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Resume 

Este artigo apresenta alguns elementos b£si- 
cos referentes & estrutura de posse de escravos, 
elaborados a partir do processamento das listas 
nominativas de habitantes concementes a quatro 
das oito Companhias de Ordenangas entSo 
existentes em Lorena em 1801. 

Tanto os escravistas como os escravos pos- 
sufdos sSo contemplados segundo urn amplo 
conjunto de var&veis demogr^ficas: sexo, faixas 
etcirias, estado conjugal, atividade econdmica, 
origem, cor e condigdo de legitimidade das 
criangas escravas. Tais vari^veis foram analisa- 
das considerando-se urn corte bdsico, qual seja, 
o do tamanho dos plant6is (conjunto de escravos 
pertencentes ao mesmo proprietirio). Visou-se, 
assim, al6m do conhecimento da estrutura de 
posse de cativos, apreender as distingdes de- 
correntes de os mesmos integrarem grupos de 
cativos mais ou menos numerosos. 

Em termos gendricos, pode-se afirmar que 
quase todas as varidveis demogrdficas selecio- 
nadas apresentaram algum tipo de relagdo com o 
tamanho dos plantdis. 

Especificamente com respeito d estrutura de 
posse de cativos, observamos a repetigSo, para 

Abstract 

This work presents some of the basic ele- 
ments concerning the slaveholding structure in 
Lorena, SSo Paulo, at the beginning of the nine- 
teenth century. The primary sources were ma- 
nuscript censuses for 1801, of which four of the 
eight Companhias de Ordenangas existing in 
Lorena at the time were examined. 

Both slaveholders and slaves were analysed 
according to a wide range of demographic varia- 
bles: sex, age brackets, marital status, economic 
activity, origin, colour and legitimacy condition of 
slave children. The analysis has taken into con- 
sideration a basic characteristic: the size of the 
slaveholding property. Thus, besides examining 
the slaveholding structure, we aimed at pointing 
out the distinctions arising from the fact that the 
slaves belonged to groups of different sizes. 

In general terms, we may say that almost all 
selected demographic variables presented some 
kind of relation to the size of the slaveholdings. 

As to the slaveholding structure specifically, 
we observed that in Lorena it was similar to the 
ones in other areas in Brazil, as well as to slave- 
holding structures existing in S§o Paulo in other 
points of time: significant presence of women 
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Lorena, da estrutura de posse observada em ou- 
tras Sreas do Brasil, bem como em outros mo- 
mentos do tempo na prdpria Capitanla de Sao 
Paulo: significativa presenga de mulheres entre 
os escravistas; alta participagSo relativa dos pro- 
prietdrios com pequeno mDmero de cativos e ex- 
pressivo peso relativo dos escravos possufdos 
pelos proprietdirios de porte m6dio ou grande. 

Palavras-chave: escravismo, demografia escra- 
va, posse de escravos. 

Introdugao 

among the slaveholders, high proportion of small 
slaveholders and an expressive relative weight of 
the slaves belonging to medium or large slave- 
holders. 

Key words: slavery, slavery demography, sla- 
veholding. 

Neste artigo apresentamos alguns dos elementos bcisicos concernentes ^ 

estrutura de posse de escravos em Lorena(SP) como se definlam no infcio do 

s^culo passado. As fontes prim^rias de que nos servimos referem-se a quatro 

das oito Companhias de Ordenangas entao exlstentes naquela localidade e se 

consubstanciam em listas nominativas levantadas em 1801 (1). 

A esta altura o caf6 jci iniciara sua penetragao no Vale do Parafba paulis- 

ta, mas sua produgao ainda mostrava-se modesta. Asslm, a vida economica 

via-se marcada por urn elenco de generos que, excetuados o agucar e o fumo, 

definiam-se como de subsistencia - caso da aguardente e toucinho - ou desti- 

nados, sobretudo, ao autoconsumo, tais como o arroz, o milho, o feijao e a 

mandioca. O relativo dinamismo economico e os expressivos movimentos po- 

pulacionais entao observados encontravam explicagao no processo de soer- 

guimento devido & recuperagao da autonomia administrativa da Capltania e 

assentavam-se no estabelecimento da feitura do agucar destinado k exporta- 

gao. Este processo, como sabido, caracterizou a economia paulista nas quatro 

ultimas d^cadas do s^culo XVIII e no qual enraizou-se a produgao da rubicicea 

que atingiria enorme importancia no correr do s^culo passado. 

E este, portanto, o quadro no qual se movimentavam os 162 escravistas 

e 912 cativos, os quais compoem o objeto imediato deste trabalho. Ocupemo- 

nos, pois, de uns e de outros. 

1. Visao de Conjunto de Escravistas e Cativos 

Antes de passarmos ao estudo especffico da estrutura de posse e de efe- 

tuarmos cortes segundo o tamanho dos plant6is ou estabelecermos cruzamen- 

(1) Trabalhamos com os documentos correspondentes ^ primeira, segunda, quinta e s^tima Compa- 
nhias de Ordenangas da Vila de Nossa Senhora da Piedade de Lorena, os quais integram o acer- 
vo do Arquivo do Estado de SSo Paulo e pertencem ^ colegao identificada como Magos de Popula- 
gSo, ordem 98, caixa 98. 
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tos entre as variciveis demogicificas e economicas, debmgar-nos-emos sobre 

cada um dos segmentos populacionais em estudo e os qualificaremos em ter- 

mos basicamente demogr^ficos. 

