
O que Rui Barbosa nao Queirnou: 

Novas Fontes para o Estudo da Escravidao 

no Seculo XIX * 

ROBERT W. SLENES** 

Um fator que dificulta o estudo da socie- 

dade brasileira no Imperio 6 a relativa es- 

cassez de dados e documentos censitarios. 

Como nao e de se estranhar, o desempenho 

Este artigo se baseia em SLENES, The 

demography and economics of Bra- 

zilian slavery: 1850-1888. Tese de 

Doutoramento inedita, Departamento 

de Historia, Stanford University, 1976. 

cap. 2, e em pesquisas posteriores 

apoiadas por bolsas da Tinker Founda- 

tion e, atualmente, do Conselho Na- 

cinal de Pesquisa. Agradego os co- 

mentarios de Pedro Carvalho de Mello 

e a ajuda de Eduardo Peixoto da Silva 

na pesquisa. Abreviaturas usadas nas 

notas de rodape: AESP = Arquivo do 

Estado de Sao Paulo; AN = Arquivo 

Nacional; APM = Arquivo Publico 

Mineiro, Belo Horizonte; C-1 (2,3) = 

Cartorio do Primeiro (Segundo, Ter- 

cel ro) Oficio Civel; DGE = Diretoria 

Geral de Estatistica; 14/12/90 = 

14/12/1890, e assim tambem para ou- 

do novo pafs na coleta de informagoes de- 

mograficas e na preservagao de listas cen- 

sitarias nominativas era inferior ao das na- 

goes mais desenvolvidas da epocad) No 

tras datas. As citagoes, e os titulos 

de obras no texto, aparecem com or- 

tografia moderna; os titulos nas notas 

de rodape guardam a ortografia ori- 

ginal. 

O autor e professor ad junto do Opto, 

de Historia da Universidade Federal 

Fluminense. 

(1) Na Gra-Bretanha e nos Estados Unidos, 
por exemplo, censos nacionais tem sido 
realizados, de dez em dez anos, desde o 
comego do seculo XIX ate hoje. No Bra- 
sil, o primeiro censo nacional foi feito so 
em1872, e ha censos rigorosamente dece- 
nais so de 1940 em diante. Nos primeiros 
dois paises, as listas domiciliares tern sido 
preservadas, sistematicamente, desde mea- 
dos do seculo passado. Em contraste, no 
Brasii os manuscritos dos censos nacio- 
nais de 1872 a 1940, inclusive, aparente- 
mente nao existem mais. 
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entanto, ficava tambem atras das realizagdes 

dos Portugueses em muitas partes do Bra- 

sil durante as ultimas decadas do regime co- 

lonial. De 1822 a 1872, o governo nacional 

deixou as provincias a tarefa de recensear 

a populagao, e poucas dessas entidades mos- 

traram-se tao zelosas, neste sentido, quanto 

as derradeiras administragoes coIoniais(2>. 

Tambem, os governos posteriores a Indepen- 

dencia, com algumas excegoes concentra- 

das nos anos 1820 e 1830, exibiam menos 

preocupagao com a preservagao de manus- 

critos censitarios. A quase inexistencia, ho- 

je em dia, de listas nominativas para o Se- 

gundo Reinado, contrasta-se nitidamente 

com a abundancia de tais manuscritos do 

fim do periodo colonial — e com o numero 

expressive deles do Primeiro Reinado e da 

Regencia — que se encontra para Sao Pau- 

(2) Veja, em especial, MARCfLIO, Maria Luiza. 
Levantamentos censitarios da fase proto- 
estatistica do Brasil. Anais de Historia, 
9: 63 — 75, 1977. Sobre os censos colo- 
nials, veja: ALDEN, Dauril. The population 
of Brazil in the Late eighteenth century: 
a preliminary study. Hispanic American 
Historical Review 43 (2): 173-205, May 
1963. KLEIN, Herbert S. Nineteenth — Cen- 
tury Brazil. In: COHEN, David W. & GRE- 
ENE. Jack P. eds. Neither slave nor free. 
The freedman of African descent In the 
slave societies of the New World. Baltimo- 
re, 1972 p. 309-34; MARCfLIO, Maria Lui- 
za. A cidade de Sao Paulo. Povoamento e 

populagao. 1750-1850. Sao Paulo, 1973, e 
Crescimento demografico e evoIug§o agri- 
ria paulista. 1700-1836. Tese de Livre Do- 
cencia inedita, Universidade de Sao Paulo, 
1974. Apos 1822, embora os recensea- 
mentos tivessem sido realizados com me- 
nos frequ§ncia do que antes, mesmo as- 
sim houve um numero substancial. A obra 
classica sobre os censos provinciais antes 
de 1870 e a de SILVA, Joaquim Norberto 
de Souza e. Investigagoes sobre os recen- 
censeamentos da populagao geral do Im- 
perio e de cada Provincia de per se ten- 
tados desde os tempos coloniaes ate hoje, 
Rio de Janeiro, 1870. Veja tambem VIANNA, 
F. J. Oliveira. Resumo historico dos in- 
queritos censitarios. realizados no Brazil. 
In: DGE. Recenseamento do Brazil Reali- 
zado em 1 de Setembro de 1920, Rio de 
Janeiro, 1922, v. 1, p. 401-83. 

lo, Parang e, em escala menor, Mlnas 

Gerais/3). 

Suspeito que essa mudanga nas atitudes 

dos governantes se deva a duas razoes. Pri- 

meiro, com a aboligao de taxas diretas sobre 

a produgao agropecuaria, que seguiu, mais 

tarde ou mais cedo, a Independencia, os cen- 

sos nao mais serviam como meios de iden- 

tificar os pagadores em potencial de impos- 

tos e de gerar receitas governamentaisW. 

Como resultado, era mais dificil justificar 

(3) Uma colegao enorme de manuscritos de 
Sao Paulo (incluindo o que 6 hoje Parana) 
dos anos 1760 ate as primeiras decadas 
do seculo XIX. 6 preservada no AESP. Ve- 
ja MARCfLIO. Crescimento,... primeira 
parte. Para uma discussao dos censos pre- 
servados em manuscrito para Minas Ge- 
rais, veja: COSTA, Iraci del Nero da. Vila 
Rica: populagao (1719-1826). Sao Paulo, 
1979, p. 192-205, e Populagdes mineiras. 
Sao Paulo, 1981, p. 215-24; e LUNA, Fran- 
cisco Vidal. Minas Gerais: escravos e se- 
nhores. Sao Paulo, 1981, p. 179-87. Para 
o pen'odo de 1822 aos anos 1840, existe 
um numero bastante grande de manuscri- 
tos censitarios para Sao Paulo e Parana; 
mas isto parece ser um caso especial, de- 
corrente da preservagao, durante boa par- 
te deste periodo, de impostos coloniais 
(veja nota 4). Para o periodo posterior a 
1850, h^ poucos casos de preservagao de 
listas censitarias (fora as listas eleitorais, 
que, de toda maneira, seriam censos mui- 
to incompletos). Talvez o mais importan- 
te seja o dos manuscritos para a par6- 
quia de Sao Cristdvao, do censo de 1870 
no Municipio Neutro (Rio de Janeiro e 
seus arrabaldes), catalogados na biblioteca 
do Institute Brasileiro de Geografia e Es- 
tatistica no Rio de Janeiro em 1977. 

