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Resumo 
Os llmltes da reprodugfio da empresa escravista se definem em relagao & mao-de-obra que, entre 

1830-1870, o investimento em escravos representava mais de 40% do valor total da fazenda de caf6. Ademo- 
grafla escrava 6 vista como instrumento para a andlise de reprodugSo deste sistema. Estudam-se as estrat^gias 
de conviv§ncia social para que a escravidao se perpetuasse, destacando-se a formagao de famflias de cativos 
e rogas de escravos. Os dados retirados de inventdrios post-mortem indicam que mais de 1/3 dos plant6is esta- 
vam organizados em famflias, com evid§ncias de que muitas eram preservadas nas vendas ou partilhas de he- 
ranga. 

Abstract 
In the 1830-1870 period, investment in slaves represented over 40% of a coffee plantation's total value; thus, 

labour set the limits to the reproduction of the slave-based enterprise. An instrument to analyse this reproduction is 
the demographic study of the slave population. This work studies types of social relationship that acted as strate- 
gies for perpetuating slavery, emphasizing the formation of slave families and slave ro^as (garden 
plots). Data from inventories indicate that over one third of the slaveholdings were organized into families 
with evidence showing that many slave families were preserved when slaves were sold or left as inheritance. 

...recordd que uno de los heresiarcas de 

Uqbar habfa declarado que los espejos 

y la cdpula son abominables, porque mul- 

tiplican el numero de los hombres. (J. L. 

Borges, Tlon, Uqbar, Orbis Tertius). 

Introdugao 

O trabalho que se segue nasceu da confluencia de duas pesquisas em andamen- 

to (FLORENTINO; FRAGOSO). For Isso, seus resultados sao parciais e assim de- 

vem ser encarados. 
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FAM ill A ESC Ft A VA EM PAR A IB A DO SUL 

# 
E sabido que diversas circunst^ncias e fatores Interferem na consecuqao do Ccil- 

culo econdmico de empresas escravistas como as existentes na zona cafeeira de 

Parafba do Sul (RJ) durante o s^culo XIX. Variiveis tais como a disponibilidade de 

cr&lltos, as taxas de juros e suas oscilagbes, a avaliagao das condigoes do mercado 

internacional etc, serao necessariamente levadas em consideragao pelo empres^rio 

escravista no process© de reprodugao de seu negbcio. E, porbm, em relagao & mao- 

de-obra que se definem as possibilidades reais e mesmo os limites da reprodugao 

da empresa. Basta lembrar que durante o perfodo 1830-1870 o investimento em es- 

cravos representava uma porcentagem nunca inferior a 40% do valor total da fazen- 

da de cafb (FRAGOSO, 1983, p. 88). E desnecessbrio recordar que a reprodugao fi- 

sica dos plantbis de cativos coincide com a prbpria reprodugao das relagoes sociais 

escravistas. 

O problema da reprodugao e do peso dos homens no sistema escravista natural- 

mente se desdobra em urn sem numero de indagagoes que pouco a pouco acabam 

por penetrar o campo da demografia dos escravos. Daf que as formas e a importan- 

cia das estruturas demogrbficas dos cativos em seus nexos com a reprodugao da 

empresa agroexportadora se constituam na preocupagao maior deste trabalho. Foi 

com relagao a este topos que se buscou resgatar algumas das tenddncias centrais do 

perfodo 1835-1872 para Parafba do Sul, tentativas que nos levou ora & rejeigao ora a 

confirmagao de algumas idbias comumente veiculadas pela historiografia, mas sem- 

pre apontando na diregao da importancia vital da demografia para a reprodugao do 

sistema escravista mercantil da regiao. Assim, por exemplo, verificou-se nao ser tao 

incomum a existencia de famflias escravas estbveis, e que as estratbgias reproduti- 

vas dos plantbis obedeciam nao somente bs necessidades e vicissitudes inerentes a 

Ibgica da plantation, mas tambbm as especificidades e demandas destes plantbis 

enquanto conjuntos sociais ativos. Parte-se do pressuposto de que a manutengao da 

condigao de propriedade escrava no tempo dependerb sobretudo de que a dicotomia 

implfcita a todo cativo (simultaneamente objeto e pessoa) nao alcance nfveis so- 

cialmente explosives. Daf a necessidade da criagao de estratbgias de convivencia 

social - que obviamente nao serao a fuga, o assassinate nem o suiefdio - para que 

a escravidao se perpetue. E o fato da escravidao brasileira ter perdurado por mais de 

350 anos demonstra a eficbcia deste topos de consenso social tenso, no qual re- 

pousava boa parte da estabilidade do sistema, que por isso mesmo se reflete na 

configuragao da demografia escrava*1). 

Em resume, a utilizagao de fontes tao ricas como o sao os inventbrios post-mor- 

tem coevos nos permitiu uma maior aproximagao ao comportamento do cativo, em 

especial no que se refere bs suas respostas massivas e quotidianas ao sistema es- 

(1) Referindo-se ao servo medieval, Kula afirma que existe um "limite fisioldgico i quantidade de trabalho 
que se pode conseguir do camponSs", o qual ser5 inatingfvel devido S resistdncla deste. Dafderivariao 
conceito de "coeficiente de opressao praticdvel". "O limite fisiol6gico, modificado pelo coeficiente de 
opressao praticdvel dar-nos-d como resultado o limite social que representa os encargos que d possf- 
vel impor ao camponSs em determinadas condigdes..." {KULA, 1979, p. 42), Ve]a-se ainda SLENES 
(1978). 
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cravista, em um nfvel tao sensivel e estrat^gico como o da reprodugao ffsica dos in- 

divfduos. 

Mas a reflexao aqui levada a cabo possui, ademais, uma outra dimensao. Ao 

apontar para a constituigao de um modelo demogr^fico dos escravos, o fazemos 

com a intengao de mostrar seu movimento no tempo, nesse caso numa conjuntura 

especffica como a do fim do trdfico atlantico. Golpe mortal na ordem escravista, ^ 

sua aboligao nao se seguiu, por&n, a autom^tica destruigao das formas escravistas 

de produgao. Estas ainda perduraram por mais de 30 anos, quando sua reprodugao 

passou a repousar unica e exclusivamente na redistribuigao regional, no trdfico in- 

terprovincial e na capacidade procriadora dos plant&s constitufdos. Autores nem 

sempre coincidentes em seus pontos de vista como Klein e Conrad fizeram impor- 

tantes indicagoes sobre estes tbpicos (CONRAD, 1985, p. 187-207; KLEIN, 1978, p. 

95-120). No entanto, s6 muito recentemente as possibilidades endbgenas de repro- 

dugao dos escravos tern merecido atengoes maiores®. Destarte, como contribuigao 

ao tema buscaremos tambbm pontualizar as respostas da demografia cativa ao con- 

texto de crise inexorbvel da escravidao. 

Parafba do Sul, situada no mbdio vale do rio do mesmo nome, foi juntamente 

com Vassouras e Valenga uma das principais Areas concentradoras de escravos e 

da produgao de cafb na provfneia fluminense, sendo portanto uma regiao privilegiada 

para nossa anblise (FRAGOSO, 1983)(3). Quanto As fontes, como jbdissemos, utili- 

zamos principalmente os inventbrios post-mortem, fonte cartorial que por seu carbter 

massivo e serial nos permitiu acompanhar o movimento dos plantbis de escravos 

das fazendas cafeeiras. HA que se notar, no entanto, que de inventbrio para inventd- 

rio existem omissoes de informagoes. Dai a variagao do numero de inventbrios de 

tabela para tabela. Por exemplo, o numero de informantes sobre a idade produtiva 

dos escravos nao A necessariamente igual ao da procedencia dos mesmos. A unica 

tabela que reiine todos os informantes A aquela que diz respeito A distribuigao se- 

xual dos cativos. A partir dela A posslvel ver-se o peso da amostragem das demais 

tabelas em termos do numero de inventbrios e da populagao escrava presentes. 