Os proprietaries de escravos eram majoritariamente do sexo masculino 

(75,9%), predominando macigamente os brancos (95,7%) e os que haviam co- 

nhecido o casamento (65,4% de casados e 20,4% de viuvos). A grande maioria 

havia nascido na prdpria Capitania de Sao Paulo (46,3% em Lorena e 14,2% 

em outras localidades paulistas), parcela expressiva deslocara-se de capitanias 

limftrofes (19,1% de Minas Gerais e 5,6% do Rio de Janeiro, com 0,6% originS- 

rios de outras cireas do Brasil que nao se viram identificadas), cabendo aos 

oriundos de Portugal ou das llhas Atlanticas peso relative identico ao verificado 

para os proprietaries nascidos na Capitania de Sao Paulo, exclusive os lore- 

nenses: 14,2%. 

A idade m&jia dos escravistas algava-se a 49,3 anos; 29,6% colocavam- 

se entre os 21 e os 39 anos, 45,7% tinham de 40 a 59 anos e os restantes 

24,7% compunham o conjunto com 60 ou mais anos de idade. 

Com respeito ^s atividades economicas, dominavam os Agricultores e os 

Criadores de Animais (64,8%) secundados pelos Senhores de Engenho 

(16,1%). Tamb^m presentes estavam os Negociantes e os Rentistas (4,9%) e 

os que se dedicavam ao trabalho da Igreja ou eram Profissionais Liberais 

(3,7%), assim como os Artesaos (6,8%); para os restantes 3,7% nao se ano- 

tou a atividade ^ qual se vinculavam. 

Na massa escrava observava-se a superioridade num^rica do elemento 

masculino (54,6%); os pretos compunham tres quartos dela (75,3%) e os casa- 

dos ou viuvos apareciam expressivamente representados: 20,7%. Este ultimo 

porcentual ver-se-ia algado a 33,4% caso consider^ssemos, tao-somente, os 

cativos com 15 ou mais anos de idade. Referentemente ^ origem, dominavam 

os nascidos no Brasil (73,2%); dentre os oriundos da Africa cabia maior peso 

relative aos Bantos (97,5%). Por outro lado, a significante participagao das 

criangas com 10 ou menos anos (29,2%) faz-nos pensar em uma populagao 

nao muito envelhecida. Deve-se ter presente que tal indicador mostrava-se su- 

perior para as mulheres (35,7%) vis-a-vis as pessoas do sexo oposto (23,7%), 

diferenga esta decorrente da heterogenea composigao do grupo de escravos 

deslocado da Africa, no qual mostrava-se majoritdrio o elemento masculino. 

Este fato evidencia-se, palmarmente, quando observadas as razoes de mascu- 

linidade segundo a origem: 221,0 para africanos e 97,6 para os coloniais, don- 

de decorria a razao de masculinidade de 120,3 para o conjunto total de cativos. 

A mesma desproporgao acima referida explica as discrep^ncias das razoes de 

masculinidade segundo faixas etcirias; assim, para o intervalo 0 a 14 anos este 

indicador denota relative equilfbrio entre os sexos (94,4 homens para cada gru- 

po de 100 mulheres), jci no intervalo dos 15 aos 59 anos de idade a cifra via-se 
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afetada pela maior presenga dos homens (143,4); de outra parte, o balancea- 

mento observado entre as pessoas com 60 e mais anos pode ser explicado 

pela maior incidencia de dbitos para os elementos do sexo masculine, taxa de 

mortalidade esta que seria tao mais elevada quanto maior fosse o diferencial, 

entre os sexos, das taxas de alforria, a qual parece ter sido mais frequente, no 

meio rural, para as mulheres. 

Da interagao das evidencias antes apontadas, resultavam os perfis das 

figuras abaixo. A primeira, al6m de ilustrar o predorrnnio de coloniais sobre 

africanos, indica o relativo equilfbrio dos sexos entre os primeiros e o domfnio 

num^rico dos homens para os segundos. O gr^fico seguinte evidencia a con- 

GRAFICO 1 

ESCRAVOS: SEXO E ORIGEM 

(LORENA — 1801) 
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centragao do elemento africano nas faixas etdrias superiores, denotando, con- 

comitantemente, que tal populagao apresentava-se relativamente "velha", en- 

quanto a de coloniais apresentava perfil prdprio de populagoes "jovens" Esta 
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ultima verificagao pode ser tomada como indicio de que prevalecia para os es- 

cravos nascidos no Brasil uma taxa positiva de crescimento natural2). 

GRAFICO 2 

ESCRAVOS: IDADE E ORIGEM 

(LORENA -1801) 
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A pir^mide et^ria, por fim, revela a participagao mais do que proporcional 

dos homens e a maior frequencia relativa de casamentos no conjunto feminine 

(23,2% em face de 18,7% de homens casados ou viuvos, sendo os pesos rela- 

(2) Temos presente que parte dos nascimentos ocorridos no Brasil devia-se k presenga de pais e/ou 
mSes africanos. 
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GRAFICO 3 

PIRAM1DE DE IDADES: POPULAQAO ESCRAVA 

(LORENA- 1801) 
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tivos tornados, respectivamente, sobre os efetivos totals de cada sexo). Outro 

elemento que se destaca 6 a participagao crescente de casados ou viuvos con- 

forme tornam-se mais elevadas as idades consideradas; tal fato, aites, 6 co- 

mum a ambos os sexos e fica mais ressaltado se nos detlvermos no gr^fico 

subsequente. 

