825.819 18,26 

1 4 58.809 15.102 0,74320 0,25680 194.792 1.753.010 29,81 
0 5 100.000 56.293 0,43707 0,56293 267.601 1.825.819 18,26 
s S 43.707 2.950 0,93251 0,06749 210.330 1.558.21,8 35,65 

10 5 40.757 2.254 0,94519 0 ,05481 198.066 1.347.888 33,07 
15 5 38.523 2.541 0,93404 0,06596 186.866 1.149.822 29,85 
20 5 55.982 3.180 0,91162 0,08838 172.251 962.956 26,76 
25 5 32.802 3.431 0 ,89540 0,10460- 155.433 790.705 24,11 
30 5 29.371 3.566 0,87859 0,12141 138.160 635.272 21,63 
35 S 25.805 3.533 0,86231 0,13769 120.370 497.112 10,26 
40 5 22.252 3.632 0,83678 0,16322 102.132 367.742 16,23 
45 5 18.620 3.546 D,80956 0,19044 84.172 274.610 16.05 
50 5 15.074 3.409 0,77385 0,22615 66.738 190.438 12,63 
55. 5 11.665 3.197 0 ,72593 0,27407 50.177 123.700 10.60 
60 5 8.468 2.901 0,65742 0,54258 34.886 73.523 8,68 
65 5 5.567 2.405 0,56835 0,43165 21.405 38.637 6 ,94 
70 5 3.164 1.710 0 ,45954 0 ,54046 11.082 17.232 5,45 
75 5 1.454 963 0,33769 0,66231 4.389 6.150 4,23 
80 5 491 385 0,21538 0,78411 1.487 1.761 3,59 
85 + 106 106 0 ,00000. 1,00000 274 274 2,5 8 

b. Escravos do sexo feminino 

Idade 
x n 1 X d n x V n- x <7 n x rP x T X e X 

0 1 100.000 35.418 0,64582 0,35418 77.584 2.035.179 20,35 
1 4 64.582 16.704 0 ,74135 0,25865 213.760 1.957.595 30,31 
0 5 100.000 52.122 0,47878 0,52122 291.344 2.035.179 20 ,35 
5 5 47.878 3.500. 0,9269.0 0,07310 229.756 1.743.835 3 ,42 

10 5 44.378 2.817 0 ,93652 0,06548 214.721 1.514.079 34,11 
15 5 41.561 3.029 0 ,9.2712 0,07288 200.701 1.299.358 31,26 
20 5 38.532 3.470 0,90994 0,09006 184.139 1.098,657 28,51 
25 5 35.062 3.610 0,89704 0 .10296 166.296 914.518 26 ,08 
30 5 31.452 3.605 0,88538 0,11462 148.227 748.222 23,79 
35 5 27.847 3.482 0,87496 0,12504 130.395 599."995 21,55 
40 5 24.365 3.225 0,86764 Q ,13236 113.543 469.600 19,27 
45 5 21.140 3.076 0,85449 0,14551 98.026 356.057 16,84 
50 5 18.064 3.173 0,82435 0,17565 82.513 258.031 14,23 
55 5 14.891 3.382 0,77288 0 ,22712 66.170 175.518 11,79 
60 5 11.509 3.474 0,69815 Q, 3Q185 48,846 109.348 9 ,50 
65 5 8.0.3S 3.164 0,60622 0,39378 31.893 60.502 7,58 
70 S 4.871 2.470 Q,49292 0,50708 17,666 28.609 5,87 
75 5 2.401 1.517 0,36818 0,63182 7.536 10.943 4,56 
80 5 884 658 0,25603 0,74434 2.824 3.407 3,85 
85+ 226 226 0,00000 1,00000 585 583 2,58 



LONGEVIDADE DE ESCRAVOS 

O numero dessas pressuposigoes foi mui- 

to maior quando nos baseamos no compo- 

nente de escravos do que quando tomava- 
mos a populagao do cor como um todo. Por- 

tanto, nossas estimativas para essa ultima 

devem ser encaradas como mais preclsas do 

que as observadas para o componente de es- 

cravos. 

Deve-se notar, entretanto, que a populagao 

livre de cor ocupava o estagio mais baixo da 

estratificagao social da populagao livre no 

Brasil e suas condigoes de alimentagiao, sau- 

de e moradia nao eram muito diferentes das 

condigoes da populqgao escrava^46). Em con- 

trapartida, nao s6 a parcela economicamen- 

te ativa no total da populagao, em termos 

relatives, era maior entre os escravos do 

que entre os homens livres de cor, mas tam- 

bem os escravos trabalhavam mais intensa- 

mente. Em conseqiiencia, a populagao escra- 

va podia estar enfrentando condigoes mais 

seyeras de mortalidade^47). Mas nao deve- 

mos exagerar essas diferengas, pois o am- 

biente epidemiologico no Brasil durante o 

seculo XIX, ao produzir em geral severas con- 

digoes de mortalidade, tendia a reduzir tais 

dissimilitudes. 

Os resultados apresentados na tabela 4 

para a populagao de cor, ja que enviesam na 

(46) Gilberto Freyre inclusive argumenta que a 
comida e as condigdes de nutrigao dos es- 
cravos eram melhores do que as dos ho- 
mens livres de cor. FREYRE, Gilberto. 
Casa Grande & senzala. 16. ed. ed. Rio de Ja- 
neiro, Jose Olympio, 1973. p. 33-4, 44, 46, 
75. 

(47) Em 1884 Laerne fez o seguinte comenta- 
rio: "ficaria muito surpreso se as condi- 
goes dos escravos nao estivessem pior 
agora do que ha dez anos atr^s, isto 6, 
se eles nao tern de trabalhar mais do que 
anteriormente, quando entao a mesma 

c quantia de dinheiro podia comprar o do- 
f, bro da forga de trabalho. Eles (os escra- 

vos) recebem um melhor tratamento, me- 
Ihor alimentagao e maior cuidado, mas 
tern de trabalhar mais duramente". (T.A.) 
LAERNE, C.F. Van Delden. Brazil and Java: 
report on coffee culture in America, Asia 
and Africa. London, W. H. Alden, 1885. 
p. 91. - 

diregao de superestimarem as condigoes de 

mortalidade, podem ser interpretados como 

o limite superior dos Intervalos das estima- 

tivas referentes £ longevidade; de escravos. 

Com respeito aos resultados da populagao 

escrava (limite inferior), mostrados na tabe- 

la 5, ja que a nossa metodologia utilizou a 

"Famllia Oeste" das tabuas modelo, repre- 

sentando-se as condigoes mais severas de 

mortalidade, eles podem ser interpretados 

como o limite inferior das estimativas de 

longevidade dos escravos. 

Servindo-nos dessas tabuas, elaboramos a 

tabela 6, que representa a expectativq de vi- 

da segundo faixas etarias quinquenais e se- 

xo para a populagao escrava do Brasil em 

1872. Como assinalado, podemos tomar os 

resultados para a populagao de cor como 

consistindo no limite superior das expecta- 

tivas de vida dos escravos, e os resultados 

especificamente para a populagao escrava 

como seu limite inferior. 