(4) Veja SIMONSEN, Roberto. Historia econd- 
mica do Brasil. 3. ed. Sao Paulo, 1957. p. 
413-14, para uma discussao dos impostos 
coloniais no Brasil no comego do s§cuIo 
XIX. Em Sao Paulo, o dizimo, um Impos- 
to sobre o valor da produgao agricola e pe- 
cu&r\a (InformagSo geralmente Incluida nos 
censos desta capitania/provincia) foi manti- 
do depois da lndepend§ncia como um im- 
posto provincial, e substituido no iniclo 
dos anos 1830 por uma taxa sobre a ex- 
portagao de produtos destinados para ou- 
tras provincias. Provavelmente nao e coin- 
cidencia que censos provinciais eram rea- 
lizados com frequencia em Sao Paulo at6 
meados dos anos 1830, e tornaram-se me- 
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despesas para sua realizagao. O mesmo va- 

le em relagao a preservagao de manuscritos 

censitarios, que certamente perderam boa 

parte de seu valor, para os governos, quan- 

do estes deixaram de ter um interesse fis- 

cal na economia da unidade domestica. Se- 

gundo, a experiencia colonial convencera 

muitos brasileiros, ricos e pobres, a enca- 

rar os recenseamentos com desconfianga: 

como evidencia da intengao do governo de 

onera-los com impostos, de exigir a presta- 

gao de servigo militar, ou de se intrometer 

de um modo geral nos assuntos particula- 

res<5). Com a Independencia e depois com a 

queda de Dom Pedro I, a oposigao aos re- 

censeamentos ganhou um peso politico 

maior, o que provavelmente constrangia o 

poder dos governos de realiza-Ios. Tambem 

e possivel que essa oposigao tenha incenti- 

vado a destruigao das listas nominativas dos 

censos que a partir de entao foram feitos. 

Enfim, para as autoridades do governo, co- 

mo melhor dissipar os receios de um even- 

tual abuso das informagoes censitarias, a 

nao ser pela queima dos manuscritos? O 

relatorio sobre o censo de 1906 no Distrito 

Federal e sugestivo a esse respeito; inclui, 

na sua ultima pagina, uma fotografia do mon- 

te de cinzas a que foram reduzidas as listas 

domiciliares depois detabeladas — como para 

tranquilizar os cariocas de que a sua pri- 

vacidade seria respeitada<6). 

menos comuns depois. Nem deve ser por 
acaso que os manuscritos censitarios pre- 
servados no AESP sao bem menos fre- 
qiientes, e menos ricos em dados, depois 
de 1836, e desapareceram totalmente em 
meados dos anos 1840. 

(5) Veja ALDEN, p 181, que argumenta que es- 
ta desconfianga era geral, entre todas as 
classes sociais. PETRONE, Maria Thereza 
Schorer. A lavoura canavieira em Sao Pau- 
lo: expansao e declinio (1765-1851). Sao 
Paulo, 1968. p. 126. nota a oposigao de 
senhores de escravos a obrigagao de ser- 
vigo militar; provavelmente esta oposigao 
se dirigia tambem aos censos, ja que es- 
tes eram usados para determinar a pres- 
tagao de tal servigo. 

(6) RECENSEAMENTO do Rio de Janeiro (Dis- 
tricto Federal) realisado em 20 de setem- 
bro de 1906. Rio de Janeiro, 1907, p. 399. 
Agradego esta referencia a Joseph Sweigart. 

Seja como for, os censos do Imperio, es- 

pecialmente do Segundo Reinado, raramen- 

te tinham fins administrativos ou fiscais de- 

clarados, confinando-se, na sua maioria, a 

produgao de estatisticas ou a identificagao 

de eleitores. No entanto, ha duas excegoes 

a esta regra que sao bastante notaveis, 

em vista do tamanho da populagao recen- 

seada e da cobertura geografica. Refiro-me 

as "matriculas" de escravos que seguiram 

a Lei do Ventre Livre e a lei que libertava 

os sexagenaries. Depois do fim do trafico 

africano, complexas mudangas economicas 

e sociais deram origem, na area politica, a 

um crescente desafio a existencia da escra- 

vidao. Um dos resultados foi que em 1871 

o Congresso Nacional concedeu novos pode- 

res ao governo para regulamentar a "instl- 

tuigao servil": em particular, para levantar 

dados sobre a populagao escrava e utilizar 

essa informagao para fins administrativos e 

legais, alem de estatisticos. Este duplo en- 

foque do governo foi extremamente impor- 

tante: nao so resultou na publicagao de da- 

dos globais sobre a populagao escrava, mas 

garantiu tambem a sobrevivencia de manus- 

critos censitarios. 

Em 1872-73, e novamente em 1886-87, os 

donos de escravos em todo o Brasil eram 

obrigados por lei a registrar seus "cativos" 

nas coletorias dos municipios onde estes re- 

sidiam, Numa folha padronizada, semelhan- 

te a uma ficha de recenseamento domiciliar, 

os senhores tinham de indicar o nome e uma 

serie de outras informagdes para cada escra- 

vo que possuiam. Alem disso, entre 1872 e 

a aboligao, eram obrigados a registrar nas 
mesmas coletorias, e tambem de forma no- 

minativa, certas mudangas demograficas e 

sociais entre seus escravos e ingenuos. 

Muitas das informagdes coletadas nas "ma- 

triculas," como os dois censos de escravos 

eram chamados, e nesse registro de mudan- 

gas na populagao — na verdade, o primeiro 

"registro civil" a ser implantado com rela- 

tive sucesso em nivel nacional — foram ta- 

beladas e publicadas na epoca, consoante 

o intuito do governo de levantar as estatis- 

ticas necessarias para medir os efeitos da 
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Lei do Ventre Livre e de legistagao subse- 

quente sobre a escravatura. 