Com respeito a filiagao das criangas escravas com 14 ou menos anos 

cumpre realgar a expressiva partlcipagao dos filhos legftimos. Assim, caso con- 

sidercissemos como filhos naturais todos aqueles para os quais nao foi possf- 

vel determinar a condigao de filiagao chegarlamos ao peso relative de 41,2% 

para os legftimos - os naturais representariam 20,5% e os nao identificados 

38,3%. A exclusao destes ultimos e o correlate computo das criangas para as 

quais identificou-se a filiagao indica a prevalencia daquelas cujos pais haviam 

recebido o sacramento do matrimonio: 66,8% para legftimos e os restantes 

33,2% para naturais. Em conson^ncia com a participagao mais elevada de legf- 
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GRAFICO 4 

ESCRAVOS: SEXO, IDADE E ESTADO CONJUGAL 

PORCENTUAIS DE CASADOS OU VIUVOS (LORENA - 1801) 

80 -i 

60 - 

40 - 

20 

Mulheres 

/ 

0 
10-14 

Homens 

15-19 20 -29 30-39 
Faixas Et^irlas 

40-49 50-59 •O • 4- 

GRAFICO 5 

CRIANQAS - FILIAQAO 

(67 %) 

33%) 

ESCRAVAS - ESTADO CONJUGAL 
;% SOBRE MULHERES MAIORES DE 14 ANOS) 

40 %) 

(20 %) 

<39 %) 

Legftimas 

Naturals 

Casadas + Viuvas/15+ 

Mae Solteira/15+ 

Solteiras/15 + 

Est. econ., Sao Paulo, 19(2):319-345, maio-ago. 1989 325 



POSSE DE ESCRAVOS     

tlmos vis-£-vis os naturais, mostrou-se majorlt^rio o peso relative das mulheres 

casadas ou viuvas em face do concemente ^s maes solteiras. Destarte, en- 

quanto estas ultimas representavam 20,4% do efetivo feminino com 15 ou 

mais anos de idade, cabia ^is casadas ou viOvas o peso relative de 40J4%(3) 

(Cf. gr^fico 5). 

Ademais, conforme se visualiza no gr^fico 6, a participagao das casadas 

ou viuvas prevalecia em todas as faixas etcirias, sendo de notar, tamb6m, que 

os perfis de ambas as curvas nao mostram grande dessemelhanga nas primei- 

ras faixas etcirias. 

GRAFICO 6 

ESCRAVAS 
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2. Estrutura de Posse de Escravos 

Antes de passarmos ao estudo pormenorizado da problem^itica em epf- 

grafe cabem algumas observagoes concernentes aos escravistas de cor e aos 

que foram anotados como agregados. O reduzido numero de casos verificados 

- o que § expressive por si mesmo - impede-nos ancilises mais detalhadas 

(3) Neste c6mputo n§o consideramos uma mulher casada, de 14 anos. 
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respeitantes &s duas condigoes assinaladas; asslm, nao tornaremos Ss mes- 

mas. 

Do conjunto de proprieterios de escravos, apenas 1,9% compunha-se de 

agregados - dos quais duas mulheres e um homem todos brancos e soltei- 

ros, nao vindo, nos documentos compulsados, identificada a atlvidade econo- 

mica desempenhada pelos mesmos. Os sous plant6is - que reuniam 0,4% da 

massa escrava - eram integrados exclusivamente por mulheres nascidas no 

Brasil: uma senhora de 80 anos, preta e casada; uma outra com 55, preta e 

soltelra; e uma terceira, a qua! igualmente preta solteira, tinha junto a si uma 

filha parda com 5 anos de idade, tamb§m cativa. 

Dos tres proprietcirios pardos, todos casados, dois detinham um escravo 

cada e o outro possufa quatro. Das tres escravistas pardas, todas solteiras, 

duas possufam um escravo cada e a outra dois; este ultimo era o numero de 

cativos do unico proprietcirio negro, uma viuva. Em conjunto, estas pessoas de 

cor detinham 12 escravos (1,3% do total de cativos) e correspondiam a 4,3% 

do total de proprietaries. 

Colocadas estas observagoes sobre a cor e a condigao de agregados, 

passemos ao estudo sistem^tico dos escravistas. 

A distribuigao dos proprietaries e cativos segundo o sexo e faixa de ta- 

manho dos plant&sW revela algumas evidencias merecedoras de atengao (Cf. 

tabela 1). 

TABELA 1 

DISTRIBUIQAO DE PROPRIETARIOS E ESCRAVOS SEGUNDO O 

SEXO E FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS 

(LORENA — 1801) 

Faixas de Proprietarios Escravos 

Tamanho dos % % 

Planteis H M Tot. H M Tot. Escravistas Cativos 

1 29 11 40 16 24 40 24,7 4.4 

2-5 55 18 73 119 104 223 45,0 24,5 

6-15 30 9 39 188 187 375 24,1 41.1 

16-41 9 1 10 172 102 274 6,2 30,0 

Total 123 39 162 495 417 912 100,0 100,0 

(4) Os pontos de corte para a determlnagao do tamanho de cada faixa, assim como o ndmero das 
mesmas, foram definidos em fungao de anSlise preliminar na qual tentamos identificar os grupos 
que apresentavam caracterfsticas demogr^ficas e econdmicas n§o muito dfspares. 
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Ressalta, de pronto, a repetigao para Lorena de 1801, da estrutura de 

posse observada em outras ^reas do Brasil, bem como em outros mementos 

do tempo na prdpria Capitania de Sao Paulo. Referimo-nos, especificamente, a 

tr§s aspectos distintos: significativa presenga de mulheres entre os escravistas, 

a qual algava-se a pouco menos de um quarto (exatamente 24,1%) - a esta 

questao voltaremos adiante; alta participagao dos proprletcirios com nCimero 

mfnimo de cativos ou que detinham plant&s relatlvamente pequenos; expressi- 

ve peso relative dos escravos possufdos pelos propriet^rios de porte m&jio ou 

grande. Assim, apenas 4,4% dos cativos integravam os plant&s com apenas 

um elemento; doutra parte, seus proprietcirios compunham praticamente a 

quarta parte do conjunto de escravistas (24,7%). No outro extreme colocavam- 

se os propriet£rios de maior porte (16 a 41 escravos por plantel), os quais, em- 

bora fossem apenas 6,2% do segmento de proprietcirios, possufam pouco me- 

nos de um tergo (30,0%) da escravaria. Em termos gerais observa-se que 

69,7% dos escravistas tinham sob seu domfnio apenas 28,9% dos escravos, 

enquanto menos do que um tergo daqueles primeiros (30,3%) possufa 71,1% 

destes ultimos. Tanto este como outros indicadores aproximam-se dos encon- 

trados para outras localidades e/ou momentos do tempo. Destarte, a m&Jia por 

propriet^rio alcangou 5,6 cativos, a classe modal correspondia a um, mediana 

situou-se nos tres escravos (indicador v^lido para os escravistas) e o Indice de 

Gw igualou 0,536 (Cf. tabela 2). 