Por fim, pode-se ter uma idbia de representatividade da populagao escrava conti- 

da nos inventcirios em relagao aquela existente em todo o municipio de Parafba do 

Sul atravbs dos censos provinciais de 1840 e 1850, e do nacional de 1872. Por 

exemplo, em 1840 a populagao escrava do municipio era de 6.366 cativos, enquanto 

os inventbrios de 1835-1839 nos permitiram abarcar um contingente de 719 escravos, 

11.3% daquela populagao. Para 1850 a populagao cativa total chegava a 10.596 in- 

divfduos, e nossa amostragem para a dbcada chega a 16.4% deste total. Observe-se 

aqui que os plantbis por nbs levantados para 1840-1844 conformam uma amostra- 

(2) Veja-se KLEIN (1978 a) e SLENES (1976). Este artigo fol em parte inspirado em muitas das id^ias do 
professor Slenes. 

(3) N§o trabalhamos a freguesla de S§o Jos6 do Rio Preto, Incorporada a Petrdpolis durante a ddcada de 
1870. 
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gem particularmente fr^gil. Para 1872 recolhemos apenas os invent£rios de alguns 

grandes fazendeiros da regiao, cujos plant6is somam 17.5% da populagao da 6po- 

ca(4). 

1.1872 

Por sua amplitude geogrdfica (trata-se do prlmeiro censo verdadeiramente nacio- 

nal) e relativa aculdade no levantamento dos dados, o censo de 1872 6 frequente- 

mente utilizado pelos historiadores. Atrav^s dele nota-se que apenas 3.7% da po- 

pulagao escrava de Paraiba do Sul era formada por individuos legalmente casados 

ou viuvos (BRASIL, 1872-76). Existem, contudo, sdlidas indicagoes de que as rela- 

goes sexuais e matrimoniais entre os escravos raramente passavam por sanciona- 

mento legal ou religiose, pelo que este tipo de dado 6 incapaz de dar conta da si- 

tuagao real das unioes entre os cativos (CONRAD, 1985, p. 20; SCHWARTZ, 1985, 

cap. 13 e 14). Sobre este ultimo aspect© postula-se que: 

"a escassez de mulheres nas fazendas conduzia necessariamente £ ins- 

tabilidade da vida familiar...os senhores por sua vez nao estimulavam os 

casamentos entre escravos, preferindo as ligagoes passageiras as esta- 

veis" (COSTA, 1982, p. 258) 

Costa vai ainda mais al6m quando insinua a existencia de uma certa cumplicidade 

entre senhores e escravos, configurada em uma permissividade sexual requerida 

pelas senzalas e sua adequagao aos interesses dos senhores. Estes buscariam im- 

pedir a interferencia de outras relagoes sociais (no caso, as matrimoniais) na condi- 

gao que ao menos em tese expressaria o carter de mercadoria do escravo, ou seja, 

uma propriedade passfvel de livre utilizagao por parte de seu dono: 

"embora contrariando os preceitos da religiao b£sica do pais, o cristia- 

nismo, esta promiscuidade sexual em que viviam os escravos coincidia 

com os interesses do senhor, pois eliminava os problemas que surgiriam 

por ocasiao da venda de escravos casados" (COSTA, 1982, p. 259). 

As tabelas 1 e 2 foram montadas a partir de inventories de proprietOrios de fa- 

zendas de cafO cujos plantOis eram superiores a 100 escravos. Observa-se que ape- 

nas 8.3% dos cativos estavam unidos por relagoes legais de matrimdnio, porcenta- 

gem justificada pela maior incidencia de casamentos no interior das grandes planta- 

tions (SLENES, 1978b). Tal numero poderia indicar a baixa frequencia de famflias 

constituidas entre os escravos. No entanto, esta porcentagem aumentarO considera- 

velmente se levarmos em conta nao apenas as famflias legais (142), mas tambOm 

aquelas constituidas pelas maes solteiras e seus rebentos. 

(4) Sobre os censos de 1840 e 1850, veja-se FRAGOSO (1983). 
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TABELA 1 

PARTICIPAQAO DE ESCRAVOS CASADOS E DE 

MAES SOLTEIRAS EM RELAQAO AO PLANTEL TOTAL DAS GRANGES 

FAZENDAS DE PARAIBA DO SUL (1872) 

N9 de Pessoas Casadas N9 de Maes Total de Total de 

ou Viuvas Solteiras Escravos Inventdrios 

216 251 2597 11 

(8.3%) (9.7%) (100%) 

Fonte: InventSrios. 1e Offdo de Notas de Parafba do Sul (CPS). Ver nota 9. 

TABELA 2 

FAMILIAS NUCLEARES CONSTITUIDAS A PARTIR 

DE MAES SOLTEIRAS E CASADAS, PARAiBA DO SUL (1872) 

N9 de Famflias N9 de Famflias 

de Casadas de Solteiras Total 

142 251 393 

(36.1%) (63,9%) (100%) 

Fonte: Idem ds da tabela 1. 

Assim, ao incorporarmos a varicivel maes solteiras, percebemos que o numero de 

famfllias nucleares aumenta substancialmente (76.8%, ver tabela 2). Nao 6 diflcll 

perceber que ao considerarmos em nossa amostragem as famflias derivadas de to- 

das as maes teremos uma imagem bem diferente daquela sugerida pelo censo de 

1872. 

Tamb^m a partir deste censo poderfamos pensar em uma baixa frequencia de ca- 

tivos unidos por lagos de parentesco, fruto da supostamente fntima presenga de famf- 

lias constitufdas. Por6m, se ao plantel formado pelos matrimonies legais e suas pro- 

les acrescentarmos os escravos unidos por parentesco extra-sancionado pela norma 

legal, teremos urn resultado mais uma vez distinto (nao esquecer que mesmo que 

os escravos estivessem organizados em famflias constitufdas ao redor de antepas- 

sados comuns e do mais velho, hipdtese em nada descartcivel, a organizagao em 

linhagens af configurada nao tende a excluir a consanguinidade, da mesma forma 

que as segmentagoes nao excluem relagoes de alianga e afinidade entre os grupos 

dom^sticos). 
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A tabela 3 inclul todos os cativos unidos por lagos de parentesco, e nao somente 

os membros de famflias nucleares oficialmente reconhecidas como tais. Dessa for- 

ma, de um plantel de 2597 indivfduos, nada mais, nada menos que 56.3% mantem 

lagos de consanguinidade em graus variSveis. 

TABELA 3 

PARTICIPAgAO DOS ESCRAVOS UNIDOS POR LAQOS 

DE PARENTESCO EM RELAQAO AO PLANTEL TOTAL, 

PARAIBA DO SUL (1872) 

N9 de Escravos Unidos por N9 Total de 

Lagos de Parentesco Escravos 

1462 2597 

(56.3%) (100%) 

Fonte: Idem Ss da tabela 1. 