Os resultados que encontramos para a ex- 

pectativa de vida ao nascer de um escravo 

do sexo masculine — que estimamos entre 

18 e 23 anos — sustentam as interpretagoes 

que apontam as condigoes de mortalidade 

vigentes no Brasil muito mais proximas das 

de Cuba, fndias Ocidentais e Suriname do que 

da experiencia dos Estados Unidos. A ex- 

pectativa de vida ao nascer para um es- 

cravo do sexo masculino foi avaliada como 

de 18 anos na Jamaica e de 35,5 no sul dos 

Estados Unidos em 1850<48>. Deve-se levar 

(48) CARDOSO, Giro Flamarion S. Agricultura, 
escravidao e capitalismo. Petrbpolis: Ed. 
Vozes, 1979; EVANS JR., Robert. The eco- 
nomics of American negro slavery. In: — 
UNIVERSITIES — NATIONAL BUREAU COM- 
MITEE FOR ECONOMIC RESEARCH. As- 
pects of labor economics. Princeton, Univ. 
Press. 1962, p. 212; FOGEL, Robert W. & 
ENGERMAN, Stanley L. Evidence and me- 
thods: a suplement. In: — Time on the 
cross. Boston, Little, Brown and Co., 1974. 
v. 2. p. 20; PEREZ DE LA RIVA, Juan, El 
Barracon: Esclavitud y capitalismo en Cuba. 
Barcelona: Editorial Critica, 1978 KNIGHT 
Franklin W. Slave society in Cuba during 
the Nineteenth Century. Madison; The Uni- 
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TABELA 6 

BRASIL, 1872 

POPULAQAO DE COR. TOTAL E ESCRAVA, EXPECTATIVA DE VIDA, SEGUNDO FAIXAS ETARIAS 
QOINQOENAIS, SEXO MASCULINO E FEMININO 

Idade 

Limite inferior dos 
escravos 

Limite superior dos 
escravos 

Escravo 
c, X 

Escrava 

C. 
Pop. 

Masc. de cor 

c. 
Pop. 

Fern, de cor 

0 18,26 20,35 23,38 25,53 
1 29,81 30,31 33,56 34,17 
0 18,26 20,35 23,38 25,53 
5 35,65 36,42 38,44 39.29 

10 33,07 34,11 35,59 36,66 
15 29,85 31,26 32,30 33,70 
20 26,76 28,51 29,18 30,84 
25 24,11 26,08 26,02 28,25 
30 21,63 23,79 23,28 25,78 
35 19,26 21,55 21,10 23,35 
40 16,93 19,27 18,50 20,88 
45 14,75 16,84 16,09 18,27 
50 12,63 14,28 13,88 15,57 
55 10,60 11,79 11,67 12,93 
60 8,68 9,50 9,59 10,51 
65 6,94 7,53 7,71 8,39 
70 5,45 5,87 6,08 6,60 
75 4.23 4,56 4,75 5,17 
80 3,59 3,85 3,89 4,25 
85 -f 2,30 2,58 2,30 2,58 

Fonte; tabeias 4 e 5. 

em conta, entretanto, que as condigdes de 

mortalidade da populagao livre eram tambem 

muito desfavoraveis quando comparadas com 

as populagdes da America do Norte ou da 

Europa Ocidental. Isto serla de se esperar, 

dado o importante papel assumido pelo am- 

biente epidemiologico do Brasil no seculo 

XIX(49). 

versity of Wisconsin Press; H1GMAN. B.W. 
Slave population and economy in Jamaica, 
1807-1834. London; Cambridge University 
Press, 1976; VINOUSKIS, Marls A., The de- 
mography of the slave population In Ante- 
bellum America, Journal of interdisciplina- 
ry History, p. 3: 459-67, winter 1975. 

(49) Compare a expectativa de vida ao nascer 
da populagao braslleiro em 1872, cerca de 
27,4 anos, com as existentes ao redor de 
1850 na Noruega (44,9 anos). Holanda 
(36.4 anos), Estados Unldos (Brancos: 40,4 
anos). Inglaterra e Pals de Gales (39,9 

Finalmente, do ponto de vista do dono de 

escravos, nao eram apenas as condigdes de 

mortalidade que determinavam sua percep- 

gao sobre a duragao de vida dos escravos. 

Economicamente, o capital em escravos po- 

dia ser depreciado por doengas e acidentes 

que o tornassem totalmente improdutlvel pa- 

ra o trabalho (incapaz de produzir renda e, 

num caso extremo, mesmo impondo um va- 

lor negative total de capital para este deter- 

minado escravo, devido ao onus de sua 

manutengao). Contudo, a duragao de vida 

dos escravos, tal como medida pelas tabuas 

de sobrevivencia, e sem duvida o fato mais 

importante como determinante da longevida- 

de ds escravos, e acreditamos que as esti- 

mativas que apresentamos sao uteis e ra- 

zoaveis para um entendimento deste rele- 

anos) e Franga (39,1 anos). EVANS, Jr. op. 
cit., p. 213. 
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vante aspecto da demografia e da economia 

da escravidao no Brasil(50). 

Anexo 1 

ESTIMATIVA DO NOMERO DE AFRICANOS 

NO BRASIL EM 1872 SEGUNDO SEXO 

E IDADE 

0 Recenseamento de 1872 apresenta o 

numero de africanos segundo a condigao — 

llvres e escravos — e segundo o sexo — 

masculine e feminlno. O numero total de 

africanos no Brasil na data do censo era 

de 183.140, correspondendo a cerca de 3% 

do total da populagao de cor (negros, mula- 

tos e pardos), ou a cerca de 9% da popula- 

gao negra. 

O numero de escravos entre os africanos 

era de 138.560, equivalente a 75,7% do total. 

A populagao de escravos africanos, no total 

dos escravos negros, era de 3,4% e a mes- 

ma proporgao no total dos escravos de cor 

era de 9,2%. 

Entretanto, o Recenseamento de 1872 nao 

apresentou os africanos por faixas etarias. 
Como essa informagao e necessaria para o 

ajustamento do componente negro das popu- 

lagoes de cor e de escravos aos imigrantes 
africanos, teremos de estimar essas faixas 

etarias segundo o sexo. 

Possuimos informagoes sobre o numero de 

africanos que entraram no Brasil entre 1801 

e 1852. Apos essa data e ate 1872, nenhuma 

africano entrou no Pais. Com as indicagoes 

que temos sobre a presumida dlstribuigao 

etaria dos escravos importados, a proporgao 

dos sexos, as condigoes de mortalidade na 
travessia Atlantica e as condigoes de morta- 

lidade durante o perfodo de aclimagao ao 

(50) MELLO, Pedro Carvalho de & SLENES, Ro- 
bert W., Analise economica da escravidao 
no Brasil. In: NEUHAUS, Paulo, coord. 
Economia brasileira: uma versao historica. 
Rio de Janeiro; Ed. Campus, 1980, p. 89- 
-122. 