Mas nao so esse resumo publicado sobre- 

viveu ao tempo. Tambem, copias de uma par- 

te importante das listas de matncula, e in- 

clusive dos documentos referentes a mu- 

dangas na populagao, foram preservadas: o 

resultado do papel legal que esses manus- 

critos desempenhavam ate a aboligao. De 

1872 em diante, as matnculas e o registro 

de mudangas constitufam a unica base legal 

para a propriedade em escravos. Foi, prova- 

velmente, por causa deste dispositive que 

Rui Barbosa, como Ministro da Fazenda em 

1890, mandou destruir as copias desses do- 

cumentos guardadas nas coletorias; com es- 

ta medida teria dificultado a prova de posse 
anterior de escravos, e assim sustado qual- 

quer movimento que reivindicasse, perante 

o governo, a indenizagao da propriedade per- 

dida com a aboligao(7L Entretanto, a ordem 
de Rui Barbosa nao atingiu as copias de um 

grande numero desses manuscritos que che- 

garam a ser arquivados nos cartorios. Entre 

1872 e 1888 os herdeiros, em qualquer pro- 

cesso de heranga, eram obrigados a provar 

seu direito de posse sobre os escravos do 
espolio, perante o juiz responsavel. Como re- 

sultado, em muitos inventarios de bens de 

pessoas falecidas daquele periodo, encon- 

tram-se copias das listas nominativas de 

matncula, sobretudo das relagoes de 1872-73, 

e certidoes comprovando o nascimento de in- 

genues e a compra de novos escravos. A do- 

cumentagao dispomvel nao e tao completa 

como a dos registros de escravos na Jamai- 

ca dos anos 1820 e 1830, fontes semelhan- 

tes que nao sofreram uma tentativa de des- 

truigao^. Tambem, nao e muito acessivel; 

os manuscritos estao "enterrados" nos car- 
torios, ao mvel local. Mesmo assim, tudo 

indica que ha uma massa enorme desses 

(7) Portaria de 14/12/90, publicada no Diario 
Oficial da Republica dos Estados Unidos 
do Brazil de 18/12/90, p. 5845. 

(8) Veja o estudo de HI OMAN, B. W., basea- 
do nessas fontes; Slave population and 
economy in Jamaica, 1807-1834. Cambridge, 
Inglaterra, 1976. 

documentos censitarios, espalhada por todo 

o Brasil. Simplesmente, nao e verdade que 

"jamais se podera escrever a historia com- 

pleta do negro" antes de 1888, como ainda 

afirmam alguns autores, por causa do golpe 

de Rui Barbosa contra os escravocratasW. 

Os dados publicados das matrfculas e dos 

registros relacionados sao mal conhecidos, 

e as vezes tern levado a conclusoes erroneas 

sobre a populagao escrava, justamente por 

nunca terem sido analisados de forma cri- 

tica e sistematica. Os manuscritos sao qua- 

se totalmente ignorados. Ambos, entretan- 

to, sao fontes extremamente importantes, 

pela qualidade das suas informagoes e, no 

caso das listas de matncula, por seu cara- 

ter excepcional. Trata-se, na verdade, dos 

unices manuscritos nominatives de um cen- 

so nacional (fora, talvez, os dos recensea- 

mentos de hoje em dia) que tern sido preser- 

vados, ainda que de forma parcial, por todo 

o pais. 

O proposito deste artigo e resgatar esses 

manuscritos e dados publicados do esqueci- 

mento em que cafram depois da aboligao, e 

devolver aos historiadores uma fonte de ri- 

queza inestimavel. Na primeira parte do ar- 

tigo, examino a confiabilidade das matnculas 

e dos registros relacionados, atraves de uma 

avaliagao critica dos dados publicados. Na 

segunda parte, focalizo os manuscritos das 

matnculas, para mostrar como estes docu- 

mentos, trabalhados de forma independents 

ou em conjungao com outras fontes, podem 

esclarecer importantes questoes na historia 

economica e social da escravidao. Aprovei- 
to, nessa parte, para discutir a minha propria 

pesquisa em Campinas (S.P.) e Vassouras 

(RJ.), que se concentra nessa documentagao. 

I 

A primeira "matncula especial" de escra- 
vos, autorizada pela Lei do Ventre Livre, foi 

(9) A citagao e de GOULART, Jose Alipio. Da 
fuga ao sucldio. Aspectos de rebeldia dos 
escravos no Brasil. Rio de Janeiro, 1972. 
p. 11. 
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realizada entre o prlmeiro de abril de 1872 e 

o 30 de setembro de 18730°) (oficialmente, a 

matncula fechava no fim de setembro de 

1872, mas desde o imcio a lei permitia o re- 

gistro durante mais um ano, o que efetiva- 

mente estendia o prazo para dezoito meses.) 

Durante este penodo, a lei obrigava cada se- 

nhor a preencher em duas vias, e entregar 

as autoridades, um formulario impresso, on- 

de deveria indicar o nome, cor, idade, esta- 

do civil, naturalidade, filiagao, "aptidao para 

o trabalho" e profissao de cada escravo, e 

enumerar consecutivamente cada pessoa na 

lista. Havia ainda no formulario uma colu- 

na para observagoes. Nas coletorias, estas 

relagoes eram datadas e numeradas, segun- 

do a ordem de sua apresentagao as autori- 

dades: tambem, os escravos eram numera- 

dos uma outra vez, agora segundo sua ordem 

de matncula no respectivo municipio. As 

informagoes contidas em cada lista eram 

copiadas num livro designado para tal fim. 

Curiosamente, o formulario padrao que se 

usava para isto nao inclufa uma coluna para 

naturalidade, o que fez com que os livros 

oficiais da matncula fossem menos comple- 

tes do que as listas dos donos de escravos. 

Depois de a lista ser copiada, uma das duas 

vias originais era devolvida ao senhor, e a 

outra arquivada na coletoriaC11). 

A figura 1 reproduz parte de uma destas 

listas originais; no caso, e a relagao numero 

(10) As "matriculas especiais" de 1872-73 e 
1886-87 eram assim chamadas para distin- 
gui-las da "matncula geral", um registro 
s6 de escravos urbanos, instituido em 
1868, que servia de base para o langamen- 
to de um imposto sobre a posse de tais 
escravos. Veja a nota 80 para mais escla- 
reclmentos. Neste artigo, a palavra "ma- 
tncula" se refere sempre a matncula es- 
pecial. 

(11) Veja Lei 2040 de 28/9/71, art. 8. e Decre- 
to 4845 de 1/12/71 e respectivo regula- 
mento, passim, mas especialmente arts. 
1-3, 8, 12, 13 e 19, e o modelo para a "es- 
crituragao do livro da matncula" (modelo 
A). (As leis e decretos indicados neste 
trabalho sao sempre do governo nacional, 
e se encontram no volume da Colecgao das 
leis do Imperio do Brazil para o ano em 
questao). 