TABELA 2 

INDICADORES ESTATISTICOS CONCERNENTES AOS ESCRAVISTAS 

Local idade Media de .cativos Classe Mediana Indice 

e Ano por proprietdrio Modal (proprietarios) de GINI 

Lorena, 1801 5,629 1 3 0,536 

Lorena, 1804(a) (b) 5,8 1 0,56 

Sorocaba, 1804(c) 5,014 1 3 0,545 

Bahia, 1816/17(d) 7.2 —— —,— 0,590 

Vila Rica, 1804(e) 3,7 0,502 

Curitiba, 1804(f) 5,0 1 0,53 

Parana, 1804(9) 5,6 1 3 0,56 

Notas: valor nao calculado pelo(s) autor{es): a) LUNA & COSTA (1983, p. 220); b) inclusive Areias; 
c) LUNA (1986, p. 10); d) SCHWARTZ (1983, p. 284); e) LUNA & COSTA (1982, p. 71); 0 LUNA 
& COSTA (1983, p.220) - os dados referem-se ^ vila de Curitiba e as freguesias de Sao Jos6 dos 
Pinhais e Lapa; g) GUTIERREZ (1985, p. 14) - os dados correspondem a sete localidades do 
Parang. 
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Atenhamonos, agora, & presenga feminina entre os escravistas. Como 

avangado, seu peso relativo era ponderdvel (24,1% do total); nao obstante, o 

numero m(§dio de escravos possufdos por mulheres era inferior ao dos homens.' 

4,28 em face de 6,06, o que fazia com que as mulheres, conjuntamente, deti- 

vessem apenas 18,3% do total de escravos. AI6m disto, considerando-se as 

faixas de tamanho dos plant&s, impoem-se novas evidencias. Verifica-se, de 

pronto, que o desequilfbrio ora apontado situava-se, basicamente, na faixa su- 

perior de tamanho de posse; nela os homens representavam 90% dos escravis- 

tas e, em m&jia, detinham 28,44, enquanto o mesmo indicador cafa a 18,00 

para as mulheres (Cf. gr^ficos 7 e 8). O mdice de Gini, por seu turno, indica 

uma concentragao menor para os proprietdrios do sexo feminino, o que fez es- 

te grupo relativamente mais homogeneo do que o concernente aos escravistas 

do sexo oposto, cujo fndice correlato algava-se a 0,546 em face de 0,477. 

GRAFICO 7 

ESTRUTURA DE POSSE DE ESCRAVOS 

TAXA DE MASCULINIDADE DE PROPRIETARIOS (LORENA - 1801) 
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GRAFICO 8 

ESTRUTURA DE POSSE DE ESCRAVOS 

NUMERO MEDIO DE ESCRAVOS POSSUIDOS (LORENA - 1801) 
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Deve-se notar, ademais, a forte presenga das viuvas no conjunto das pro- 
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entre os proprietcirios dominavam os casados (86,2%). Disto decorre que a par- 

ticipagao dos solteiros era maior no elemento do sexo feminino (20,5%) do que 
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escravos possufdos por mulheres, cabendo os restantes 10,8% ks solteiras as 

quais tinham, em m&jia, 2,25 cativos, enquanto as proprietcirias viuvas deti- 

nham, em m6dia, 4,81 escravos, valor prdximo ao tamanho m&Jio do plantel 

dos proprietdrios do sexo oposto que conheceram o matrimonio (5,81). 

No gr^fico 9, por seu lado, independentemente do sexo do proprietcirio, 

observa-se urn aumento da taxa de masculinidade de esaavos possufdos con- 

forme aumenta o tamanho dos plant6is. Assim, na primeira faixa, os escravos 

do sexo masculine comparecem com peso em torno de 40%, subindo a aproxi- 

madamente 63% na correspondente ao outro extreme; considerando-se que 

nas faixas intermedicirias os efetivos de ambos os sexos equilibram-se, pode- 

se inferir que o ingresso k condigao de escravista dava-se, preferencialmente, 

mediante a propriedade de urn escravo do sexo feminine; o comportamento da 

GRAFICO 9 
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taxa de masculinidade sugere, tamb6m, a existencia de um processo diferen- 

ciado de acumulagao em escravos do qual resultava, nos plant^is de grande 

porte, uma composigao em que se via privilegiado o elemento masculino. 0 

mesmo gr^fico evidencia, ademais, nao haver correlagao entre o sexo do pro- 

prieterio e dos respectivos escravos; ao que nos parece, a composigao sexual 

da escravaria prendia-se ao montante de recursos possufdos pelos escravistas. 