Brasil, podemos reconstituir a dlstribuigao 

etaria da populagao africana no Brasil em 

1872. 

Vejamos o numero de escravos embarca- 

dos na Africa entre 1801 e 1830 (isto e, es- 

tatisticas segundo a origem) e o numero de 

escravos desembarcados no Brasil entre 1831 

e 1852 (isto e, estatisticas segundo o local 

de destino): 

Comegamos o trabalho de ajustamento 

com o pressuposto que havia uma taxa de 

mortalidade 10% durante a travessia atlanti- 

ca, ou seja, que apenas 90% dos escravos 

embarcados na Africa chegavam com vida 
aos portos brasileiros. Os escravos africa- 

nos eram embarcados em diversos partes da 

Africa e chegavam a diferentes partes do 

Brasil. Portanto, a taxa de mortalidade era 

variavel, principalmente de acordo com a es- 

tagao do ano e com a distancia do porto afri- 

cano de origem ao porto brasileiro de des- 

tino, e tambem de acordo com o numero de 

dias ao mar, durante a travessia atlantica. 

Este valor de 10% representa, pois, uma ta- 

xa media, que foi aplicada apenas aos es- 

cravos importados entre 1801-1830. Alem 

disso, e urn valor mencionado com freqiien- 

cia na literatura, implicita ou explicitamen- 

te(51). Aplicando essa taxa aos dados sobre 

escravos embarcados na Africa, obtemos o 

numero de escravos desembarcados no 
Brasil entre 1801 e 1830. Uma vez que os 

(51) Segundo os dados obtidos por Herbert 
Klein para um total de 170.651 escravos 
africanos embarcados para o Rio de Ja- 
neiro entre 1795-1811, a taxa de mortalida- 
de nos navios era de 95 mil. KLEIN, Her- 
bert. The trade in African slaves to Rio 
de Janeiro, 1795-1811: estimates of morta- 
lity and patterns of voyages. Journal of 
African History, 10 (4): 558, 1969. Em ou- 
tro artigo Klein apresenta dados de que en- 
tre 1825 e 1830, dos 169.502 escravos em- 
barcados na Africa, 11.869 morreram du- 
rante a travessia, significando pois uma 
taxa de mortalidade de 70 por mil. KLEIN, 
Herbert. O traflco de escravos africanos 
para o porto do Rio de Janeiro, 1825-1830. 
Anais da Histdria, Sao Paulo, Faculdade de 
Filosofia, Ciencias e Letras de Assis. (5): 
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TABELA A.I 

IMPORTAQAO DE ESCRAVOS DA AFRICA PARA O BRASH, 1801-1852 

Anos Total 

1801 - 1810 
1811 - 1820 
1821 - 1830 
1831 - 1835 
1836 - 1840 
1941 - 1845 
1846 - 1852 

Total 
206.2000 
266.8000 

2.981(b) 
143.409(b) 
92.636(b) 

247.500(b) 

Fontes: (a) Escravos embarcados na Africa. CURTIN, Philip D. The atlantic slave trade: a census. 
Madison, University of Wisconsin Press, 1969. Tabelas 62 a 67. 

(b) Escravos desembarcados no Brasil, em BETHELL, Leslie. The abolition of the Brazilian 
slave trade. Cambridge, Cambridge at the University Press, 1970. p. 390. 

dados para 1831-1852 ja se referem a escra- 

vos desembarcados no Brasil, podemos obter 

uma serie homogenea para 1801-1852 e nao 

precisamos fazer mais qualquer outro ajusta- 

mento para a mortalidade durante a viagem. 

Uma vez chegados ao Brasil, os escravos 

africanos sofriam uma alta taxa de mortali- 

dade durante seu penodo de aclimagao, ou 

seja, de ajustamento ao novo meio, sob mui- 

tos aspectos diferente das condigoes africa- 

nas. Diversas causas contribuiam para isso. 

Em primeiro lugar, muitos ja chegavam do- 

entes da viagem e morriam logo nos dias ou 

meses seguintes. Em segundo lugar, encon- 

travam no Brasil um ambiente epidemico di- 

ferente da Africa, podendo tambem ser aco- 

metidos de doengas nao existentes no seu 

99, 1973, separata: Goulart estima em 10% 
a taxa de mortalidade de escravos na tra- 
vessia atlantica para o Brasil nos s^culos 
XVIII e XIX. GOULART, Mauricio. Escravi- 
dao africana no Brasil. 3.a ed. Sao Paulo. 
Alfa-Omega, 1975, p. 278; Bandeira de Mel- 
lo tambem estima em 10% a mortalidade 
nos navios e no porto de desembarque, 
atribuindo isso a pouca higiene, maus tra- 
tos e a pessima alimentagao a bordo. MEL- 
LO, Afonso B. de. O trabalho servil no Bra- 
sil. Rio de Janeiro. Departamento de Esta- 
tfstica e Publicidade do Ministerio do Tra- 
balho. Industria e Comercio, 1939. p. 55. 
Segundo Manchester, "antes da tentativa 
da Inglaterra de suprimir o trafico, 15% 
dos escravos morriam durante a travessia, 
enquanto depois do inicio da tentativa, a 
perda aumentou para 25%". MANCHESTER, 
Allan. Preeminencia inglesa no Brasil. Sao 
Paulo, Brasiliense, 1973. p. 144. 

meio natural. Em terceiro lugar, tinham de 

se adaptar a novas roupas, alimentagao, cul- 

tura e habitos, a uma nova e rigida discipli- 

na de trabalho. a um clima diferente e, final- 

mente, a um grande ajuste psicoldgico as 

novas condigoes de se tornar um escravo. 

Em quarto lugar, os escravos destinados as 

cidades do interior ou as fazendas, tinham 
de viajar novamente, algumas vezes para 

distancias consideraveis do porto de destine 

do Brasil. 