262, do municipio de Campinas (isto e, a 262" 

relagao apresentada na coletoria desse mu- 

nicipio), e contem 45 escravos, numerados 

de 1 a 45 na lista e de 3.010 a 3.057 no mu- 

nicipioO2). Como se ve, as relagoes da pri- 

meira matncula sao muito ricas; nao conhe- 

go outro censo nominativo existente no Bra- 

sil que inclua informagao sistematica sobre 

um maior numero de variaveis, mesmo para 

pessoas livres. Contudo, podemos confiar 

nas informagoes prestadas, ou mesmo na 

disposigao dos senhores em cumprir a lei e 

registrar todos os seus escravos? 

O ritmo com que se procedia a matncula 

sugere uma resposta inicial a esta pergunta. 

Robert Conrad alega que havia bastante re- 

sistencia passiva a este registro, ou seja, 

que os senhores entregavam suas listas com 

muita morosidade(13). Esta conclusao, no en- 

tanto, parece se basear na lentidao com que 

se procedia a apuragao e publicagao dos da- 

dos da matncula, e a classificagao dos es- 

cravos nos muniefpios para a aplicagao do 

(12) A lista e tipica das de Campinas, embora 
nao indique o municipio de origem de es- 
cravos de Sao Paulo, como faz a maioria 
das relagoes desta localidade. Na coluna 
de observagoes, os senhores de Campi- 
nas colocavam sistematicamente os nomes 
(e geralmente os numeros na lista) dos 
conjuges dos escravos casados. Isto acon- 
tecia tambem em Vassouras, se bem que a 
proporgao de casados era consideravel- 
mente mais baixa neste municipio do que 
em Campinas. A pr^tica provavelmente 
reflete a influencia, nos coletores, do for- 
mulario modelo incluido no Decreto 4835 
de 1/12/71 e respectivo regulamento, que 
traz declaragoes nesse sentido, ja que o 
texto da lei nao exigia explicitamente es- 
tas informagoes. Na coluna de filiagao, 
era comum nos dois municipios colocar os 
nomes de ambos os pais quando estes 
eram casados (pela Igreja); tambem em 
Campinas indicava-se se a pessoa era legi- 
tima ou nao, informagao que quase sem- 
pre esta de acordo com os dados dos re- 
gistros de batismo e casamento. 

(13) CONRAD. Robert. The destruction of Bra- 
zilian slavery, 1850-1888. Berkeley. 1972. p. 
107-10. 

121 



CO v. 
3 
D5 

CO 
CO 
c 
'a. 
E 
CO 
O 
<D 

"O 

<N 
00 

CD 
TJ 

CO 
o 
> co s_ 
O 
CO LU 
CD 

~o 

JV 
3 
O 

CO 

CO ■a 
co +-> CO 
Zi 
CO 
E 
3 
CD 

"O 
CD 
t 
CO CL 

4 : 

a 
; N 
Na 

-5 

6 " : ^ 

•VS vx > 
v r» 

:-V^\ 
31 N 3- N ^ 

^ > 
5VS .-5. ^ *6 ^ \ V sj N 

P. 
. « ■ ^ 

/ t V 
u I.: V 

i: 
00 's > 
o 

-^1 
> rs 

Ni M 
•C^ JvX N" ^ D. Vi' Sf rS* tg 

a. O {4 
\„ 5 

.\ 

•v v 
V O ■«. -U ^s. — 0 

V! 

IJ SI VS ed 

U- 
S3 

V 

sS K Vi V v<s 
> '1 •' x; Sii c 

V 
vVj 

vK ■ .\ 09 ^T 
to 00 

S 
. v 

N \ 
as V \. 

v >_N ^v \> ^co 
Vv 

V v 
V Vj •^x. 

^ — triqu ■ 
■«f* f "*k V \ N \. V 

a£ fftiuiea m 
m+MMvmn . V . 'V . N 

LL 



Robert Slenes 

"Fundo de Emancipagao'^14). Na verdade, 

informagao sobre as datas de registro de es- 

cravos nas coletorias indica, nao uma moro- 

sidade per parte dos senhores, mas uma 

prontidao exemplar. 

Depois de 1872, documentos registrados 

nos cartorios e referentes a escravos geral- 

mente indicam o numero e municfpio de ma- 

tncula da pessoa ou pessoas em questao, 

e as vezes tambem a data de registro. Em 

pesquisa sobre escrituras de venda de escra- 

vos em Vassouras, e cartas de alforria na ci- 

dade do Rio de Janeiro, encontrei dados so- 

bre essas tres variaveis para escravos de 

100 municfpios diferentes, representando 

quinze das vinte provmcias, mais o Muni- 

cfpios Neutro (a cidade do Rio de Janeiro e 

seus arrabaldes)<15>. Para os escravos da 

amostra, a data mediana de registro (a data 

ate a qual a metade desses pessoas fora re- 

gistrada) cafa na ultima semana de julho de 

1872. O ritmo de matrfcula se mantinha 

mais ou menos estavel de abril ate junho, 

inclusive, aumentava depois, chegando a um 

pique especialmente alto nas ultimas sema- 

nas de setembro desse ano, para, em segui- 

da, cair abruptamente. Para os municfpios da 

amostra, os dados tinham a mesma configu- 

(14) Ibid. O Fundo de Emanclpagao do gover- 
no nacional destinava-se a compra de 
alforrias; sobre a classificagao de escra- 
vos para tais fins, veja a segunda parte 
deste artlgo. CONRAD, p. 110, sustenta 
que o prazo da matrfcula foi estendido por 
declsao do governo em novembro de 1875; 
mas o texto da circular que ele cita re- 
fere-se nao a todo o Pafs, mas apenas aos 
municfpios em que uma deficiencia de li- 
vros ou de pessoal impossibilitara a reali- 
zagao do registro no prazo original. VEIGA, 
Luis Francisco da. Livro do estado servil 
e respectiva legislagao. Rio de Janeiro. 
1876, p. 195). 