TABELA 3 

VENDAS E COMPRAS DE ESCRAVOS SEGUNDO FAIXAS 

DE TAMANHO DOS PLANTEIS E SEXO DOS PROPRIETARIOS 

(LORENA - 1801) 

Faixas de Vendas Compras 

Tamanho dos  

Planteis Prop. H Prop. M Total Prop. H Prop. M Total 

1 1—13—3 

2 a 4 3 7 10 8 1 9 

5 a 9 6 5 11 11 2 13 

10 a 41 - 8 8 3 - 3 

Total 10 20 30 25 3 28 

Por seu turno, as compras e vendas de cativos mostraram-se relaciona- 

das ao tamanho do plantel, ao sexo e estado conjugal dos propriet^rios envol- 

vidos em tais transagoes. Assim, da tabela 3 infere-se que apenas 10,7% das 

compras e 26,7% das vendas disseram respeito a planteis com dez ou mais 

cativos; esta modesta presenga no mercado de compra e venda de escravos 

dos detentores de planteis maiores fica ainda mais reforgada se lembrarmos 

que os mesmos representavam 16,7% dos proprietaries e detinham 53,4% dos 

escravos(5). Tomando-se em consideragao o sexo dos proprieterios, verificou- 

se forte tendencia de as mulheres realizarem transagoes de venda e mostra- 

rem presenga, nas compras, menor do que seu peso relative no conjunto de 

(5) Estes resultados apontam na mesma diregSo das verificagoes efetuadas por SLENES (1976, 
Capftulo III). 
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proprietcirios. Destarte, as proprietcirias - que correspondiam a 24,1% do total 

de escravistas e que detinham 18,3% dos cativos - compareceram com 66,7% 

do numero de escravos vendidos e apenas 10,7% dos adquiridos; esta caracte- 

rlstica 6 ainda mais nftida caso tomemos em conta apenas os proprietirios 

com 10 ou mais cativos: nesta faixa de tamanho de plantel, as mulheres efe- 

tuaram a totalidade das operagoes de venda e nao participaram das compras. 

Ademais, as viuvas, cujo peso relativo entre as proprieterias era de 79,5% e 

que detinham 89,2% dos escravos possufdos por mulheres, representaram 

85,7% das vendedoras e Ihes coube 95% dos cativos vendidos por mulheres. 

Impoem-se, pois, tres conclusoes: modesta participagao dos grandes escravis- 

tas no trcifico interno de escravos; marcante presenga feminina nas transagoes 

de venda e, nestas ultimas operagoes, a participagao mais do que proporcional 

das viuvas. 

Por sua vez, a consideragao do numero m6dio de escravos e a idade dos 

proprietcirios permite verificar a existencia de uma correlagao positiva entre es- 
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tas duas varteveis at6 a faixa dos 60 a 69 anos de idade; correlagao que se in- 

verte para faixas superiores. Assim, no gr^fico 10, tornado o conjunto dos es- 

cravistas, verifica-se que o plantel dos proprietcirlos colocados na faixa de 20 a 

29 anos de idade 6 formado, em m&iia, de 4,8 escravos, valor que alcanga o 

m&dmo (9,3 escravos) na faixa etciria de 70 a 79 anos e fica reduzido a 3,4 no 

segmento de 80 e mais anos. Tal evidencia corrobora a hip6tese(6) de que o 

escravista tendia a acumular riqueza - aqui representada por escravos - no 

correr do perfodo economicamente ativo de sua vida, ap6s o qual se inclinava 

a desacumular, em decorr§ncia de eventual partilha em vida de seus bens ou 

da nao-reposigao de escravos falecidos. Tal eventualidade estaria a se traduzir 

no perfil, menos recortado e mais consentaneo com a teoria do ciclo de vida, 

da curva para cuja construgao exclufmos os escravistas possuidores de 25 ou 

mais cativo(7). 

A espelhar as condigoes econdmicas vigentes em Sao Paulo & dpoca, os 

senhores de engenho, criadores e agricultores em geral detinham, aproxima- 

damente, nove ddcimos da escravaria; assim, o ddcimo restante distribufa-se 

entre os negociantes, rentistas, cldrigos, profissionais liberais e artesaos, deno- 

tando a preeminencia do setor rural, preponderancia esta que tambdm se dava 

ao nfvel do ndmero mddio de escravos concernentes a cada uma das ativida- 

des aqui distinguidas. Desta feita, sao os senhores de engenho e os agriculto- 

res que, em mddia, possufam o maior numero de cativos: 14,2 e 4,3, respecti- 

vamente; valor intermedicirio cabia a negociantes e rentistas (3,6 escravos), de- 

finindo-se como pequenos escravistas os artesaos, cldrigos e profissionais libe- 

rais (Cf. tabela 4). 

Os dados inscritos na tabela 5 reafirmam e qualificam as observagoes 

antes colocadas. Ademais, evidenciam que apenas as atividades ligadas k 

economia de exportagao ou k produgao sistem^tica de generos de subsist§ncia 

para o mercado comportavam grandes plant&s: 63% dos senhores de engenho 

contavam de 10 a 41 escravos, enquanto cerca de 10% dos agricultores colo- 

cavam-se na rnesma faixa; em relagao a estes ultimos, al&n disso, verifica-se 

que os mesmos faziam-se presentes em todas as faixas de tamanho de plan- 

t6is, concentrando-se no segmento de 2 a 4 cativos. Este leque expressa, co- 

mo sabemos, a caracterfstica da agricultura de subsistencia, qual seja, a de ser 

efetuada com enfase no autoconsumo, na comercializagao de excedentes ou 

visando integralmente k mercantilizagao: grosso modo, o autoconsumo e a 

(6) Sobre a questao veja-se: COSTA (1983). 