Nao possufmos estimativas apuradas da 

taxa de mortalidade durante o penodo de 

aclimagao no Brasil mas, se assumirmos que 

30% dos escravos morriam durante seus 

tres primeiros anos de permanencia no Bra- 

sil, apos o que estavam aclimatados — no 

sentido de que passavam a sofrer as mes- 

mas condigoes de mortalidade que os de- 

mais escravos da mesma idade nascidos no 

Brasil, estarfamos cometendo provavelmente 

uma subestimagao da experiencia observa- 

da(52). Utilizamos essa taxa para todos os 

escravos desembarcados no Brasil no peno- 

do de 1801-1852, com o que obtivemos a po- 

(52) Existem indicagoes esparsas que talvez 
possam nos ajudar a quantiflcar a taxa de 
mortalidade no perfodo de aclimagSo. Tau- 
nay menciona um Livro Contabil de um ne- 
gociante brasileiro, na primeira metade do 
seculo XIX, que comprava africanos no 
mercado de escravos junto ao porto e os 
revendia a fazendeiros de cafe no interior. 
Portanto, comprava escravos que ja ha- 
viam desembarcado no Brasil. Os escravos 
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pulagao africana "aclimatada" existente no 

Brasil de 1804 a 1855. 

quo morriam em sua posse, durante o pe- 
n'odo de intermediagao, eram em m^dia 
15%. Ap6s efetuada a venda aos fazen- 
deiros, a percentagem (do numero origi- 
nal) que morria durante a viagem da cos- 
ta para o interior era de 11%. Portanto, 
mesmo sem contarmos com a parcela de 
escravos desembarcados no Rio de Janei- 
ro que morriam durante sua permanencia 
no Mercado do Valongo — mercado cen- 
tral de distribuigao do Rio de Janeiro — 
ou mesmo sem contar com os escravos 
que pereciam nas fazendas de cafe no 
restante do periodo de aclimagao, te- 
mos ai 26%, como a taxa media de morta- 
lidade. TAUNAY, Affonso d'Escrag- 
nole. Subsidies para a histdria do trdfico 
africano no Brazil. Anais do Museu Paulis- 
ta. Sao Paulo, 10: 277-85, 1941; Stein cita 
Ferreira Soares como sustentando que as 
condigoes na fazenda eram tais que era 
comum urn fazendeiro ficar com 25 escra- 
vos aclimatados e treinados, que restavam 
tres anos apds a chegada de um lote de 
cem escravos. STEIN, op. cit., p. 70. £ 
interessante cotejar com o original de Soa- 
res: preciso, pordm, observar que pelo 
menos uma terga parte (dos escravos im- 
portados da Costa da Africa e indo para a 
lavoura) destes era ceifada pelas moids- 
tias e pelas fugas, pelo que, no fim de 
tres anos (tempo necesssdrio para indus- 
trial iza-los), sendo muito felizes os lavra- 
dores, podiam contar com 14.744 escravos 
para a lavoura (dos 22.160 africanos que 
iam anualmente para a lavoura). Nao exa- 
gero este calculo, porque sou informado 
que o fazendeiro que comprava 100 cati- 
vos, calculava tirar no fim de tres anos 25 
escravos para o seu servigo". SOARES, 
Sebastiao Ferreira- Notas estatisticas so- 
bre a produgao agricola e carestia dos g§- 
neros alimenticios no lmp6rio do Brasil. 
Rio de Janeiro, Typ. Imp. de J. Villeneuve, 
1860, p. 134-5. Num trabalho subseqiiente, 
de escravos que restavam ap6s o periodo 
de actimagao de tres anos; "de cada 100 
escravos que compravam (vindo da Afri- 
ca) no fim de tres anos os mais felizes 
nao podiam contar com mais de 33, por- 
que os outros dois tergos eram desapa- 
recidos do trabalho pela mortalidade, pela 
fuga e pela inutilizagao de seu organis- 
mo" SOARES, Sebastiao Ferreira. op. 
citM p. 224. 
Em vista desses testemunhos, nossa hipd- 
tese de uma taxa de mortalidade de 30% 

O Recenseamento de 1872 discrlminava a 
populagao africana de acordo com o sexo, 

arrolando 115.329 homens e 67.811 mulhe- 

res. Esses dados mostram que a relagao en- 

tre o numero de homens e de mulheres d 

ligeiramente superior a 1,7:1. Este resulta- 

do esta de acordo com os encontrados em 
pesquisas sobre o trafico de escravos afri- 

canos para outros paises, que invariavelmen- 

te mostram uma desproporgao entre os se- 

xos, com uma grande preferencia pela Im- 

portagao de escravos do sexo masculino, em 

detrimento de escravos do sexo feminino. A 

proporgao homens/mulheres apresentada 

nesses estudos geralmente e ate mesmo su- 

perior a que encontramos no Recenseamen- 

to de 1872<53). Como quase vinte anos se 

tinham passado entre a ultima importagao 

de escravos e a data do recenseamento, e 

dado que a mortalidade masculina era maior 

que a feminina, vamos assumir que a pro- 

porgao homens/mulheres era de 1,75:1. 

Nao temos indicagoes diretas da distribui- 

gao etaria dos escravos africanos importa- 

dos para o Brasil. Sabemos, entretanto, que 

havia uma grande preferencia pelas idades 

entre 15 e 29, que os escravos acima de 35 

anos eram evitados sempre que possivel e 

que criangas com menos de 10 anos tambem 

nao eram muito desejadas(54). Vamos assu- 

durante o periodo de aclimagao parecer ser 
razoavel, pecando talvez por uma subesti- 
magao. Um estudo demografico bastante cri- 
terioso feito para a Jamaica obteve tam- 
bem uma taxa de mortalidade de 30% pa- 
ra o periodo de aclimagao. CRATON, Mi- 
chael & WALVIN, James A Jamaican plan- 
tation: the history of Worthy Park, 1670- 
-1870. Toronto, Univ. of Toronto Press, 
1970. 

(53) Segundo Degler, os registros de navlos ne- 
greiros capturados nos anos de 1830 e 
1840 mostram proporgoes de 4 para 1 ou 
mesmo 5 para 1, em favor dos homens. DE- 
GLER. Carl N. Neither black nor white. Sla- 
very and race relations in Brazil and the 
United States. New York, The MacMillan 
Company. 1971, p. 66-72. 

(54) De acordo com Herbert Klein, a maior par- 
te dos escravos africanos Importados para 
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Faixa etaria Porcentagem 

0 — 9 5 

10 — 14 10 

15 — 19 20 

20 — 24 25 

25 — 29 20 

30 — 34 10 
35 + 10 

mir, portanto, a seguinte distribuigao etaria 

para os escravos embarcados na Africa: 

Essa distribuigao. embora hipot£tica. repro- 

duz os padrdes gerais do trafico para os pai- 

ses da America, de acordo com os estudos 

que consultamos. A idade media implicita nes- 

o Brasil tinha de 18 a 40 anos. KLEIN, op. 
cit., p. 100. Num outro artigo Klein apre- 
senta algumas estimativas de faixas etdrias 
de escravos africanos. Ele notou que ha- 
via geralmente uma sub-contagem de crian- 
gas, portanto suas estimativas de criangas 
(cria de peito e cria de p6) exportadas de 
Benguela (3,1%) e de Luanda (6,0%) entre 
1738-1781 estao subestimadas. Segundo 
Klein, as estatisticas holandesas, mais con- 
fiaveis, mostram que entre 8 e 13% do to- 
tal de escravos embarcados tinham menos 
de 15 anos. KLEIN, Herbert. The Portugue- 
se slave trade from Angola in the Eighte- 
enth Century". Journal of Economic Histo- 
ry, 32 (4): 905 dec. 1972. Souza Franco, em 
seu parecer de 1867, afirma que os escra- 
vos importados eram quase que exclusiva- 
mente adultos. Em BRASIL. Conselho de 
Estado Pleno, op. cit., p. 68. Uma tentativa 
sistem^tica de examinar as caracteristicas 
demogr^ficas dos escravos importados pa- 
ra a Carolina do Sul (Estados Unidos) mos- 
tra que os africanos chegados em 1735- 
-1740 provinham principalmente de Angola 
— o maior fornecedor para o Brasil — e 
que escravos com menos de 10 anos re- 
presentavam 13,5% da carga de escravos. 
WOOD, Peter H. Moore. Like a negro 
country: demographic patterns in colonial 
South Carolina, 1700-1740. In: ENGERMAN, 
Stanley L. & GENOVESE, Eugene D. ed. 
Pace and slavery in the Western hemisphe- 
re: quantive studies. Princeton, Univ. 
Press, 1974. p. 131-72. 

sa distribuigao e de 22,65 anos, o que tam- 

b£m se assemelha aos padroes internacio- 

nals. 