Em sfntese ao tratar a demografia escrava deve-se considerar tamb^m as famf- 

lias que tlnham nas maes solteiras os seus cabegas, o que alicis nao 6 nenhuma no- 

vidade se pensarmos, por exemplo, no padrao demogrdfico dos homens livres de ou- 

tras cireas na 6poca (MARCILIO, 1984, p. 205; SAMARA, 1983, p. 19 e 44; DIAS, 

1984, p. 20). Tentamos demonstrar, ademais, a existencia de sedimentagoes de ge- 

ragoes das famflias no tempo, o que se traduz no peso das famflias estendidas, as 

quais incluem mais nao se resumem Squelas de cardter estritamente monogamico 

e/ou nuclear, apesar de tamb6m estarem baseadas na consanguinidade. Se aten- 

tarmos para o carter massivo da presenga das famflias cativas tal como o demons- 

tra os numeros acima, onde elas correspondem a mais da metade do plantel em 

questao, dificilmente poderemos continuar a pensci-las como epifendmenos no con- 

texto da I6gica de funcionamento da escravidao. 

2. O Periodo 1835-1870 

E comum no estudo da demografia escrava que o fim do tr^fico atlantico seja en- 

carado como um divisor de ^guas, um momento de ruptura. Existiriam duas realida- 

des demogr^ficas, uma anterior a 1850 e outra que iria daf atd 1888. Para alguns au- 

tores, dentre as transformagoes ocorridas no p6s-1850 estariam aquelas que apon- 

tam no sentido da melhoria das condigoes para a reprodugao enddgena da escravi- 

dao. Isto seria traduzido na pr^tica em maiores taxas de procriagao entre os escra- 

vos, o que por seu lado pressuporia uma maior incidencia de famflias entre eles. 
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Dos fatores que teriam contribuido para a diferenciagao entre estas duas 6pocas, 

dois sao mais frequentemente ressaltados. Em primeiro lugar, ten'amos uma mu- 

danga no Ccilculo economico dos senhores, que privados do at6 entao contfnuo 

fluxo de bragos via tr^fico atlantico, agora enfrentavam uma conjuntura desfavorSvel, 

marcada pela rdpida e constante alta dos pregos da mercadoria humana (MELLO, 

1984, vol. 1, p. 104). Diante disso, a redistribuigao espacial dos escravos e a criagao 

de estrat^gias que Ihes permitissem alcangar melhores indices de reprodugao inter- 

ne seriam as unices saidas para as empresas (KLEIN, 1978a, p. 95-96; GOREN- 

DER, 1978, p. 345). Disso resultaria urn melhor tratamento para com os cativos, em 

especial os rec^m-nascidos. O segundo fator denotative de mudanga seria que o fim 

do trdifico, ao colocar urn ponto final na enorme desproporgao entre homens e mu- 

Iheres continuamente incorporados aos plant6is, contribuiu para estabelecer urn 

maior equilibrio na distribuigao sexual entre os escravos, permitindo assim maior 

adequagao entre o total de mulheres f^rteis e o de homens existentes. 

For outro lado, a exist^ncia do tr^fico atlSntico antes de 1850 teria levado os se- 

nhores a assumirem outros padroes de cdlculo economico. Neles, a possibilidade de 

obter escravos baratos e abundantes resultou no nao interesse em incrementar as 

taxas enddgenas de procriagao, em nao oferecer melhores condigdes de vida para 

os cativos etc. As taxas de procriagao estariam particularmente comprometidas pela 

alta mortalidade entre os recdm-nascidos e infantes em geral, que por nao possuf- 

rem alto valor economico seriam de tal forma negligenciados pela Idgica do sistema 

escravista que poucos deles chegariam k idade produtiva e/ou sexualmente fdrtil 

(CONRAD, 1985, p. 22). 

Deve-se agregar, ainda, que o trdfico tambdm terla levado a urn maior desequilfbrio 

na distribuigao sexual do plantel, onde a mddia variava de 2 a 3 homens por mulher 

(GORENDER, 1978, p. 341; MATTOSO, 1982, p. 126). E possfvel que a supremacia 

masculina estivesse relacionada com a forga da cultura ocidental e crista, marcada 

pela imagem de fragilidade do trabalho feminino (MEILLASSOUX, 1982). Diga-se de 

passagem que, para a mentalidade da dpoca do trdfico, o predominio da forga de 

trabalho feminina na agricultura africana era urn dos mais tipicos signos do estado 

de barbdrie em que se encontravam os negros®. E inegdvel, nao obstante, que as 

escravas eram bem mais caras que os escravos na Africa, seja por suas potencia- 

lidades reprodutivas, seja por constitufrem a mao-de-obra por excelencia (KLEIN & 

ENGERMAN, 1984, p. 213). Pode-se supor que esta situagao pesasse no c^lculo 

econdmico das empresas escravistas tanto ou mais que a cultura, reduzindo subs- 

tancialmente o numero de mulheres desembarcadas no Brasil. 

Todos estes fatores, e sobretudo o predomfnio de homens nos navios negreiros, 

levavam os senhores a nao promoverem a constituigao de famflias, comprometendo 

em definitive as possibilidades de crescimento vegetative dos plantdis (CONRAD, 

1985, p. 20; GORENDER, 1978, p. 341). Enfim, o trcifico atlantico e a constituigao de 

famflias seriam fatores excludentes na demografia escrava anterior a 1850, estando 

(5) Para as visoes europ&as sobre a escravidSo e o tr^fico negreiro, veja-se BARKER (1978). 
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a famllia cativa fora da I6gicta de funcionamento e reprodugao da escravidao no Bra- 

sil. 

O manejo dos inventories do penodo 1835-1850 demonstra a pertinencia de al- 

gumas destas idOias para Parafba do Sul. Sabe-se que o numero de escravos de- 

sembarcados na provfneia dp Rio de Janeiro tendeu a retomar seus nfveis normais 

depois do impacto da lei de extingao do trOfico em 7 de novembro de 1831. Depois 

de importar cerca de 150.000 negros entre julho de 1827 e julho de 1830, o porto do 

Rio de Janeiro recebeu apenas 1.390 escravos durante a segunda metade deste ano 

(CONRAD, 1985, p. 90-91). Segundo fontes oficiais britOnicas, entre 1831 e 1836 

desembarcaram em todo o pals somente 7.947 cativos. Depois, atestado o carOter 

de simulacra da nova legislagao, a demanda reprimida p6de ser atendida por com- 

pras massivas, que tenderam a estabilizar-se a partir de 1840. Dat por diante, talvez 

pressentindo o desastre iminente do fim do trOfico, a demanda disparou, alcangando 

o nfvel recorde de 60.000 escravos em 1848 (ver tabela 4). 

TABELA 4 

ESCRAVOS ENTRADOSNO BRASIL (1831-1850) 

Ano Total de Escravos Ano Total de Escravos 

1831 138 1841 13.804 

1832 116 1842 17.435 

1833 1.233 1843 19.095 

1834 749 1844 22.849 

1835 745 1845 19.453 

1836 4.966 1846 50.324 

1837 35.209 1847 56.172 

1838 40.256 1848 60.000 

1839 42.182 1849 54.061 

1840 20.796 1850 22.856 

Fonte: BETHELL (1976, p. 368). 

Nao 6 diffcil, como sugere Klein para perfodos anteriores, que do total de negros 

desembarcado no Brasil, mais de 2/3 se destinassem ao Rio de Janeiro, especial- 

mente quando pensamos que o sistema cafeeiro estava em plena expansao na re- 

giao do Parafba (KLEIN, 1978b, p. 74). 