(7) A presenga de proprietdrios de plant&s grandes introduz perturbagdes no perfil da curva uma vez 
que o processo de acumulagao para os mesmos dA-se de maneira dlferenciada; vale dizer, n§o 
ocorre em uma unica geragdo, mas, mediante a heranga, em duas ou mais geragdes. Cf. COSTA 
(1983, p. 123-125). 
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TABELA 4 

DISTRIBUigAO DOS PROPRIETARIOS E RESPECTIVOS ESCRAVOS, 

SEGUNDO AS ATIVIDADES ECONOMICAS DOS PRIMEIROS 

(LORENA -1801) 

Escravos Possuidos 

Atividades Escravistas     

N9 Absoluto % N9 Medio 

Senhores de Engenho/ 

Criar Animais 27 383 42,0 14,2 

Agricultores 104 450 49,3 4.3 

Negociantes/Rentistas 8 29 3,2 3,6 

Igreja/Profissionais Liberals 6 15 1.6 2.5 

Artesaos 11 28 3,1 2,5 

Nao explicitadas 6 7 0,8 1,2 

Total 162 912 100,0 5,6 

TABELA 5 

DISTRIBUIQAO DOS PROPRIETARIOS DE ESCRAVOS, 

SEGUNDO SUA ATIVIDADE E FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS 

(LORENA-1801) 

Faixas de Tamanho dos Planteis 

Atividades   Total 

1 2 a 4 5 a 9 10 a 41 

Senhores de Engenho/Criar Animais 0 5 5 17 27 

Agricultores 27 45 22 10 104 

Negociantes/Rentistas 1 5 2 0 8 

Igreja/Profissionais Liberals 2 3 1 0 6 

Artesaos 5 4 2 0 11 

Nao explicitadas 5 1 0 0 6 

Total 40 63 32 27 162 
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venda de excedentes estariam representados, respectivamente, por 26 e 64% 

dos agricultores em foco(8). Outrossim, as atividades que se mostrariam poste- 

riormente tfpicas da vida citadina, viam seus integrantes macigamente cx)ncen- 

trades nas faixas concernentes aos pequenos proprietaries: 87% deles deti- 

nham de 1 a 4 escravos. 

A consideragao da origem dos proprietaries e o tamanho do plantel pos- 

suido indica que os proprietSrios oriundos de Lorena e do Rio de Janeiro deti- 

nham um numero menor de cativos do que o esperado caso a distribuigao de 

cativos independesse da naturalidade dos proprietclrios. Para paulistas e minei- 

ros nao se verificou discrepcincia entre os valores observados e os calculados. 

para os Portugueses notou-se marcante diferenga entre tais valores; isto es- 

t^ a indicar que os reinbis faziam-se presentes mais do que proporcionalmente 

entre os proprietclrios mais abastados. Destarte, a riqueza ou as possibilidades 

de acesso k mesma mostravam-se vinculadas, muito provavelmente, cis condi- 

goes econ6micas prbprias dos locais de nascimento e k condigao social origi- 

nciria dos escravistas. Neste sentido, pode-se afirmar que os Portugueses re- 

velavam-se relativamente privilegiados em face do elemento brasileiro; dentre 

estes ultimos, os lorenenses e fluminenses mostravam-se relativamente menos 

favorecidos (Cf. tabela 6). 

TABELA 6 

ORIGEM DO PROPRIETARIO E TAMANHO DE PLANTEL 

(LORENA - 1801) 

Origem Pequenos M^dios e Grandes 

do (1 a 5 cativos) (6 a 41 cativos) 

Proprietario(a)  

Observado Calculado Observado Calculado 

Lorena 56 52 19 23 

Rio de Janeiro 8 6 1 3 

Sao Paulo(b) 16 16 7 7 

Minas Gerais 22 22 9 9 

Portugal 10 16 13 7 

Total 112 112 49 49 

Notas: (a) Exclusive um propriet^rio natural do Brasil, com origem indetermlnada. 
(b) Exclusive os lorenenses. 

(8) Nao nos escapa aqui a exist§ncia de parcela substantiva de agricultores ncto-proprie&rios de es- 
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O que foi ate aqui exposto revela a existencia de noteria correlagao entre 

caracterfstlcas demo-econdmicas dos proprietcirios e as faixas de tamanho dos 

seus planteis. A mesma relagao tamttem se faz presente quando considera- 

mos as faixas de tamanho e variciveis demogtefjcas dos escravos possufdos; a 

este corte dedicamos tdpico especial ao qual nos remetemos imediatamente. 

3. Faixas de Tamanho e Caractensticas Demograficas da Massa Cativa 

As faixas de tamanho que nos pareceram mais sugestivas correspondem 

a quatro codes: planteis com apenas urn cativo, com dois a cinco, de seis a 

quinze e com dezesseis ou mais escravos. As duas primeiras faixas englobam 

os pequenos escravistas, a terceira compreende os proprietcirios de pode m4- 

dio, correspondendo a ultima aos que podem ser considerados os grandes pro- 

prietcirios da localidade no ano em questao. 

Tomemos, inicialmente, as varteveis que mostraram menor correlagao 

com o tamanho do plantel. Assim, a distribuigao dos cativos segundo a origem 

(coloniais e africanos) revela-se independente vis-d-vis as faixas de tamanho 

dos planteis; vale dizer, nao havia qualquer concentragao de escravos oriundos 

TABELA 7 

DISTRIBUIQAO DOS ESCRAVOS SEGUNDO ORIGEM E 

FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS 

(LORENA — 1801) 

Faixas de Observado Calculado. 

Tamanho Total 

dos Planteis Brasil Africa Brasil Africa 

1 30 10 29 11 40 

2-5 162 61 163 60 223 

6-15 268 107 275 100 375 

16-41 208 66 201 73 274 

Total 668 244 668 244 912 

2 2 
Notas: X = 1,704; nao significativo; X tabelado (3 graus de liberdade, nfvel de 0,50) = 2,366. 

cravos, os quais, al6m de produzirem para o autoconsumo, chegavam mesmo a particlpar - em- 
bora de modo o mais modesto - da economia de exportagSo. 
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do Brasil ou da Africa nesta ou naquela faixa de tamanho. Tais aflrmagoes de- 

correram da andlise da tabela 7 para cuja construgao consideramos os valores 

observados e calculamos a distribuigao hipot^tica segundo a qual a origem dos 

cativos Independe da faixa de tamanho dos plant^is. O confronto dos valores 

calculados e observados revela pequenas discrepancias, nao-significativas do 

ponto de vista estatfstico, conforme o teste correspondente. 