(15) Fontes: Livros de escrituras de venda de 
escravos (C-1, Vassouras, 1877-1882, e C-2, 
Vassouras, 1875-78) em C-1, Vassouras, e 
Arquivo da Prefeitura de Vassouras, res- 
pectivamente; e Livros de registros (amos- 
tra sistematica de cartas de alforria para 
1875, dos cartorios 1-3 5, 7 e 8 da cidade 
do Rio de Janeiro), Segao Judiciaria, AN. 

ragao. Para cada municfpio, calculei a per- 

centagem do total eventualmente matricula- 

do (segundo os dados publicados) que fora 

registrada ate as datas para as quais havia 

informagao. (Por exemplo, escravo numero 

14.827 foi registrado em Recife, Pernambu- 

co, em 30/9/1872; isto e, ate essa data fo- 

ram inscritos 92,5% do total de 16.026 final- 

mente matriculados nesse municfpio.) Nos 

municfpios para os quais havia dados de ju- 

lho e de agosto, 1872, a percentagem media- 

na de matriculandos que fora registrada era, 
respectivamente, 41 e 56%. Nos municfpios 

com informagao da ultima semana de setem- 

bro do mesmo ano, a percentagem mediana 

era 81%. Em suma, a grande maioria dos 

matriculandos foi registrada nos primeiros 

seis meses do prazo(16) (por esta razao, 

e para poupar espago, refiro-me daqui em 

diante a "matrfcula de 1872," nao de "1872- 

-73"). Portanto, na nagao como um todo, nao 

ha sinal de que os senhores como grupo te- 

nham adotado uma tatica de demora para 

bular a lei. Mas ha outro teste mais rigoro- 

so da confiabilidade da primeira matrfcula. 

E possfvel uma avaliagao crftica bastante 

precisa deste registro gragas a existencia 

de outros dados censitarios sobre escravos, 

provenientes do primeiro censo nacional de 

1872. Este censo foi realizado na maioria 

das provmcias, em agosto de 1872, ou pouco 

(16) Estas conclusoes se referem a data de re- 
gistro nos livros das coletorias. (A data 
de apresentagao das listas ou era a mes- 
ma — como geralmente acontecia em 
Campinas e Vassouras — ou antecedia a do 
registro, como era o caso no Municfpio 
Neutro). A discussao aqui se refere a to- 
dos os municfpios na amostra, menos Vas- 
souras e o Municfpio Neutro, que puderam 
ser analisados de maneira mais pormeno- 
rizada. Em Vassouras, a data mediana de 
registro veio um mes mais tarde do que 
nos outros municfpios, mas 96% dos ma- 
triculandos foram registrados ate 30/9/72. 
No Municfpio Neutro o registro demorava 
mais, mas isto por culpa das autoridades; 
segundo as datas de apresentagao que as 
vezes vem indicadas nos documentos, 42% 
dos matriculandos foram apresentados ate 
16/8/72, e 77% ate 28/9/72 (presumindo-se 
aqui que o registro eventual se fazia pela 
ordem de apresentagao, como a lei man- 
dava). 
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depois(17>. Como a data mediana de registro 

na matncula veio no fim de julho do mesmo 

ano, trata-se de dois recenseamentos feitos 

quase simultaneamente^18). Contudo, as duas 

contagens divergiam nos seus objetivos, no 

pessoal que as realizava, e nos procedimen- 

tos de coleta e apuragao de dados. O 

censo nao visava (pelo menos oficialmente) 

a fins outros que nao fossem os estatfsticos, 

enquanto a matncula era destinada nao 

so a levantar dados populacionais, mas tam- 

bem a fiscalizar, dali em diante, o uso e a 

transmlssao da propriedade em escravos. O 

censo foi realizado por "agentes censita- 

rios" designados por comissoes que foram 

nomeadas, em cada paroquia, pelo presiden- 

te da respective provincia. Na data estabe- 

lecida para o censo, os agentes censitarios 

distribmam as listas domiciliares aos chefes 

de famflia (isto e, de unidade domestica), 

para serem preenchidas por estes. Alguns 

dias depois, eles recolhiam as listas. Termi- 

nado o censo, os manuscritos eram enviados 

ao presidente da provincia, que os remetia 

ao Rio de Janeiro para serem apurados. Em 

contrapartida, no caso da matncula cabia aos 

senhores providenciar os formularies e en- 

trega-Ios dentro do prazo estipulado. Tam- 

bem, os donos pagavam uma taxa (pequena) 

para cada escravo matriculado, o que nao 

eram obrigados a fazer no censo. Depois 

(17) O censo foi feito de acordo com o Decreto 
4.845 de 30/12/71 e respectivo regulamen- 
to. A data fixada no Decreto era 1/8/72; 
e, de fato, o censo se realizou em todas 
as provmcias (excetuando Mato Grosso, 
Minas Gerais e Sao Paulo) em agosto de 
1872 ou dentro de alguns meses depois. 
Veja DGE. Relatorio e trabalhos estatis- 
ticos apresentados [ao Ministro do Impe- 
rio] pelo Conselheiro Manoel Francisco 
Correia. Rio de Janeiro, 1874, p. 49, e tam- 
bem DGE. Recenseamento da popula9ao do 
Imperio do Brazil a que se procedeu no dia 
1.° de agosto de 1872. Rio de Janeiro, 
1873-1876. 22 v, passim, onde as idades em 
meses e anos das criangas escravas mais 
jovens (nascidas antes da Lei do Ventre 
Livre) permitem, para cada provincia. uma 
estimativa da data do censo. 

(18) CONRAD, p. 282, alega que os dados so- 
bre escravos do censo provem da ma- 
tncula, mas isto nao e o caso. 

de terminada a matncula, a documentagao 

da mesma ficava nos municipios, e era ali 

que se procedia a apuragao dos dados^19). 

A existencia de duas contagens de escra- 

vos, feitas ao mesmo tempo mas de modo 

independente, oferece uma oportunidade 

excepcional de testar a confiabilidade dos 

dados — ainda mais que o recenseamento 

de 1872, no seu conjunto, 6 considerado pe- 

los demografos como bastante completo^20). 

As fontes publicadas para as duas contagens 

incluem informagao sobre o total de escra- 

vos, discriminado por sexo, idade, estado ci- 

vil e profissao. Vejamos como o censo e a 

matncula se compararam com respeito a es- 

sas variaveis, utilizando os dados agregados 

ao nivel de provincia. 

Na tabela 1, apresentam-se os totais dos 

escravos recenseados e matriculados em ca- 

da provincia, incluindo^se o Municipio Neu- 

tro. Indica-se, tambem, para cada caso, a 

diferenga para a matricula, em termos per- 

centuais. Ve-se que, na maioria das provm- 

cias, os dois totais nao sao muito diferen- 
tes; mas quando o sao, o da matricula qua- 

se sempre leva a vantagem. Em 15 dos 21 

casos, o numero da matricula e maior do 

que o do censo, sendo que a diferenga e de 

4% ou mais em 12 desses casos, e supera 

a 13% em Amazonas, Paraiba e Rio Grande 

do Sul. Nas provincias em que a matncula fi- 

ca aquem do censo no total registrado, a di- 

ferenga tende a ser pequena, sendo que ul- 

trapassa 3% so em Alagoas e Minas Gerais, 

(19) Decretos 4.835 de 1/12/71 e 4.856 de 
30/12/71 e respectivos regulamentos. Pa- 
ra as razees que levaram a criagao da ma- 
tricula e o que se esperava realizar com 
ela, veja: Camara dos Deputados. Elemen- 
to servil. Parecer e projecto de lei apre- 
sentados a Camara dos Srs. Deputados na 
sessao de 16 de agosto de 1870 pela co- 
missao especial nomeada pela mesma Ca- 
mara em 24 de maio de 1870. Rio de Ja- 
neiro, 1870. p. 135-36 e 139-41. 