As caracterfsticas demogr^ficas destes enormes contingentes desembarcados na 

provfneia estao marcadas na prbpria conformagao da distribuigao entre escravos 

crioulos e africanos nas fazendas de Parafba do Sul a\6 1854, demonstrando o papel 

central desempenhado pelo tr^fico nas formas assumidas pela demografia local. E 

flagrante o predomfnio dos africanos sobre os crioulos. (ver tabela 5). 
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TABELA 5 

DISTRIBUIQAO ENTRE AFRICANOS E CRIOULOS 
EM RELAQAO AO PLANTEL TOTAL, PARAIBA DO SUL 

(1835-1869) 

Perfodo Africanos Crioulos N9 de N9 de 

(%) (%) Escravos Inventdrios 

1835/39 56.7 43.3 712 31 

1840/49 62.3 37.7 509 23 

1850/54 64.5 35.5 411 14 

1855/59 50.7 49.3 1.021 31 

1860/64 42.2 57.8 1.009 24 

1865/690 32.6 67.4 478 16 

Total 4.140 139 

Nota: (*) Inclui os invent^rios de 1870. 
Fonte: Inventerios-CPS. 

TABELA 6 

DISTRIBUIQAO ENTRE HOMENS E MULHERES EM 

RELAQAO AO PLANTEL TOTAL, PARAIBA DO SUL (1835-1869) 

Perbdo Homens Mulheres N9 de N9 de 

(%) (%) Escravos Inventdrios 

1835/39 66.9 33.1 719 32 

1840/49 63.7 36.3 509 21 

1850/54 62.8 37.2 470 15 

1855/59 64.6 35.4 1.301 15 

1860/64 57.5 42.5 1.789 35 

1865/69(*) 60.9 39.1 595 17 

Total 5.333 160 

Nota: (*) Inclui os invent&ios de 1870. 
Fonte: InventSrios - CPS. 

Salta aos olhos a desproporgao sexual. A tabela 6 nos permite inferir que entre 

1835 e 1854 a proporgao homem/mulher se situava em tomo de 2 per 1. No entanto, 

a tabela 7 leva em consideragao somente os Indivfduos sexualmente f&leis ou os 
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que jci o tenham sido, e demonstra que este desequillbrio pode chegar a Indices 

mais elevados. Tal situagao se explica pela subtragao dos indivlduos de menos de 

14 anos, a maior parte deles crioulos(6). 

TABELA 7 

DISTRIBUigAO SEXUAL DOS ESCRAVOS FERTEIS, PARAiBA DO SUL 

(1835-1869) 

Perlodo de Maiores de Mulheres Maiores N9 de 

Escravos 14 anos (%) de 14 anos (%) Inventdrios 

1835/39 466 74.9 26.6 23 

1840/49 240 73.8 28.2 13 

1850/59 493 76.9 39.6 27 

1860/64 457 72.6 41.6 9 

1865/690 277 67.5 41.2 10 

Total 1.933 82 

Nota: (*) Inclui os invent^ios de 1870. 
Fonte: Invent^rios-CPS. 

A conformagao demogrdfica at6 agora vista 6 inerente a plantation, especialmen- 

te quando atuando em condigoes dtimas para a obtengao de mao-de-obra. Em outras 

palavras, sao tragos que se ligam a uma empresa escravista mercantil cujo objetivo 

ultimo - a produgao e apropriagao do sobretrabalho dos cativos - se vincula organi- 

camente k existencia de urn fluxo continue e barato de forga de trabalho. Assim, tan- 

to a opgao de fazer com que a reprodugao repouse no trdfico, como o desequillbrio 

sexual no interior dos plant&s decorrem da prdpria I6gica de funcionamento 6timo 

desse tipo de empresa. 

Partindo deste quadro, a historiografia infere que(7): 

a. seria indcuo e antieconomico o incentive por parte do senhor a constituigao de 

familias quando da existencia de urn fluxo adequado de forga de trabalho; 

b. este fluxo, por sua vez, implicaria urn descaso em relagao ^s condigoes de vi- 

da e trabalho dos escravos, al6m de gerar urn desiquillbrio sexual, fatores que 

confluiriam no sentido de impedir a existencia de familias, o que inviabilizaria 

a reprodugao interna. 

(6) Segundo Klein e Engerman, apenas 25% dos escravos desembarcados na America tinham menos de 15 
anos. Veja-se KLEIN & ENGERMAN (1984, p. 216). 

(7) Tais conclusoes estao implfcitas em GORENDER (1978), CONRAD (1985) e STEIN (1957). 
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Trata-se, na verdade, de um raciocfnio circular, onde o fluxo de forga de trabalho 6 

ao mesmo tempo o ponto de partida e o ponto de chegada. No cerne de tal pensa- 

mento observa-se que: 

a a empresa mercantil escravista 6 tomada sempre em seu funcionamento 6ti- 

mo, sem variagoes no tempo e sem obedecer a nenhum tipo de hlerarquizagao 

em relagao a suas congeneres. Um tipo idealizado de empresa, enfim; 

b. atrav6s de caminhos muitas vezes opostos este discurso acaba por assumir in- 

tegralmente a mentalidade reificadora dos senhores acerca dos escravos, pa- 

ra a qua! estes eram simples bens economicos, desprovidos de toda e qualquer 

humanidade, protdtipos dos mortos-vivos da literatura de terror. 

Tanto d assim que a quase inexistencia de familias escravas constituidas seria fruto 

nao propriamente da vontade do senhor, mas sim de sua indiferenga ("descaso"), 

mesmo quando tal indiferenga escondesse interesses objetivos. 

Este raciocfnio circular e reificador dificilmente poderia explicar a situagao de 

nossa regiao-objeto, onde, apesar do desequilfbrio na distribuigao sexual e de uma 

clara opgao pelo trdfico atlantico como vefculo de reprodugao, eram altos os percen- 

tuais de familias escravas para o penodo anterior a 1850. Atravds da tabela 8 verifi- 

ca-se que entre 1835 e 1869 pelo menos 1/3 dos cativos estavam ligados por lagos 

de parentesco e conformando familias. 

TABELA 8 

DISTRIBUIQAO DOS ESCRAVOS DE ACORDO COM AS FAMILIAS, 

PARAIBA DO SUL (1835-1869). 

Perfodo Ng de Escravos Unidos N? de Total de N? de 

Famflias por Parentesco (%) Maes Escravos Inventdrios 

1835/39 66 39.2 61 525 10 

1840/49 30 38.6 30 241 8 

1850/54 43 31.7 35 378 4 

1855/59 106 31.7 96 935 16 

1860/64 129 44.3 124 951 15 

1865/690 60 42.5 60 459 7 

Total 434 406 3.489 120 

Nota: (*) Inclui os inventdrios de 1870. 
Fonte: Inventcirio - CPS. 

Na verdade, este quadro nao dista muito daqueles montados por Higman e Gut- 

man para o Caribe britanico e Sul dos EUA (HIGMAN, 1973, p. 527-550; GUTMAN, 

1977). Sabe-se, ademais, que mesmo no oeste africano pr6-colonial em muitas re- 
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gioes os cativos eram organizados em aldeias prdprias, com seus prdprios chefes 

e linhagens.(8). 

Cruzando-se as informagoes da tabela 8 com as de numero 5 e 6 pode-se obser- 

var que para al^m dp modelo demogr^fico gerado pela reprodugaoda plantation en- 

quanto empresa^mercantil hd uma recorrencia no tempo por parte das familias de 

cativos. Deste modo, entre 1835 e 1854, ao lado da continua incorporagao de ho- 

mens (dado Jigado ci reprodugab da empresa) verifica-se a reprodugao de relagoes 

sociais criadas na quotidlanidade do escravo, consubstanciad^s na existencia de 

familias. Comprova-se, assim, que tr^fico atlantico e familias nste sao elementos ex- 

cludentes e/ou incompatlveis no seio da escravidao antes de 1850. 