Tamb^m com respeito ci cor, observou-se a independencia das distribui- 

goes de escravos pardos e negros em face dos estratos de tamanho dos plan- 

t6is. Como no caso anterior, as divergencias entre os valores calculados e os 

observados nao se revelam estatfsticamente significativas (Cf. tabela 8). 

TABELA 8 

DISTRIBUIQAO DOS ESCRAVOS SEGUNDO COR E 

FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS 

(LORENA - 1801) 

Faixas de Observado Calculado 

Tamanho Total 

dos Planteis Pretos Pardos Pretos Pardos 

1 30 10 30 10 40 

2-5 175 48 168 55 223 

6-15 279 96 283 92 375 

16-41 203 71 206 68 274 

Total 687 225 687 225 912 

2 2 
Notas: X = 1,592; nao significative: X tabelado (3 graus de liberdade, nfvel de 0,70) = 1,424. 

A consideragao dos escravos segundo as faixas etdrias de 0 a 14,15 a 

59 e 60 e mais anos de idade mostrou a existencia de moderada vinculagao 

entre as faixas etcirias e de tamanho dos planteis. Vehficou-se a presenga de 

criangas acima do esperado (caso houvesse independdncia estatfstica entre 

faixas etcirias e de tamanho de plantel) nas faixas de 6 a 15 escravos; igual- 

mente, observou-se que os cativos em idade economicamente ativa apresen- 

tavam valores expressivamente maiores do que os esperados nas faixas de 1 a 

5 e de 16 a 41 cativos; por fim, os velhos (60 e mais anos) fizeram-se presen- 
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tes mais do que proporcionalmente nos pequenos plant6is (5 ou menos escra- 

vos). Em sfntese, verificou-se que as duas primeiras faixas de tamanho de 

plantel compunham-se de "poucas" criangas, "muitos" velhos e equilibrada 

massa de pessoas em idade economicamente ativa; nos planteis de porte m6- 

dio (6 a 15 escravos) congregavam-se "muitas" criangas e "poucas" pessoas 

com 15 ou mais anos de idade. For fim, os grandes plant&s distinguiram-se 

por apresentarem relativa concentragao de elementos na faixa etaria dos 15 

aos 59 anos de idade (Cf. tabela 9). 

TABELA 9 

DISTRIBUIQAO DOS ESCRAVOS, SEGUNDO FAIXAS 

ETARIAS E FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS 

(LORENA - 1801) 

Faixas de Observado Calculado 

Tamanho Total 

dos Planteis 0-14 15-59 60 e+ 0-14 15-59 60 e + 

1 11 26 3 15 24 1 40 

2-5 79 132 12 85 130 8 223 

in
 I 

CD 157 208 10 143 219 13 375 

16-41 101 167 6 105 160 9 274 

Total 348 533 31 348 533 31 912 

2 2 
Notas; X = 10,605; significativo ao nfvel de 80%; X tabelado (6 graus de liberdade, nfvel de 0,80) = 

8,558. 

Obtivemos correlagoes estatisticamente mais significativas ao contem- 

plarmos, para cada origem (coloniais e africanos), a distribuigao dos escravos 

segundo faixas etcirias e de tamanho dos planteis (Cf. tabelas 10 e 11). Destar- 

te, verifica-se, para o elemento colonial, uma presenga mais do que proporcio- 

nal de velhos na faixa unitciria, de pessoas em idade economicamente ativa na 

faixa de 2 a 5 cativos, e de changes na faixa de 6 a 15. Correlatamente, verifi- 

cou-se uma presenga menos do que proporcional de criangas nos pequenos 

plant&s (menos de 5 cativos) e de velhos e adultos nos planteis de porte in£- 

dio. Nos grandes planteis, por sua vez, nao se verificaram diferengas expressi- 

vas entre os valores observados e os calculados. 
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TABELA 10 

DISTRIBUigAO DOS ESCRAVOS COLONIAIS, SEGUNDO FAIXAS 

ETARIAS E FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS 

(LORENA —1801) 

Faixas de 

Tamanho 

dos Planteis 

Observado Calculado 

Total 

0-14 15-59 60 e + 0-14 15-59 60e-l- 

1 9 19 2 14,7 14,7 0,6 30 
2-5 72 85 5 79,0 79,6 3,4 162 

6-15 145 121 2 130,7 131,6 5,7 268 
16-41 100 103 5 101,6 102,1 4,3 208 

Total 326 328 14 326 328 14 668 

2 2 
Notas: X = 13,057; significativo ao nfvel de 95%; X tabelado (6 graus de liberdade, nfvel de 0,95) = 

12,592. 

TABELA11 

DISTRIBUIQAO DOS ESCRAVOS AFRICANOS, SEGUNDO FAIXAS 

ETARIAS E FAIXAS DE TAMANHO DOS PLANTEIS 

(LORENA-1801) 

Faixas de 

Tamanho 

dos Planteis 

Observado Calculado 

Total 

0-14 15-59 60 e + 0-14 15-59 60 e + 

1 2 7 1 0,9 8.4 0.7 10 

2-5 7 47 7 5,5 51,2 4,3 61 

LO 1 
CD 12 87 8 9,6 90,0 7.4 107 

16-41 1 64 1 6,0 55,4 4.6 66 

Total 22 205 17 22 205 17 244 

P , 2 
Notas: X = 12,992; significativo ao nfvel de 95%; X tabelado (6 graus de liberdade, nfvel de 0,95) = 

12,592. 
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0 
O mesmo procedimento aplicado para os escravos orlgin^rios da Africa 

evidenciou relagoes distintas das anteriormente apontadas. Assim, os plant6is 

com 16 a 41 catlvos apresentaram forte concentragao de adultos, fato que nao 

se repetiu para os demais estratos de tamanho, pois, tanto para pequenos co- 

mo para plant6is m6dios, notamos relativa concentragao de africanos nas fai- 

xas etcirias extremas. 