Usando essas percentagens por faixas eta- 

rias, calculamos a distribuigao etaria segun- 

do o sexo dos escravos africanos aclimata- 

dos — isto 6, Imediatamente apds a conclu- 

sao dos tres anos do periodo de aclimagao. 

A parte mais diffcil e problematica foi trans- 

formar essa distribuigao etaria segundo os 

diversos anos do periodo de 1804 a 1855, 

numa distribuigao unica e referente ao ano 

de 1872, que havia urn intervalo de 68 a 

17 anos. 

Para essa transformagao necessitamos 

uma t^bua de sobreviv§ncia para a popula- 

gao negra no Brasil, que fosse representati- 

va do periodo. Como estamos assumindo 

que os africanos, apds o periodo de aclima- 

gao, experimentariam identicas condigoes de 

mortalidade a populagao nativa negra, cairia- 
mos num circulo vicioso, ja que a tdbua de 

mortalidade que necessitamos e exatamen- 
te aquela que estamos procurando estimar. 

Podemos superar este problema utilizando 
uma tabua de sobrevivencia construida por 

Arriaga para a populagao nativa total — mas- 

culina e feminina — no Brasil em 1872(55). 

Isto traz como efeito uma subestimagao das 

condigoes de mortalidade da populagao afri- 

cana, jd que essas tdbuas incluem a popula- 

gao branca, que era preponderantemente 

pertencente aos estratos sdcio-economicos 

mais altos do Pais e que, por conseguinte, 

enfrentava condigoes de mortalidade mais 

brandas do que aquelas da populagao de cor. 

O efeito final, entretanto, ser^ o de causar 

uma superestimagao das condigoes de mor- 

talidade da populag§o nativa de cor (total e 

components escravo). Isto se deve a repre- 

sentagao proporcional relativamente maior 

nas faixas etdrias mais velhas da populagao 

africana, como resultado do emprego des- 

sas tabuas, pois quando descontamos a po- 

pulagao estrangeira em cada faixa etaria da 

populagao total de cor. o efeito liquido e de 

(55) ARRIAGA, Eduardo E. op. cit., tabela III-3, 
masculina e feminina, p. 29-30. 
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TABELA A.2 

ESTIMATIVA DOS SOBREVIVENTES EM 1872, FOR SEXO E FAIXAS ETARIAS, DOS 

AFRICANOS QUE CHEGARAM AO BRASH NO PERfODO DE 1801-1852 
ESCRAVOS 

Faixas Percentagem 
Africanos 

livres 
Africanos 
escravos 

Total de 
africanos 

cianas 

(1) 
Masc. 

(2) 
Fern. 
(3) 

Masc. 
(4) 

Fern. 
(5) 

Masc. 
(6) 

Fern. 
(7) 

Masc. 
(8) 

Fern. 
(9) 

20-29 1,38 1,38 411 204 1.181 732 1.592 936 
30-39 14,42 13,86 4.296 2.050 12.334 7.349 16.630 9.399 
40-49 32,55 31,22 9.695 4.618 27.845 16.552 37.540 21.170 
50-59 27,48 27,14 8.186 4.014 23.506 14.390 31.692 18.804 
60-69 16,35 17,17 4.871 2.540 13.985 9.103 18.856 11.643 
70-79 6,73 7,70 2.005 1.139 5.757 4.082 7.762 5.221 
80 + 1,09 1,53 325 226 932 812 1.257 1.038 

100,00 100,00 29.789 14.791 85.540 53.020 115.329 67.811 

uma sub-representagao da populagao de cor 

nas faixas etarias mais veihas, em relagao a 

populagao total (branca e de cor). Existe 

pois um vies, embora relativamente pequeno, 

no sentido de uma superestimagao das con- 

digdes de mortalidade da populagao nativa 

de cor. 

Nossa tecnica foi a de construir uma ma- 
triz de populagao africana aclimatada no Bra- 

sil, para cada sexo, como se todos tivessem 

sobrevivido ate 1872. Usamos faixas eta- 
rias qiiinquenais como colunas, e quin- 

qiienios de data de chegada (incluindo os 
tres anos de aclimagao) como linhas. Cons- 

trufmos entao uma segunda matriz segundo 
o sexo, com os coeficientes obtidos de uma 

transformagao da coluna das tabuas de Ar- 

riaga, que mostra o numero esperado de so- 

breviventes em determinadas idades. Aplica- 

mos os coeficientes da segunda matriz a 

primeira e obtivemos uma terceira, formada 

pelos africanos sobreviventes em 1872. A 

distribuigao relativa da agregagao de cada 

coluna dessa terceira matriz e a transforma- 

gao em faixas etarias decenais aparece nas 

colunas (2) e (3) da tabela seguinte. 

Comegamos com a faixa etaria de 20-29, 

pois, mesmo um africano recem-nascido que 

entrasse no Brasil no ultimo ano do trafico, 

1852, teria pelo menos 20 anos de idade em 

1872t56). Usamos, entao, os totais do censo 
de 280.219 africanos para o numero de afri- 

canos livres e escravos segundo o sexo, 

utilizamos como pesos a distribuigao propor- 

cional por faixa etaria mostrada nas colu- 

nas (2) e (3) e obtivemos as colunas de 

(4) a (9). Essas colunas sao a nossa esti- 
mativa final da populagao africana por faixas 

etarias em 1872, discriminadas segundo o 

sexo e a condigao livre ou escrava(57>. 

(56) Os resultados que obtivemos em termos 
absolutes (com 175.402 homens e 104.817 
mulheres) foram 53% maiores do que os 
totais mostrados no Recenseamento de 
1872. Pode ser considerado um resultado 
bastante razoavel, pois partimos de hip6- 
teses e dados completamente independen- 
tes do censo. Essa diferenga pode ser 
explicada por dois fatores. Em primeiro 
lugar, o uso das tabuas de Arriaga superes- 
tima o numero de sobreviventes em 1872. 
Em segundo lugar, e certamente mais im- 
portante, nossos resultados dao suporte &s 
alegagoes, bastante difundidas na 6poca, 
que os donos de escravos deixaram de 
declarar — ou entao declararam como nas- 
cidos no Brasil — um numero consider^vel 
de africanos. 