(20) Sobre a confiabilidade do censo. Veja: 
MORTARA, Giorgio. Demographic studies 
in Brazil In: HAUSER, Philip & DUNCAN, 
Otis. eds. The study population. Chicago, 
1959. 
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e nunca supera a 13%. £ importante notar 

que Mlnas Gerais, com pouco menos de um 

quarto da popula^ao escrava do pafs (segun- 

do o censo) e uma excegao muito importan- 

te: e principalmente o excess© do censo 

sobre a matncula, neste caso, que faz com 

que os dados nacionais para as duas conta- 

gens sejam quase identicos. Contudo, a 

discrepancia no caso de Minas nao reflete, 

necessariamente, falhas no processo de ma- 

tncula. Ha evidencia de que pelo menos 

uma parte da diferenga provem de uma de- 

mora na apuragao dos dados da matncula, 

o que teria levado a publicagao de informa- 

goes imcompletas; por outro lado, a avalia- 

gao do censo em Mlnas pela autoridade que 

supervisionou sua realizagao indica que nao 

deve ser descartada a hipotese de que o to- 

tal desta contagem seja superestimado(2n. 

(21) MARTINS, Roberto. Growing in silence: the 
slave economy of nineteenth century Mi- 
nas Gerais, Brazil. Tese de Doutoramen- 
to (inedita), Departamento de Economia, 
Vanderbilt University, 1980, p. 351, argu- 
ments que os totais da matncula para 
varios municipios em Minas sao incom- 
pletos, pelo menos na fonte de 1875 (veja 
citagao na nota a tabela 1). Aponta para 
esta conclusao, tambdm, a minha estima- 
tiva da migragao ifquida de escravos para 
Minas entre 1872 e 1885 (SLENES, p. 616); 
esta estimativa, baseada no total de escra- 
vos para a matncula dado na tabela 1, pa- 
rece alta demais segundo outras informa- 
goes (veja MARTINS, 208-39). Em Minis- 
terio da Agricultura, Comercio e Obras 
Publicas, Relatorio... apresentado em 
30/4/85, p. 372, o total da matncula de 1872 
em Minas e dado como 356.254, sem ne- 
nhuma explicagao da diferenga com os to- 
tais publicados anterformente. £ possivel 
que este numero reflita uma corregao des- 
ses totais, baseada em informagoes mais 
completas. Em 1876, o presidente da pro- 
vincia de Minas Gerais notou que o regis- 
tro de escravos na matricula foi realizado 
sem maiores problemas, nao tendo havido 
necessidade de estender o prazo em qual- 
quer lugar por falta de livros de registro 
(Minas Gerais, Relatorio [do presidente da 
provmcia], apresentado em 15/1/76 [inclui- 
do como anexo 1 do relatdrio presidencial 
de 25/4/76], p. 16). Em contraste, o presi 
dente da provincia em setembro de 1873 
opinou que o censo, que fora adiado ate 

Seja como for, os dados da tabela 1 permi- 

tem duas conclusoes: primeiro, que na maio- 

ria das provincias ambas as contagens sao 

relativamente confiaveis, ja que dificilmente 

estariam de acordo se uma, ou ambas, tives- 

sem grandes deficiencias; segundo, como 

um sub-registro num recenseamento e mais 

comum do que um erro para mais, e provave! 

que a matncula seja, em geral, a mais com- 

pleta. 

Esta ultima conclusao e reforgada pelos 

dados referentes a distribuigao dos sexos e 

sobre o numero de criangas. £ comum nos 
recenseamentos haver um maior sub-registro 

de mulheres do que de homens, o que e re- 

fletido numa razao de masculinidade (o 

numero de pessoas do sexo masculino para 

cada 100 do sexo feminino) demasiadamente 

alta. Na tabela 2, calcula-se a razao de mas- 

culinidade entre os escravos em cada pro- 

vincia, utilizando primeiro os dados do cen- 

so e depois os da matncula. O mdice para 

todo o Brasil, em ambos os casos, e alto; 
contudo, nao e implausivel, em vista do gran- 

de numero de africanos trazidos ao 

Brasil antes de 1850 e o predommio exa- 

gerado de homens nesta populagao migran- 

ts. Evidencia interna ao censo, entretanto, 
sugere que nesta contagem, a populagao 

feminina sofria um sub-registro significative. 

No pafs como um todo, a razao de masculi- 

nidade para a populagao escrava com menos 

de 41 anos de idade, que em 1872 seria com- 

posta, na sua maior parte, por pessoas nas- 

cidas no Brasil, e 112. Tambem, a razao pa- 

ra escravos casados, que deveria se aproxi- 

mar a 100 (a nao ser que houvesse muito 

mais escravos de um sexo do que do outro 

casados com pessoas livres) e 116(22). Es- 

1/8/73) "nao passar^ de um simples en- 
saio, a vista das dificuldades com que te- 
nho lutado para que este servigo se efe- 
tue." (Minas Gerais, Relatorio [do prese- 
dente da prov(ncia]( apresentado em 
1/9/73, p. 13). 

(22) Fontes: DGE. Recenseamento. passim 
(quadros provincials) para idades e vol. 19. 
Quadros Gerais, s.p., para estado civil. 
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TABELA 1 
A POPULAQAO ESCRAVA DO BRASIL. SEGUNDO O CENSO E A MATRICULA DE 1872 

Censo de Matrfcula Diferencial (%) 
Provincia 1872 da 1872 C — B A 

ABA 

Norte 
Amazonas 979 1.183 + 21 
ParS 27.458 30.989 + 13 
MaranhSo 75.273 74.939 — ow 

103.710 107.111 + 3 
Nordeste 
Piauf 24.925 25.533 + 2 
Ceara 31.913 33.960 + 6 
Rio Grande do Norte 13.020 13.484 + 4 
Paraiba 21.526 27.245 +27 
Pernambuco 89.028 93.496 + 5 
Alagoas 35.741 33.242 — 7 
Sergipe 30.119 32.974 + 9 
Bahia 167.824 173.639 + 3 

414.096 433.573 + 5 
Sudeste 
Espirito Santo 22.659 22.738 + ow 
Municipio Neutro 48.939 47.260 - 3 
Rio de Janeiro 306.425 304.744 - 1 
Minas Gerais 381.893 333.436 -13 
Sao Paulo 156.612 169.964 + 9 