Para depois de 1854 hdi uma inversao da relagao africanos/aioulos em detrimen- 

to dos primeiros (ver tabela 5), ao mesmo tempo em que a distritjuigao sexual tende- 

rs ao equillbrio (ver tabela 6). Para 1872 os africanos representavam apenas 26.6% 

de uma amostragem de 2.203, enquanto que as mulheres constitulam 44.9% dos 

2.597 escravos vistos®. Todas estas tendencias estao obviamente relacionadas 

TABELA 9 

ESCRAVOS PRODUTIVOS (DE 14 A 40 ANOS) EM 

RELAQAO AO TOTAL DE ESCRAVOS, PARAIBA DO SUL (1835-1869) 

Periodo Total de Escravos Escravos entre 

14 e 40 anos (%) 

N9 de Inventories 

1835/39 466 66.1 23 

1840/49 240 58.8 13 

1850/54 69 66.7 8 

1855/59 434 64.1 18 

1860/64 527 57.5 8 

1865/69(*) 232 45.3 13 

Total 1.968 83 

Nota: (*) Inclui os inventdrios de 1870. 
Fonte: Invent^rios - CPS. 

(8) Para uma sfntese sobre os tipos de escravidao na Africa Pr^-Colonial, veja-se FLORENTINO (1985, p. 
129-144). 

(9) Invent^rios (CPS) de: 1) Visconde da Parafba (1879); 2) Francisco Barbosa Teixeira (1880); 3) Bar§o do 
Rio d'Ouro (1881); 4)Barao de Sao Roque (1873); 5) Jos6Ant6niodeCastilhp(1883); 6) Manoel Gomes 
Vieira da Cruz (1874); 7) 19 Bar§o de Santa Justa (1873); 8) 29 BarSo de Santpi Justa (1884); 9) Luis Qui- 
rino da Rocha Werneck (1877); 10) Lufsa Maria de AssumppSo (1870); 11) Maria de Oliveira Pereira 
(1874). 
Na tabela 1 foram utilizados os 11 inventories. Na tabela 10 foram utilizados oslnyentOrios de numero 2, 
4, 5, 7, 8, 9,10 e 11, os quais tambOm foram as fbntes para a confecqOo das t^ios numero 11 e 12. 
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com o fim do trdifico atlantico, que o tr^fico interne e a redistribuigao regional nao 

parecem ter sido suficientes para atender a demanda por bragos(10). 

A conjuntura adversa em que passarci a mover-se a empresa escravista nos 6 

demonstrada pela tabela 9. Nos dez anos que vao de 1859 a 1869, ela conhece uma 

redugao de cerca de 20% no potencial produtivo global do plantel. 

Aquele padrao demogrdfico, estruturalmente ligado a natureza das empresas em 

questao encontra dificuldades em sua reprodugao. Ora, se analisarmos o comporta- 

mento das famflias de cativos durante todo nosso perfodo, veremos que seu padrao 

6 radicalmente distinto. Mesmo tendo em conta flutuagoes do numero de pessoas 

unidas por lagos de parentesco, existe nao s6 uma continuidade destes lagos, como 

tambdm se pode inferir que hci uma relativa tend§ncia ao crescimento em relagao ao 

plantel total (ver tabelas 3 e 8). Enfim, tudo parece indicar a existencia nao somente 

de ritmos distintos entre a demografia da plantation e aquela que de fato unia os ca- 

tivos em sua quotidianidade, como tamb^m uma relativa autonomia desta ultima em 

relagao k primeira. Naturalmente se pode arguir que o incremento dos grupos de pa- 

rentesco depois de 1850 obedeceu a uma decisao economica do senhor, o que na 

verdade 6 bastante vicivel. O prdprio fim do tr^fico certamente contribuiu para a solidi- 

ficagao destes lagos, jci que significou o fim da contfnua incorporagao de indivfduos 

nao ligados aos grupos de parentesco, al&n de deixar de alimentar o constante de- 

sequilfbrio sexual. Nao obstante, temos visto a existencia de famflias escravas ante- 

cedendo a esta possfvel tomada de decisao economica por parte do senhor. 

3. A Estabilidade das Famflias Escravas 

Constatada a existencia de famflias escravas, impoe-se a aceitagao de outras re- 

lagoes sociais para al6m daquela b^sica que liga o senhor a seu escravo. Abre-se, 

portanto, urn amplo espago de investigagao, exatamente aquele que do ponto de 

vista das prdticas sociais escravistas se situa entre o tronco e a fuga. 

Detenhamo-nos na quotidianidade destas famflias. O primeiro problema refere-se 

& sua estabilidade, negada por boa parte da historiografia. Jci vimos que a famflia 

constitui urn fato recorrente da histdria do sistema agrdrio tratado, o que por si s6 

demonstra sua estabilidade. Na verdade, na medida em que a famflia se repete no 

tempo juntamente com o prdprio sistema produtivo, ela deverd ser considerada co- 

mo urn elemento estrutural para a estabilidade deste ultimo. Isto ficard claro mais 

adiante quando a apreendermos a partir de seus nexos com o funcionamento do sis- 

tema produtivo. 

Dois movimentos se destacam na reprodugao da empresa escravista mercantil: o 

da compra e venda de cativos e o da passagem de escravos de uma geragao para 

outra de senhores, atrav6s de herangas/partilhas. Este dois mecanismos saode fun- 

damental importancia para nossos objetivos, pois colocam as famflias escravas no 

(10) Segundo Slenes, entre 1850 e 1888 200.000 escravos foram transportados no trdfico interprovincial, mas 
um numero maior foi movimentado intra-regionalmente. Veja-se SLENES (1^76, p. 134-135 e 138). 
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ceme de problema da reprodugao das empresas. Qual o comportamento destas fa- 

milias frente a tais movimentos? 

TABELA 10 

ESCRAVOS UNIDOS FOR PARENTESCO DE l* GRAU COMPRADOS OU 

HERDADOS - PARAIBA DO SUL (1872) 

N9 de Escravos N9 de Familiares N9 de Escravos N9 de Familiares Total Total 
Adquiridos via Comprados Adquiridos via Herdados de de 

Compra Heranga Escravos Inventcirios 

1.171 393 182 56 1869 8 

(100%) (33.6%) (100%) (30.8%) 

Fonte: Vernota9. 

TABELA 11 

FAMILIAS NUCLEARES COMPRADAS OU HERDADAS 

PARAIBA DO SUL (1872) 

Total de Total de Famflias Total de Total de 

Famflias Compradas ou Herdadas Escravos Invent^rios 

315 170 1.869 8 

(100%) (54.0%) 

Fonte: Vernota9. 

As tabelas 10 e 11 foram montadas a partir de oito das maiores fazendas de Pa- 

rafba do Sul. Dos 1.171 escravos comprados ate 1872, nada menos que 33.6% esta- 

vam unidos por laqos de parentesco de primeiro grau (casais com fjlhos e maes sol- 

teiras e seus rebentos), dado que aponta na diregao da existencia de um mercado 

de familias na regiao*11). Da mesma maneira o fato de 54.0% das famflias existen- 

tes terem sido compradas ou herdadas tamb&n aponta nessa diregao, al^m de mos- 

trar que este alto fndice era anterior ^ incorporagao aos plant&s de Paraiba do Sul. 