(57) Estamos implicitamente assumindo a mes- 
ma taxa de manumissao para cada faixa 
etaria. 
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Anexo 2 

ESTIMATIVA DO IMPACTO INDIRETO DA 

IMIGRAQAO AFRICANA (PRIMEIRA 

GERAQAO) SOBRE A POPULAQAO 
DE COR 

Antes de subtrair os resultados obtidos no 

Anexo I do total das populagdes de cor e 

escrava, a fim de obter as respectivas popu- 

lagdes nativas, precisamos fazer um outro 

tipo de ajustamento, que consiste na estima- 

tlva (tambem para posterior subtragao) do 

impacto indireto desta imigragao africana 

sobre a populagao de cor. Colocando em ter- 

mos simples, se deduzirmos os africanos 

mas nao os seus descendentes, seria como 

se aparecessem na populagao nativa de cor, 

em 1872, "criangas sem pais" e isto iria, na- 

turalmente, distorcer as inferencias que po- 

demos fazer sobre a mortalidade, com a 

utilizagao da distribuigao etaria dessa popu- 
lagao. 

A estimativa do impacto indireto dessa 

imigagao africana sobre a populagao de cor 

e uma tarefa extremamente dificil. O impac- 

to de primeira ordem, ou da primeira gera- 

gao, e o mais importante. Vamos nos con- 

centrar na estimativa do impacto da primei- 

ra geragao, causado pela imigragao feminina 

da Africa, de 1801 a 1852(58). 

A estimativa desse impacto segue tres 

etapas: 

a. Do numero total de escravos africanos 

do sexo feminine que desembarcaram no 

(58) De certo mode, ha um grau de arbitrarieda- 
de envolvido em nossa escolha do pen'odo. 
Embora ciclica, a vinda dos escravos afri- 
canos para o Brasii foi um processo contf- 
nuo, desde o primeiro seculo da coloniza- 
gao portuguesa ate o seculo XIX. Num 
caso absurdo, se fossemos recuar muito 
ate o comego do trafico, teriamos que 
eliminar toda a populagao de cor. For ou- 
tro lado, concentrando-se no seculo XIX, es- 
tamos levando em conta de 37 a 40% do 
total do volume de trafico africano para o 
Brasii. desde os primdrdios da colonizagao 
ate 1852. 

Brasii entre 1801-1852, somente 303.254 con- 

tinuaram vivos imediatamente apos o perfodo 

de aclimagao. Assumimos que somente es- 

tes tiveram filhos e somente apos ultrapas- 

sado o pen'odo de aclimagao. 

b. Estamos interessados apenas em esti- 

mar o numero de criangas dessas Imigrantes 

africanas, que nasceram no Brasii. Sabe- 

mos, todavia, dada a sua distribuigao etaria 

ao deserabarcarem no Brasii, que: 

b.1 parte de sua atividade de procriagao jd 

havia sldo feita na Africa antes de Seu em- 

barque. Nesse caso, seus filhos ou la per- 

maneceram ou entao vieram com as maes, 
e seriam inclufdos nas estatisticas da tabela 

A.I do Anexo 1 como africanos; 

b.2 algumas das imigrantes nunca comple- 

taram ou sequer comegaram sua atividade 
de procriagao, pois morreram antes disso. 

Assim, muitas das criangas que poderiam 

nascer no Brasii nunca chegaram a faze-Io, 

em decorrencia das condigdes de mortalida- 

de prevalecentes na populagao escrava do 

Pais; 

b.3 finalmente, uma parcela dessas imigran- 

tes teve filhos no Brasii, e apresentamos 

abaixo um metodo para computar o seu 

numero total. 

c. Com o mesmo metodo, tambem estima- 

mos o numero de criangas segundo o ano 

em que nasceram (centrando em periodos 

quinqiienais entre 1805-1871), e entao usa- 
mos os coeficientes da esperanga de vida 

(homens e mulheres) da tabua de sobrevi- 

vencia de Arriaga para a populagao brasilei- 

ra em 1872, a fim de estimar o numero to- 

tal, segundo o sexo e a distribuigao etaria 

da primeira geragao, sobrevivente em 1872. 

Na tabela B.I mostramos os passos meto- 

dologicos utilizados — com base nas chega- 
das anuais das imigrantes africanas — para 

o calculo do numero total de criangas nas- 

cidas vivas (em cada 100), durante seu pe- 

n'odo inteiro de fecundidade. Assumimos 

que o periodo de fecundidade comegou no 
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TABELA B.l 

ESTIMATIVA DO NUMERO DE CRIANQAS NASCIDAS NO BRASIL DE ESCRAVAS AFRICANAS 

QUE CHEGARAM AO PAIS ENTRE 1801 E 1852 

"X8S f./rn. F./M. F./M 400 - (>./W ) (7) x (2) Sobreviventes (#) x ( tanas it de*. 
CD (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)(10) 

0-9 0,05 - - - - 400 20.0 0,56 11,2 

10-14 0,10 - - - •400 40,0 0,77 30.8 

15-19 0,20 0,08 100 8 1.6 392 78,3 0,80 62,7 

20-24 0,25 0,42 250 105 26,3 295 73,8 0,34 62,Q 

25-29 0,20 0,66 300 198 39,6 202 40,4 Q, 87 35,1 

50-34 0,10 0,75 375 281 28,1 119 11,9 0,92 10,9 

35+ 0,10 0,80 SQQ 400 40,0 - 0,96 - 

135,6 264 ,4 212,7 

Brasll (para as imigrantes sobreviventes), 

imediatamente apos a conclusao do penodo 

de aclimagao. Do numero total de muiheres 

africanas chegadas ao Brasil entre 1801 e 
1852, somente 303.254 continuaram vivas 

imediatamente apos o periodo de aclimagao. 