Em termos gen^ricos, os resultados aqui arrolados nos permitem afirmar 

que os proprietcirios dos v^rios segmentos de tamanho de plantel, na formagao 

dos mesmos, nao discriminavam os catlvos segundo a origem e a cor. Nao 

obstante, tendiam a atuar seletlvamente no tocante k idade, sendo tal agao 

distlnta, segundo a procedencla dos escravos. Urn outro elemento que se deve 

somar k agao dos proprietcirios prende-se ao prdprlo "ciclo de vida" dos plan- 

t6ls e ^s caracterfstlcas que podlam assumir em cada momento de sua forma- 

g^of9'. A este respeito parece-nos que, a partir de certa massa crftlca de escra- 
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(9) Os dados com os quais estamos a trabalhar, concementes a urn ponto do tempo, nSo nos permi- 
permite uma an^lise exaustiva desta questSo. 
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vos, os proprietciiios passavam a dispor de uma via adlcional de acumulagao, 

qual seja, o prdprio crescimento vegetative de seus plant&s. A corroborar tal 

hipdtese estao os indicadores concernentes ao estado conjugal dos escravos e 

& condigao de filiagao das criangas cativas. Antes de passarmos aos mesmos, 

examinemos a taxa de masculinidade prdpria de cada falxa de tamanho de 

plantel. Conforme visualizado no gicifico 11, a participagao do elemento mas- 

culino era crescente de acordo com o crescimento do tamanho do plantel; as- 

sim, de uma taxa de masculinidade de 40,0 para o estrato inferior de tamanho, 

passa-se k taxa de masculinidade de 62,8 para o extreme superior. Tenha-se 

presente que mesmo nos planteis de grande porte, especializados na produgao 

para o mercado, era muito expressive o contingente feminino. 

Como avangado, havia notdria correlagao entre o estado conjugal dos ca- 

tivos e o tamapho dos plantdis, a qual nao se deve a diferengas na estrutura 

etciria das massas de cativos pertencentes a cada estrato de tamanho, mas, 

sim, segundo nos parece, ^s prdprias possibilidades de estabelecimento de ca- 

sais estdveis nos plantdis de maior ported0). Destarte, como se observa no 
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(10) Para uma visSo exaustiva da famflia escrava em Lorena, veja-se o estudo calcado nas mesmas 
fontes documentais aqui utilizadas: COSTA, SLENES & SCHWARTZ (1987). 
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gicifico 12, os porcentuais de escravos casados ou viuvos tornados sobre os 

efetivos de maiores de 14 anos de cada faixa de tamanho mostraram-se cres- 

centes, algando-se de 3,44% (faixa unitdria) para 41,04% na faixa de 16 a 41 

cativos. 

Esta crescente participagao de casados ou viuvos afeta, tamb6m de mo- 

do claro e insofism^vel, a participagao dos filhos legftimos sobre os efetivos to- 

tais de cada faixa. Assim, tal peso relative elevou-se de 5,4% (faixa de 2 a 5) 

para 23,0% (faixa superior de tamanho). O simples fato de que mais de urn 

quinto da massa de cativos dos grandes planteis compunha-se de filhos legfti- 

mos, com quatorze ou menos anos de idade, oriundos, portanto, de casamen- 

tos consagrados perante a Igreja, 4 urn forte indicador das possibilidades de 

acumulagao por via do crescimento vegetative dos prdprios plant§is. Evidencia- 

se, tamb6m, que tal via estava aberta, sobretudo, aos proprietcirios de planteis 

relativamente grandes (Cf. gr^fico 13). 
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No mesmo gr^fico observa-se a participagao declinante das criangas com 

14 ou menos anos definldas como filhos naturals. Assim, as mesmas, que re- 

presentavam 10,8% do efetivo total da faixa de tamanho de 2 a 5 cativos, vi- 

ram-se reduzidas a 4,0% do numero total de escravos da faixa dos 16 a 41 es- 

cravos. Tal declfnio denota, tamb&n, que a possibilidade para o estabeleci- 

mento de unioes legitimadas perante a Igreja era malor segundo o aumento do 

plantel. 

Consideragoes Finals 

Parece-nos ocioso efetuar aqul o balango das conclusoes concernentes & 

estrutura da posse de escravos em Lorena no comego do s6culo passado, as 

quais restam firmadas no correr de cada tdpico; nestes, acham-se igualmente 

arroladas as principals correlagoes entre faixas de tamanho e caracterfsticas 

econdmicas e demogr^ficas dos proprietaries e respectivos cativos. 

Como vimos, quase todas as variciveis demogr^ficas selecionadas apre- 

sentaram algum tipo de relagao com o tamanho dos plantdis, o que, por si s6, 

revela a importancia e as potencialidades do enfoque adotado neste trabalho, 

no qua! privilegiamos o estudo de caracterfsticas demogr^ficas ci luz das faixas 

de tamanho dos plantdis. Entretanto, nao propomos tal perspectiva metodold- 

gica como exclusiva, uma vez que a mesma pode ser enriquecida com base 

em estudos longitudinals, o que sd poderdi ser efetuado se os dados forem 

considerados em aprecicivel sdrie de tempo. Impoe-se, ademais, repetir para 

outras fontes documentais a estrutura emprestada a este estudo, a fim de que 

possamos melhor avaliar as conclusoes ora avangadas, tornando-as mais 

abrangentes tanto na perspectiva temporal como na do espago geogr^ifico. 
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