Outra forma de aproximagao ao problema da estabilidade das famflias 6 deter- 

nos nos casos de famflias nucleares formadas por casais e filhos e/ou por maes sol- 

teiras e filhos, que depois de integrados ao plantel (via compra ou heranga) tiveram 

seus contingentes aumentados atrav^s da procriagao. Assim procedendo estaremos 

(11) Nao nos foi possfvel identificar aqueles casais sem filhos que porventura tenham sido comprados jd em 
situagao matrimonial, o que certamente aumentaria o nilmero de famflias adquiridas, via compras. 
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frente a famflias nas quais parte da descendencia preexistia § incorporagao e part© 

nasceu no interior do novo plantel. Vejamos apenas dois exemplos desta situagao. 

Roberto e Firmina, casal de escravos comprados pelo prlmeiro Barao de Santa Jus- 

ta, africanos com 50 e 45 anos respectivamente em 1872, possufam entao seis fi- 

Ihos. Arthur, o mais velho filho comprado, tinha 20 anos de idade, enquanto que a cria 

mals velha nascida na fazenda tinha 9 anos.lnfere-se que ao ser incorporado ao plan- 

tel, Arthur teria 10 ou 11 anos. Estava, portanto, longe de ser uma cria de peito 

(como eram chamados pelos documentos os escravos em idade de amamentagao), 

sendo na verdade uma pega em perfeitas condigoes de ser vendida por seu valor 

uniterio, sem duvida razoavelmente alto por se tratar de urn escravo, quando menos, 

prestes a entrar no processo de produgao. Arthur, no entanto, foi preservado junto a 

sua famflia, comprada em bloco(12). Como este existem vdrios outros casos, mas 

vejamos somente o de Melania, escrava do Barao de Sao Roque. Africana de 44 

anos, sua filha mais velha, Elfdia, tinha 24 anos de idade e fora comprada juntamen- 

te com a mae. A cria mais velha tinha 9 anos. Em tese nao haveria porque Elfdia, 

comprada aos 15 anos, permanecesse unida a sua mae, pelo menos desde uma 16- 

gica estritamente comerciaK13). Estes dois casos demonstram a preservagao de fa- 

mflias, e a tabela 12 foi montada a partir de situagoes semelhantes recolhidas entre 

1937 cativos. Levou-se em consideragao o decreto de 15/9/1869, que tornava inse- 

parciveis maes e filhos menores de 15 anos, o que nos fez tomar somente aqueles 

indivfduos que tinham sido herdados ou comprados com mais de 10 anos de idade 

antes de 1869 e mais de 15 anos depois deste ano, e que nao possufam qualquer 

caracterfstica bioldgica que os obrigasse a ser incorporados ao novo plantel junta- 

mente com sua famflia. 

TABELA 12 

FAMILIAS ESCRAVAS E SUAS DESCENDENCIAS 
PARAIBA DO SUL (1872) 

Famflias que Depois de Compradas Famflias Compradas e/ou N2 de 
e/ou Herdadas Geraram Herdadas Possuidoras de Escravos 

Descend§ncia Filhos com Mais de 10 anos 

N2 de 
Inventdrios 

Antes de 1869, e de Filhos 
de Mais de 15 anos Depois 

desta Data 

99 

(100%) 

42 

(42.4%) 

1.937 8 

Fonte: Vernota9. 

(12) Inventdrio do 12 Bar5o De Santa Justa (1873). Cartdrio do 12 Offcio de Notas, Parafba do Sul (CPS). 

(13) Inventdrio do BarSo de Sao Roque (1873) — CPS. 
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Esta tabela nos mostra tamb^m que pessoas jci na fase produtiva do ponto de vista 

econdmico (com mais de 14 anos) ou prestes a nela entrar (de 10 a 13 anos) foram 

adqulridas juntamente com seus pais. 

Tudo o que foi dito acima, apesar de indicar uma alta frequencia de preservagao 

de famflias cativas, nao significa, no entanto, que tal fato constituisse a regra geral 

do mercado e da partilha de herangas. A intengao aqui d de apenas alertar para a 

importancia da preservagao das famllias. Sabe-se, ademais, que os inventSrios nao 

sao as fontes mais adequadas para an^lise das compras e vendas de cativos, para 

o que os Registros de Compra e Venda sao, sem duvida, mais pertinentes. Pordm, 

os inventories nos permitem uma primeira aproximagao ao problema. 

Mais uma vez alguns casos sao bastante representatives desta questao. JosO 

Agostinho Castelo Branco, plantador e traficante de negros, era possuidor, em 1839, 

de 112 escravos em Paralba do Sul e de 26 em Luanda De seus cativos no Brasil, 

24.1% estavam organizados em famflias. Sua mulher, a inventariante, solicitou ao 

juiz de drfaos da comarca que nao permitisse a separagao dos escravos na hora da 

partilha da heranga, 

"pois seria manifesta injustiga dividirem-se pais para uma parte e maes e 

filhos para outra^4). 

Exemplo tambOm importante nos 6 dado pelo inventOrio do Comendador IgnOcio Pe- 

reira Nunes, de 1857(15). Dos 418 escravos que deveriam ser repartidos entre 14 

herdeiros, 100 (23.9%) se encontravam organizados em 37 famflias. Destas, 21 

(63.6%) foram preservadas e reuniam 56 indivfduos, 4 famflias foram certamente 

desmembradas e conformavam 11 pessoas, nao havendo informagoes sobre o des- 

tine das 13 famflias restantes. Por fim, temos o caso do inventOrio de Porcina de 

Paula Dias (1873), cujos 102 escravos deveriam ser divididos entre 7 herdeiros(16). 

Existiam 15 famflias somando 46 pessoas (45.1% do plantel), das quais 10 (66.7%) 

foram preservadas, reunindo 30 (65.2%) indivfduos. Apenas duas famflias foram 

desmembradas. Observe-se que tanto no caso de Pereira Nunes como no de Paula 

Dias consideramos como famflias desmembradas aquelas que perderam pelo me- 

nos urn de seus membros, o que nao significa que a famflia necessariamente tenha 

sido esfacelada. 

4. Famflia Cativa e Roga de Escravos 

Vimos que muitas famflias escravas se sedimentam no tempo, chegando a cons- 

tituir at^ tres ou mais geragoes. Algumas delas chegam a agregar mais de 10 cati- 

(14) Invent^rio de Jos6 A. A. Castelo Branco (1839, mago 15, p. 31) - CPS. 

(15) Inventirio de Ign^cio Pereira Nunes (1857) - CPS. 

(16) Inventirio de Porcina de Paula Dias (1873) - CPS. 
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vos, para os quais o parentesco era acima de tudo um fator de organizagao. Veja- 

mos um exemplo, presents em outras grandes fazendas da 6poca, encontrado no 

plantel de Francisco Barbosa Teixeira, grande plantador de Parafba do Sul em 1872 

(ver quadro 1). 

Quadro 1 

7—. 

1/54 

A/22 U/20 X/18 M/38 B/37 

H/14 (c/e) 0 | F/16 | 0 

R/36 V/30 

G/10 

Q/15 P/15 D/11) (N/4 L/2 

•falecidos I I compra O cria 

Fonte; InventSrio de Francisco Barbosa Teixeira (1880). CPS. 

Temos aqui uma famflia formada por dois ramos, os quais estavam unidos por 

meio do casamento de M com B (os nCimeros depois da barra indicam a idade do 

escravo). Em 1872 existiam ainda 20 parentes vivos (13.9% do plantel total). Dos 7 fi- 

Ihos de M com B, 3. foram incorporados ao plantel juntamente com seus pais. B, por 

sua vez, foi incorporada juntamente com sua mae (T), suas irmas (V e R) e P (filho 

de R). Assim, pelo ramo de B tivemos a compra de um grupo familiar de 3 geragoes. 