As colunas (1) e (2) mostram a distribui- 

gao etaria dos escravos desembarcados no 

Brasil. A coluna (3) mostra a participagao 

relativa do numero de imigrantes africanos 

fecundas [mj em cada faixa etaria ou, dito 

de outro modo, o numero de filhos nascidos 

vivos durante o seu periodo fertil. Basea- 

mo-nos num estudo de fecundidade de mu- 

Iheres negras no Brasil, feito com os da- 
dos do Recenseamento da Populagao de 

1940(59>, Se examinarmos a faixa etaria aber- 

ta 35+. que e a mais importante, quando es- 

tamos interessados na experiencia compieta 

de fertilidade, em termos bioldgicos, dessas 
muiheres (que por conveniencia assumimos 

como completamente realizada com 35 anos 

ou mais), podemos observar que apenas 80 

(59) BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia 
o Estatistica. A fecundidade da mulher, se- 
gundo a cor. nas diversas unidades da Fe- 
deragao. In: — Estudos de estatistica teo- 
rica e aplicada. Rio de Janeiro, IBGE, 1952, 
p. 83. 

de cada 100 muiheres africanas teve filhos 

nascidos vivos. Portanto, a quota de muihe- 
res fecundas era de 80% e o numero das 

imigrantes africanas fecundas entre 1801 e 

1885 foi de 0,80 (303.254) = 242.603. Deve- 
mos registrar que as muiheres negras com 

mais de 60 anos de Idade que foram regis- 

tradas pelo Recenseamento de 1940 — das 

quais pelo menos a metade tinha nascido 

escrava ou ingenua — apresentaram quota 
de fecundidade de 80,7%. A coluna (4) 

apresenta, para cada faixa etaria, o nOmero 

de criangas nascidas vivas para cada 100 

muiheres f^rteis: a taxa de fecundidade. As- 

sumimos, devido ao numero de anos passa- 

dos e as melhorias nas condigoes de vida 

da populagao, levando em conta tamb6m a 

maior participagao na forga de trabalho e 

horas de trabalho mais Intensas da mulher 

escrava, em comparagao com as muiheres 

negras de condigao livre, que essa taxa era 

aproximadamente 30% menor que a (relativa- 

mente alta) taxa de fecundidade das muihe- 

res negras no Brasil em 1940(60>. A coluna 

(5) e o produto das colunas (3) e (4) e pode 

ser intepretada como a fecundidade acumu- 

iada para cada 100 muiheres. Se observar- 

mos a faixa etaria de 35 anos e mais, ve- 

(60) Id. ibid. p. 71-72. 
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mos que cada grupo de 100 mulheres (fe- 

cundas e nao fecundas) que sobrevlveram 

ate aquela idade tinha tide 400 filhos nas- 

cidos durante seu penodo total de fe- 

cundidade. A coluna (6) e o produto das 

colunas (5) e (2) e mostra que, dada a dis- 

tribuigao etaria destas mulheres ao embar- 

carem, elas ja haviam tido parte de sua pro- 

le na Africa. Portanto, desses 400 filhos 

nascidos por 100 africanos, cerca de 136 ja 

haviam nascido na Africa e/ou permanece- 

ram la ou vieram ao Brasil como escravos 

africanos (se pequenos, como crias de peito 

ou crias de pe), sendo contabilizados na ta- 

bela A1, Anexo 1. A coluna (7) e igual a 400 

(a taxa acumulada de fecundidade da faixa 

etaria de 35 anos e mais) menos a coluna 

(5). Multiplicando esta coluna (7) pela colu- 

na (2), obtemos, na coluna (8), o numero 

de criangas nascidas vivas no Brasil, 

quando nao fazemos ajustamento algum que 

leve em conta as condigoes de mortalidade 

das maes; para fazer este ajustamento, a 

coluna (9) baseia-se na probabilidade de uma 

escrava africana, chegando ao Brasil e, tendo 

conclufdo o penodo de tres anos de aclima- 

gao, sobreviver ate uma idade de pelo me- 

nos 38 anos. Os coeficientes sao deriva- 

p 
dos da coluna n x 40 da tabua de sobreviven- 

cla para mulheres, em 1872, feita por Arriaga 

(para a faixa etaria 0-9 o coeficiente foi 0,5 

p 
(0—4) + 0,5 (5—9) de n x Finalmente, 

na coluna (10). igual ao produto das colunas 

(8) e (9), apresentamos a estimativa do 

numero de criangas nascidas no Brasil de- 

sas maes.(61) 

Resumindo, pois, a tabela B.I, observamos 

que, dos 400 possfveis filhos a nascerem vi- 

vos de cada 100 imigrantes africanos, 136 

nasciam na Africa, 213 no Brasil e 51 nao 

chegaram a nascer, porque suas possfveis 

maes morriam antes de completar o penodo 

de fecundidade. 

A seguir, construimos uma matriz com as 
colunas centradas nos subperiodos quinque- 

(61) ARRIAGA, op. clt., p. 30. 

nais em que dividimos o penodo de 1804 a 

1855. Centramos as linhas em quatro co- 

lunas consecutivas, a primeira comegando 

no subpenodo em que ocorreu a imigragao, 

calculando um quarto do produto do numero 

de mulheres africanas, imediatamente ap6s 

o penodo de aclimagao, vezes o fator de 

213/100. Somando os resultados de cada 

coluna, obtemos a estimativa do numero de 

criangas nascidas no Brasil em cada subpe- 

nodo. Usando novamente os coeficientes 

de sobrevivencia de Arriaga para o numero 

de criangas centradas em cada subpenodo, 

obtemos o numero de sobreviventes em 1872 

(apos corrigir pelo fator de 1,53, obtido quan- 

do da estimagao da distribuigao etaria dos 

africanos recenseados em 1872). Desse mo- 

do, obtivemos a distribuigao etaria, em 1872, 

do impacto da primeira geragao das imigran- 

tes africanas no Brasil. A distribuigao dos 

sexos foi feita assumindo um equilibrio 

(1:1). 

Para obter a estimativa dos descendentes 

dos africanos em termos de cor — isto e, 

o numero de pretos e o numero de pardos 

e mulatos — utilizamos, com base numa 

amostra de fazendas de cafe, um coeficien- 

te de 90% para pretos e 10 para mulatos e 

pardos^. Nessa amostra, encontramos 76 

casais em que se mencionava explicitamen- 

te a cor e a origem africana do escravo, 
apresentando a seguinte distribuigao: ho- 

mem africano e mulher sem declaragao de 

cor ou origem: 11; homem crioulo e mulher 

africana: 1; homem sem declaragao de cor 

ou origem e mulher africana: 8. Dos 19 ca- 

sais onde a cor ou a origem de um dos mem- 

bros nao foi declarada, 9 casais tinham fi- 

lhos, dos quais 7 casais com filhos pretos e 

2 casais com filhos mulatos. Todavia, dado 

que a amostra de mulheres africanas incluia 

(62) VASSOURAS. Cartorio do Primeiro Oficio. 
Inventarios de fazendeiros de cafe 1825- 
-1886; inventario de Candida Maria de Sou- 
sa (1885); C.M.J. Correa (1851); Caetano 
de S. Barboza (1846). WERNECK, Familia, 
Documentos ... 1840-1882; Inventarios da 
Fazenda de Pindobas, Fazenda da Concei- 
gao e Fazenda da Prata. In: BRASIL Arqui- 
vo Nacional. Rio de Janeiro. Codigo 112. 
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TABELA B.2 

ESTIMATIVAS PARA 1872 DOS SOBREVIVENTES DO IMPACTO DA PRIMEIRA GERAQAO DAS ES- 

CRAVAS AFRICANAS QUE CHEGARAM AO BRASIL DURANTE O PERfODO 1801-1852 

Faixas 
Cor Preta Cor parda Total 

Etcirias Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo 
Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

0-9 11.481 11.482 1.276 1.276 12.757 12.758 
10-19 19.940 19.940 2.215 2.216 22.155 22.156 
20-29 16.161 16.160 1.795 1.796 17.956 17.956 
30-39 13.923 13.923 1.547 1.547 15.470 15.470 
40-49 12.470 12.471 1.386 1.385 13.856 13.856 
50-59 5.559 5.560 618 617 6.177 6.177 
60-69 819 820 91 91 910 911 

80.353 80.355 8.928 8.928 89.281 89.284 

somente escravas e fazendo um ajustamento 

para o fato de que as mulheres livres pode- 
riam ter filhos com homens brancos ou mu- 

latos, usamos a proporgao entre pretos e par- 

dos ou mulato de Qil^63). 