916.528 878.142 - 4 
Oeste 
Goids 10.652 11.876 + 11 
Mato Grosso 6.667 7.064 + 6 

17.319 18.940 + 9 

Sul 
Parand 10.560 10.715 + 1 
Santa Catarina 14.984 14.730 - 2 
Rio Grande do Sul 69.685 83.370 + 20 

95.229 108.815 + 14 
Todo o Brasil 1.546.882 1.546.581 0>) _ ow 

[1.548.632] (O [+ 0]C) 

Notas: (a) Diferenga positiva ou negativa, con forme a indicagao, mas menos de 0,5%. 
{b) Soma dos subtotals das provincias. 
(c) Total da matrfcula indicado em DGE, Reiatorlo e trabalhos estatfsticos apresentados [ao 
Ministro do Imperio pelo] Conselheiro Manuel Correia [em 20/11/78] Rio de Janeiro, 
1878), p. 119. Ao que parece, urn ou mais dos subtotals usados acima nao sao completos; 
contudo, a diferenga entre as duas cifras nacionais e minima. 

Fontes: 1) Para o censo: DGE, Recenseamento [de 1872] Vol. XIX, Ouadro Geral da populagao 
escrava .... s.p. O censo nao foi realizado em algumas das pardquias de Maranhao.. 
Piauf, Sergipe, Rio de Janeiro. Minas Gerais e Rio Grande do Sul. DGE, Relatorio e 
trabalhos estatfsticos apresentados [ao Ministro do Imperio pelo] Conselheiro Manuel 
Francisco Correia [em 31/12/76] (Rio de Janeiro, 1877), Recenseamento, p. 7. calcula to- 
tals para essas pardquias, baseando-se em numero de eleitores. Os totais reajustados 
desta maneira para as seis provincias'sao apresentados em OLIVEIRA VIANA, p. 414, sem 
discriminagao de escravos e livres! Calculamos o numero de escravos em cada urn des- 
tes casos, supondo que sua proporgao na populagao reajustada era a mesma que na 
populagao incompleta. Corrigimos aqui as cifras para Maranhao e Sergipe apresentadas 
por Maria Luiza Marcilio (Evolugao da populagao brasileira atraves dos censos ate 1872. 
Anais de Historia, 6: 127, 1974) que usou o mesmo metodo. 
2). Para a matricula: DGE, Relatorio (1878), p. 120, para Para, Pernambuco e Santa 
Catarina; DGE, Relatdrio e trabalhos estatisticos apresentados [ao Ministro do Impe- 
rio por] Dr. Jose Maria do Couto [em 30/4/75] (Rio de Janeiro, 1875). Ouadro estatis- 
tico dos escravos matriculados no Imperio, e tabelas provincials, s.p., para as demais 
provincias, com a excegao de Minas Gerais e Goias. Para estas ultimas, os dados com- 
pletos (para todos os municipals) nunca foram publicados. Os reconstruimos aqui, a par- 
tir dos dados municipais em DGE, Relatorios, (1875, 1877 e 1878). Veja SLENES, p. 
700-701, para mais detalhes. 
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tes numeros me parecem altos demais para 

serem plausfveis. Lima analise semelhante 

para a matncula nao e possfvel, ja que as 

fontes publicadas para este registro nao cru- 

zam os dados sobre idade e estado civil por 

sexo. £ significative, entretanto, que a ra- 

zao de masculinidade para toda a populagao 

escrava e mais baixa, no caso da matncula, 

do que e no censo, nao so na nagao como 

urn todo, mas tambem em 14 das 21 provin- 

cias^23). Ao que parece, a matncula peca 

menos, no sentido de subestimar as mulhe- 

res, do que o censo. 

Outra falha comum aos recenseamentos e o 

maior sub-registro de criangas — especial- 

mente das de menor idade — do que de 

adultos. Isto acarreta distorgoes na distri- 

buigao etaria; a percentagem de criangas na 

populagao total fica artificialmente reduzida, 

como tambem acontece com a proporgao de 

meninos e meninas pequenos no total de 

criangas. Ora, no Pafs como urn todo o cen- 

so apresenta uma menor percentagem de 

pessoas abaixo de sete anos do que a ma- 

tncula^24). Tambem, no censo a distribuigao 

etaria das criangas e muito estranha; para 

ambos os sexos o numero de pessoas em ca- 

Uma taxa de alforrla mais alta para mulhe- 
res casadas do que para seus maridos 
tamb§m levaria a uma razao de masculini- 
dade acima de 100 (e. de fato a taxa para 
mulheres, em geral, era mais alta do que a 
para homens). No entanto, duvido que is- 
to possa explicar a razao, tao alta, de 116, 
ja que a taxa bruta de alforria da epoca 
(em torno a 6/1000 para a nagao como urn 
todo) nao era suficientemente grande para 
dar esse resultado. Sobre taxas de alfor- 
ria, veja SLENES, cap. 10. 

(23) Tamb6m, em quatro provincias onde a ra- 
zao de masculinidade da matncula supera 
a do censo, a diferenga e de apenas um 
ponto. 

(24) Os grupos et^irios dos dois censos sao di- 
ferentes. Contudo, mesmo se a metade 
das criangas de 6 a 10 anos no censo ti- 
vesse 6 anos, so haveria 10,1% da popu- 
lagao total entre 0 e 6 anos, enquanto 
a matncula tern 16,3% nesse grupo. (SLE- 
NES. p. 690 e 694). 

da coorte de um ano aumenta de 1 a 5 anos 

de idade (isto e, ha menos pessoas com 1 

ano do que com 2, menos com 2 do que 

com 3, etc.), e criangas de 1 a 5 anos sao 

menos numerosas do que as de 6 a lO^25). As 

estatfsticas equivalentes da matncula (para 

criangas de 1 a 6 e de 7 a 13 anos) sao mais 

plausfveis; como seria de esperar, o numero 

medio de pessoas em coorte de um ano di- 

minui do primeiro grupo para o segundo^26). 

£ diffcil, portanto, escapar da conclusao de 

que a matncula e menos omissa do que o 

censo, tambem em relagao as criangas. 

A primeira vista, estes resultados a favor 

da matncula sao um tanto surpreendentes. 