Pelo ramo de M vemos que todos os seus irmaos, sua mae (I), sua av6 (J) e 3 de 

seus filhos (H, F, e Q) foram incorporados h fazenda de Santa Clara via compras,, 

em um processo que envolveu nada menos do que 4 geragoes. Tudo indica que os 

dois ramos foram comprados mais ou menos na mesma epoca, o que pode ser veri- 

ficado pelas idades de duas famflias nucleares, as de R e M/B. Na de R a compra 

mais nova possui 15 anos, enquanto que a cria mais velha tern 11 anos de idade, o 

que nos permits deduzir que esta famflia foi incorporada entre 1856 e 1860. O 

mesmo raciocfnio aplicado & famflia de M/B nos indica que sua incorporagao se deu 

entre 1857 e 1861. A quase coincid§ncia desses dois intervalos nos faz crer que a 

incorporagao dessas duas famflias nucleares tenha ocorrido entre 1857 e 1860. 

Estamos frente a uma famflia cujo processo de constituigao perpassou todas as 
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TABELA13 

FAMILIAS ESCRAVAS COM MAIS DE TRES GERAQOES EM RELAQAO AO 

TOTAL DE FAMILIAS, PARAIBA DO SUL (1872) 

Famflias Estendidas 

lnvent|irios N9 de 

Famflias 

N9 de 

Membros 

Total de 

Famflias 

Total de 

Membros 

Total de 

Escravos 

Viscx)nde da 22 125 44 197 336 

Parafba (50.0%) (63.5%) (100%) (100%) 

Luis Q. de 5 27 22 82 154 

R. Werneck (22.7%) (32.9%) (100%) (100%) 

Jos6 Antdnio 5 47 16 82 147 

Castilho (31.3%) (57.3%) (100%) (100%) 

Barao de 5 28 45 144 331 

Sao Roque (17.9%) (19.4%) (100%) (100%) 

Maria d'Oliveira 3 16 33 97 236 

Pereira (9.1%) (16.5%) (100%) (100%) 

19 Barao de 16 78 121 299 441 

Santa Justa (13.2%) (26.4%) (100%) (100%) 

Manoel G. V. 11 87 27 133 166 

da Cruz (40.7%) (65.4%) (100%) (100%) 

Francisco 7 62 12 86 144 

B. Teixeira (58.3%) (75.6%) (100%) (100%) 

Barao do Rio 3 19 34 116 158 

d'Ouro (8.8%) (16.4%) (100%) (100%) 

Porcina de 2 16 15 46 102 

P. Dias (12.5%) (34.9%) (100%) (100%) 

Total 79 

(21.4%) 

505 

(39.4%) 

369 

(100%) 

1.282 

(100%) 

2.215 

Fonte: InventSrios - CPS. 
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etapas da escravidao no m6dio vale do Paraiba. As fontes nos indicam que J era 

africana. Sua filha I nasceu no Rio de Janeiro em 1818, numa 6poca em que o vale 

era ainda uma zona de fronteira aberta, na verdade uma regiao de passagem entre a 

Corte e o Sul de Minas. For entao a vila de Paratba do Sul era urn mero povoado, 

pousada de tropeiros que atrav6s do Caminho Novo alimentavam de bragos e gene- 

ros o sul de Minas e a cidade do Rio de Janeiro (FRAGOSO, 1984). A constituigao 

desta famllia acompanha a prbpria montagem do sistema agr^rio-exportador, seu 

auge e o infcio de seu definhamento. E interessante observar, por fim, que as 

tres primeiras geragoes surgiram e se consolidaram antes do fim do trSfico atlantico. 

A tabela 13 se refere ao total de famflias existentes em algumas grandes fazen- 

das de nossa regiao-objeto em 1872. Discrimina-se tamb&n aquelas formadas por 

no mfnimo tr§s geragoes, aqui chamadas de famflias estendidas. Sao 369 famflias 

das quais 21.4% englobam pelo menos tres geragoes e reunem 505 membros. Al- 

guns resultados sao verdadeiramente notdveis. Por exemplo, dos 166 escravos do 

Comendador Manoel Gomes Vieira da Cruz, 133 (80.1%) estao unidos por lagos de 

parentesco, conformando 27 famflias. Destas, 11 jci estao na terceira geragao e reu- 

nem 65.4% do total de escravos unidos por lagos de parentesco. A simples existen- 

cia destas famflias estendidas demonstra a solidificagao do parentesco no tempo. 

Note-se que mesmo que os grupos de parentesco se tenham consolidado, os fndi- 

ces de mortalidade eram altos, sobretudo a mortandade de infantes. Por exemplo, em 

uma das fazendas do Barao do Rio d'Ouro 42 criangas nasceram entre 1872 e 1880. 

Mas somente a metade delas chegou viva a 1880(17). O inventdrio de Mariana Ja- 

cintha de Macedo (1835) nos permite observar que 31.4% dos 137 escravos pade- 

ciam de enfermidades tais como hidrofobia, elefantfase, tuberculose, cegueira 

etc(18). Apesar disso, na fazenda do Barao do Rio d'Ouro 73.4% dos 116 escravos 

estavam unidos por lagos de parentesco, porcentagem que chegava a 51.1% para o 

caso do plantel de Mariana Jacintha. 

Mais uma vez somos obrigados a encarar os escravos como elementos ativos, 

com a relagao entre eles e os senhores sendo em grande medida mediatizada por 

outras formas de relagoes sociais, o parentesco neste caso. Tal como jci dissemos 

anteriormente, os dados at6 agora levantados apontam para a id&a de que para 

al6m do padrao demogr^ifico ligado ao funcionamento da plantation urn outro, li- 

gado Ss famflias de cativos. No primeiro caso a "lei da populagao" estaria vinculada 

k produgao de sobretrabalho. Por seu turno, o padrao ligado aos escravos enquanto 

comunidade seria marcado nao propriamente pela produgao de sobretrabalho nem 

pela reprodugao do cativo reificado. Ao contr^rio, a demografia da comunidade se 

distingue daquela da plantation justamente por romper esta reificagao, buscando 

com que a relagao senhor/escravo seja mediatizada pelas famflias formadas por e 

para os cativos. Tal padrao servia, ademais, para repor os grupos familiares enquan- 

to tal para, desse modo, reproduzir a prdpria comunidade. 

(17) Inventdrio do BarSo do Rio d'Ouro (1881) - CPS. 

(18) Inventdrio de Mariana Jacintha de Macedo (1835) - CPS. 
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A id^ia de uma relativa autonomia do padrao demogicifico da comunidade de ca- 

tivos adquire novo matiz quando relacionada com a brecha camponesa enquanto 

dado estrutural do sistema escravista. Segundo Giro Cardoso: 

"Do ponto de vista economico a atribuigao de uma parcela e do tempo 

para cultivd-la cumpria uma fungao bem definida no quadro do escravis- 

mo colonial: a de minimizar o custo de manutengao e reprodugao da for- 

ga de trabalho. Quanto a este aspecto, a variagao do seu grau de impor- 

tancia no tempo e no espago dependia de outra alternativa - o forneci- 

mento a baixo custo de roupa e alimentos aos escravos pelos senhores 

- e da abundincia do fator terra" (CARDOSO, 1979, p. 137). 

Agregue-se que a brecha camponesa reduzia os custos da empresa tamb6m de 

uma outra maneira. Existem exemplos de que quando a "roga dos escravos" gerava 

excedentes e parte deles era adquirida pela prdpria fazenda, tal operapao se reailza- 

va a prepos inferlores aos do mercado. 