Observemos as estimatlvas de sobrevi- 
vencia: 

Somando as colunas (8) e (9) da tabela A.2 

com as colunas (6) e (7) da tabela B.2, e 

subtraindo este total da populagao de cor, 

obtemos a populagao nativa(64) de cor por 

faixas et^rias. Para estimar o componente 
escravo dessa populagao, primeiro subtraf- 

mos da populagao escrava recenseada a po- 

pulagao africana escrava por faixas etarias 

(colunas (6) e (7) da tabela A.2., Anexo 1. 

Assumimos que apenas uma parte dos so- 

(63) Com base no Recenseamento de 1890 para 
o Municfpio do Rio de Janeiro, T. Lynn 
Smith comparou os padroes inter-raclais de 
casamento e mostrou que 70% dos casa- 
mentos eram entre pretos; os outros 30% 
com um dos conjuges preto e o outro bran- 
co, caboclo ou mestigo. SMITH, Thomas 
L.M. Brazil, people and institutions. Baton 
Rouge, Louisiana State Univ. Press. 1947 p. 
240. 

(64) Usando o termo nativo na acepgao ampla, 
que inclui nos cdlculos o impacto da pri- 
meira geragao. 

breviventes de cor mostrados na tabela B.2 

nasceram escravos. Para calcular seu nume- 
ro, supusemos que as taxas de manumissao 

das populagdes africanas masculina e femi- 

nina (25,8 a 21,83%) tambem se aplicariam 

a eles, e, alem disso, nao haveria diferen- 

gas dessas taxas de manumissao entre faixas 

etarias. Tambem deduzimos, portanto, es- 

tes resultados da populagao escrava e obti- 

vemos a populagao^65) nativa de escravos. 

Necessitamos um ajustamento adicional 
para a populagao nativa de escravos: somar 

aqueles que nasceram escravos, mas foram 

alforriados antes da data do recenseamento. 

Calculamos que esta proporgao era de 7,5%, 
em relagao a populagao escrava de 1872. 

Obtivemos esta taxa com um estudo que 
fizemos, no Recenseamento de 1856, da Pro- 

(65) Para a distribuigao etaria da populagao es- 
crava, estamos usando os resultados agre- 
gados que obtivemos com a adigao dos da- 
dos de cada provincia do Imperio, segundo 
as faixas etarias. Nao se sabe a razao, mas 
existe uma diferenga entre esses resulta- 
dos agregados e a distribuigao etaria mos- 
trada nos "Ouadros Gerais" pois nao dife- 
rem muito dos resultados agregados das 
provincias e o vi6s e na diregao de supe- 
restimar as condigdes de mortalidade da 
populagao de cor. 
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TABELA B.3 

ESTIMATIVA FINAL DOS LIBERTOS FOR SEXO E IDADE EM 1872 

Libertos do 
sexo feminino 

Faixas etarias Libertos d° 
sexo masculmo 

0 - 10 1.170 992 
11 - 20 2.731 2.314 
21 - 30 3.121 2.645 
31 - 40 4.682 3.967 
41 — 50 7.803 6.611 
51 - 60 7.802 6.611 
61 - 70 7.803 6.614 
71 + 3.901 3.207 

39.013 33.061 

vincia do Rio de Janeiro, em que a propor- 

gao era de 7,33(66). Para obter o numero de 

alforriados por sexo e faixa etaria, fizemos 

tres tipos de calculo: em primeiro lugar, to- 

mamos em consideragao que a taxa de ma- 

numissao de escravos africanos nao era ti- 

pica da populagao escrava como urn todo(67); 

em segundo lugar, tivemos de estimar o 

(66) Esta foi a unica fonte em que encontra- 
mos tal informagao. Os resultados desse 
recenseamento estao publlcados no Rela- 
torio da Provmcia do Rio de Janeiro, 1858. 
In: RIO DE JANEIRO (Estado). Relatorio ... 
1858. A proporgao de 7,5% para 1872 e 
provavelmente subestimada, ji que nos 
clnco anos imediatamente anteriores os 
escravos pertencentes ao Imperador (190), 
a Corte (3.000 escravos na Fazenda Impe- 
rial de Santa Cruz) e aos monges das or- 
dens dos Beneditinos e dos Carmelitas 
(4.000) tinham sido libertados, assim co- 
mo os escravos (e seus familiares) que 
participaram da Guerra do Paraguai 
(20.000). Os dados sobre alforria de es- 
cravos sao de CONRAD, Robert. The des- 
truction of Brazilian slavery, 1850-1888. 
Berkerley, The Univ. of California Press, 
1972, p. 72-3, 112-3. 

(67) Somamos aos 1.510.806 escravos recensea- 
dos em 1872 os 44.580 africanos livres. 
Multiplicando o coeficiente de 7.5% por es- 
se total, resuitam 116.654. Subtraindo no- 
vamente os africanos livres. obtemos a es- 
timativa final de 72.014 natives libertos. 

numero desses libertos segundo o sexo(68>; 

finalmente, estimamos a distribuigao dos 

libertos segundo faixas etarias(69). A esti- 

mativa final dos libertos por sexo e idade 

em 1872 e, portanto, a explicitada na tabela 

acima. 

(68 Para isso utilizamos uma razao homens/mu- 
Iheres de 1,18:1. A obtegao desse coefi 
ciente foi feita pela corregao (divisao) da 
razao homens/mulheres de 2,014:1 dos afri- 
canos livres pela respect!va razao do total 
de africanos em 1872, 1,7:1. 

(69) Em razao de assumir uma taxa constante de 
manumissao para todas as faixas etarias, 
fizemos a hipdtese de que quanto mais ve- 
Iho fosse o escravo, maior seria a probabi- 
lidade de ter sido alforriado. Ponderando 
pela distribuigao etaria da populagao, isto 
nos sugere a seguinte distribuigao percen- 
tual para os libertos: 

Faixa etaria Percentagem 

0 — 10 3 
11 — 20 7 
21 — 30 8 
31 — 40 12 
41 — 50 20 
51 — 60 20 
61 — 70 20 
71 + 10 

Total 100.0 
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