A brecha camponesa, tal como acima definida, constitufa-se numa realidade pre- 

sente na regiao de Paralba do Sul. De acordo com o inventcirio do alferes Damask) 

Jos£ de Carvalho (1834), dono da fazenda Matto Grosso (99 escravos, dos quais 

34.3% estavam unidos por lagos de parentesco), o inventariante, ap6s ter arrolado as 

dfvidas, afirma 

"ter pago aos pretos desta fazenda de milho e feijao que colheram em 

suas rogas e que se precisou para o consume da mesma fazenda a quan- 

tia de trezentos e setenta e nove mil e trezentos e vinte rdis - 

379$320"^9). 

Da mesma forma, a Conta de Tutela para a fazenda Santo AntSnio em 1850/1853 

nos permite inferir que a participagao dos escravos na aquisigao, por esta fazenda,. 

de g§nerbs alimentfcios foi superior a 60%. Observe-se, neste caso, que o prego pa- 

go aos cativos por urn alqueire de feijao foi de 2$000, enquanto que o prego de mer- 

cado - segundo as contas desta mesma fazenda - alcangava 3$760 (FRAGOSO, 

1984, p. 143). Na fazenda Cachambii, o mesmo tipo de documentagao nos indica que 

entre 1880 e 1882, a presenga dos escravos na compra de alimentos pela empresa- 

variava de 34 a 39% (FRAGOSO, 1984, p. 141-142)(20). 

Enfim, a presenga da roga dos escravos demonstra a insuficiencia da interpreta- 

gao para a qual o trabalhador direto 6 urn elemento dissociado de si prdprio, sendo 

sua forga de trabalho propriedade de outro. Atravfe da roga de escravos o cativo 

resgata parte de seu ser, adquirindo uma margem de autonomia que mesmo media- 

(19) Inventcirio de Damasio Jos6 de Carvalho (1834) - CPS. 

(20) Para outros exemplos, veja-se p. 135-145. 
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tizada pelo fazendeiro Ihe permite produzir e at6 vender parte dos cultivos de subsis- 

t§ncia. O fate da empresa adquirir g§neros alimentares no mercado demonstra nao 

s6 a insuficiencia da produgao intema da fazenda (no caso, da roga dos escravos e 

da prdpria produgao de alimentos do senhor), como tamb6m a necessidade de se 

adquirir estes produtos. Estamos aparentemente diante de um paradoxo. Em se tra- 

tando de uma empresa escravista, em tese ela 6 proprietciria da forga de trabalho do 

cativo e, portanto, de tudo o que ele produzir. Por6m, a compra de generos ao es- 

cravo nega, pelo menos parcialmente, esta reificagao, pois implica seu reconheci- 

mento como produtor autdnomo, o que se traduz em maiores despesas para a fa- 

zenda. Percebe-se, assim, a interferdncia da brecha camponesa na consecugao do 

cdlculo economico da empresa escravista. 

E interessante notar que nos inventdrios por nds trabalhados nao se encontram 

informagdes mais detalhadas sobre as rogas dos escravos (extensao, caractensticas 

da produgao etc). E como se elas nao fizessem parte das empresas, nao pertences- 

sem aos espdlios. Tal situagao pode ser percebida atravds do inventdrio de Antonio 

Luis dos Santos Wemeck (1852), onde a roga dos escravos aparece de forma indire- 

ta como limite da cultura de milho da unidade inventariada: 

"tres alqueires de milho plantado desde a buracada das bananeiras £ ro- 

ga dos escravos pelas vertentes opostas do cdrrego da Santa Juliana"^), 

Evidentemente, o silencio sobre a brecha camponesa neste tipo de documento toma 

mais diffcil seu reconhecimento por parte do historiador. No entanto, por se tratar de 

uma documentagao especifica sobre a empresa escravista, onde o objeto sao os 

bens do fazendeiro, tal silencio adquire um novo sentido. Observe-se que nao se tra- 

ta da diluigao da roga dos escravos entre os bens do senhor. Ao contr^irio, o silencio 

denota aqui um alto grau de autonomia da brecha, que desta forma nao sd redefine 

a relagao senhor/escravo como tambdm a deste ultimo com o fator terra. O cativo 

aparece claramente configurado como um protocamponesf22). 

A conjugagao da brecha camponesa com as famflias cativas nos fomece elemen- 

tos que embasam ainda mais a iddia da existencia da comunidade de escravos no 

interior da plantation. Comunidade e plantation nao sao elementos excludentes. Na 

verdade, a empresa escravista mercantil seria fruto da combinagao e interpenetragao 

dessas duas realidades. A comunidade de escravos se impoe aos mecanismos de 

funcionamento da plantation em graus varidveis de acordo com a dpoca e o local, 

havendo possibilidade de que sua presenga tivesse sido particularmente importante 

no interior das grandes fazendas de cate do s^culo XIX. 

(21) Inventdrio de Antdnio Luis dos Santos Werneck (1852) - CPS. 

(22) A expressSo "protocampesinato" para os escravos foi extrafda de MINTZ (1961, p. 31 -34). 

Ettudos Econdmicos, Sao Paulo, 17(2): 151-173, maio/ago. 1987 171 



FAMI LI A ESCRA VA EM PARAIBA DO SUL 

Condusao 

Temos encontrado casos que evidenciam a preservagao de boa parte das famflias 

escravas nos movimentos de compra e venda e nas partilhas de herangas. Indica-se, 

portanto, a interfer§ncia da famflia escrava em um setor tao estrat6gico como o 

mercado. Daf se pode deduzir a importancia destes grupos familiares para a repro- 

dugao do sistema, tanto no sentido de que eles estarao presentes no processo de re- 

constituigao das fdrtunas escravistas (as partilhas de herangas) como na decisao 

econfimica do senhor no que diz respeito ^ reposigao e/ou ampllagao de seu plantel. 

Vimos ainda que durante o perfodo 1835-1879 mais de 1/3 dos plant6ls estavam 

organizados em famflias, muitas das quais com suas parcelas de terras e com6rcio 

prdprio. Nao 6 diffcil perceber o peso do que aqui chamamos de comunidade de ca- 

tivos na prdpria gestao econdmica das empresas em questao, mais clara a partir de 

1850, quando o mercado interno e a reprodugao enddgena se transformaram nos 

pi lares da reprodugao do sistema. 

Os inventcirios de dois dos maiores empresdrios de Parafba do Sul nos permite 

apreender melhor tal peso para o perfodo 1872-1880(23). Em 1872 os dois plantdis 

somavam 305 escravos, dos quais 110 estavam em idade produtiva dtima (de 14 a 

40 anos). Oito anos mais tarde o plantel total havia aumentado para 429 cativos 

(+40.7%), dos quais 177 (+60.9%) em idade produtiva. Destes ultimos, 68 (38.4%) 

eram remanescentes do plantel produtivo de 1872, 58 (32.8%) eram crias do plantel 

original que atingiram a idade produtiva e, 51 (28.8%) haviam sido incorporados via 

compras. Conclui-se que em termos de reposigao de mao-de-obra, o peso das famf- 

lias constitufdas (64.9% do plantel total de 1872) foi superior ao das compras. Pica 

patente a influencia da demografia da comunidade no Ccilculo economico das em- 

presas. 

Nao pretendemos que os resultados aqui alcangados possam ser generalizados 

para outras dreas e/ou regioes. Isto depended do esforgo de pesquisadores, isola- 

damente ou em equipes. O que se buscou, fundamentalmente, foi contribuir para 

uma melhor compreensao da escravidao no Brasil, recuperando o escravo como um 

elemento ativo na configuragao da prdpria I6gica de funcionamento do sistema. 
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