Afinal, a matncula visava a fiscalizar a pro- 

priedade em escravos, enquanto o censo 

tinha como objetivo somente o levantamen- 

to de dados estatfsticos. Alem disso, a ma- 

tncula envolvia uma taxa, o que nao era o 

caso no outro registro. Havia, portanto, ra- 

zees para que os senhores fossem menos 

honestos na matncula do que no censo. Con- 

tudo, havia tambem fortes consideragoes que 

operavam no sentido contrario. A lei que 

regulava a matncula considerava livre qual- 
quer escravo nao registrado no prazo esti- 

pulado. Outrossim, e talvez mais importan- 

te na otica dos senhores, a lei exigia a pro- 

va de matncula para legitimar qualquer con- 
trato que envolvesse a transferencia de pro- 

priedade em escravos(27>. Este dispositivo foi 

rigorosamente cumprido, a julgar pela minha 

pesquisa em Campinas e Vassouras; nos in- 

ventarios, contratos de compra e venda, hi- 

potecas etc., onde ha escravos, e raro nao 
encontrar dados (numeros de identificagao) 

da matncula. Em suma, a pessoa que nao 

(25) DGE. Recenseamento, passim (quadros pro- 
vinciais sobre distribuigao etaria). £ im- 
portante notar que os dados para a distri- 
buigao etaria da populagao escrava nacio- 
nal nao tem qualquer relagao com as so- 
mas dos dados provinciais em que, supos- 
tamente, se baseiam. As somas corretas 
se encontram em SLENES, p. 690. 

(26) Fontes: as da tabela 3. 

(27) Decreto 4.835 de 1/12/71 e respectivo regu- 
lamento, arts. 19 e 45. 
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TABELA 2 

A RAZAO DE MASCULINIDADE (O NOMERO DE HOMENS PARA CADA 100 MULHERES) NA 
POPULAgAO ESCRAVA: O CENSO E A MATRfCULA DE 1872 

Provmcia Censo de 1872 Matricula de 1872 c= B 

Norte 

Amazonas 99 96 — 3 
Panl 103 95 ~ 8 
Maranhao 97 96 — 1 

Nordeste 

Piaui 101 97 - 4 
Ceara 88 87 — 1 
Rio Grande do Norte 102 90 —12 
Paraiba 98 90 - 8 
Pernambuco 112 100 —12 
Alagoas 100 99 — 1 
Sergipe 92 99 +7 
Bahla 113 100 —13 

Sudeste 

Espirito Santo 110 116 6 
Munlcfpio Neutro 103 107 +4 
Rio de Janeiro 125 123 — 2 
Minas Gerais 117 118 +1 
Sao Paulo 128 129 +1 

Oeste 

Goi^s 102 103 + 1 
Mato Grosso 120 105 —15 

Sul 

Parang 109 107 — 2 
Santa Catarlna 117 m — 6 
Rio Grande do Sul m 112 +1 

Todo 0 BraslI 114 111 — 3 

Fontes: as da tabela 1, e SLENES, p. 700-701. 
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matnculava seus escravos arriscava-se a 

perder o titulo e a negociabilidade de uma 

das partes mais importantes de sua proprie- 

dade. Uma confirmagao da importancia des- 

ta i consideragao no raciocmio dos senhores 

talvez seja a evideheia relativa ao ritmo com 

que se procedia a matncula de 1875. Como 

ja foi assinalado, nao so uma grande maioria 

dos matriculandos no Brasil foi registrada 

ate o fim de Setembro de 1872, mas hou- 

ve tambem uma especie de rush nas co- 

letorias nas ultimas duas semanas desse 

mes. Ora, faltava mais urn ano at6 o fim do 

prazo legal. Provaveimente os senhores 

queriam matricular seus escravos antes que 

a taxa que se cobrava para esse efeito au- 

mentasse, e/ou antes que a proibigao de 

contratos sem prova de matncula entrasse 

em vigor; mudangas previstas pela lei, e a 

serem efetivadas no primeiro de outubro de 

1872(28). 

Em conclusao, nao ha nada de surpreen- 

dente na constatagao de que, na maioria dos 

casos, a matncula de 1872 e mais completa 

do que o censo desse ano. Contudo, se os 

senhores, em geral, obedeciam a lei e matri- 

culavam seus escravos, nem sempre davam 

as informagoes corretas. Ha bastante evi- 

dencia, por exelnplo, nos dados da matncula 

sobre a distribuigao etaria, de que muitos 

senhores reduziam as idades de seus escra- 

vos mais velhos. 

Uma comparagao entre a distribuigao eta- 

ria do censo e a da matncula (veja a tabela 

3) mostra que, no Pais como urn todo, havia 

uma maior percentagem de escravos acima 

de 40/41 anos naquele registro do que nes- 

te (26% contra 21%). O mesmo vale em 

relagao a populagao acima de 60/61 anos, on- 

de o contraste entre as duas contagens e 
realmente grande. 9% no caso do censo e 

2% no da matncula. Estas diferengas podem 

ser observadas em quase todas as provin- 

cias. Ora, uma populagao com 9% acima 

(28) Decreto 4.835 de 1/12/71 e respective regu- 
lamento, artigos 45 e 47. A taxa por escra- 
vo ate 30/9/72 era 500 reis, subindo para 
1.000 reis dali em diante. 

: de 60 anos nao seria uma anomalia; de fato, 

/ essa proporgao seria coerente com uma si- 

tuagao de alta mortalidade e de fecuniddade 

relativamente baixa, ou seja, com as taxas 

vitais que tern sido apontadas pela maioria 

dos histCriadores. Uma populagao com so 

2% acima de 60 anos, entretanto, seria real- 

mente extraordin^ria, possfvel so se existis- 

sem taxas de fecundidade extremamente al- 

tas<29>. E provavel, entao, que os dados do 

censo, neste caso, sejam mais confiaveis. 

(29) As minhas estimativas das taxas vitais 
dos escravos neste pen'odo (SLENES, cap. 
7 e 8) confirmam o quadro de alta morta- 
lidade e de baixa fecundidade (baixa em 
relagao a populagao livre brasileira, senao 
a populagao europeia da epoca) apontada 
na historiografia sobre o assunto. Ora, 
em nenhum dos modelos de populagoes es- 
taveis de Coale e Demeny definidos por 
estas estimativas, e a proporgao de pes- 
soas acima de 60 anos proximo ao nivel 
tao baixo de 2%. (COALE, Ansley J. e 
DEMENY, Paul. Reginal model life tables 
and stable populations. Princeton, 1966). 
Evidentemente, a populagao escrava brasi- 
leira nao era uma populagao estavel (po- 

ipulagao fechada, sem migragoes ou safdas 
e entradas por outras causas sociais, e 
com niveis de fecundidade e mortalidade 
estaveis durante urn longo periodo), em 
primeiro lugar porque nao fechada: o tr^- 
fico de escravos africanos antes de 1850 
e a alforria teriam distorcido a distribui- 
gao etaria em 1872, respectivamente au- 
mentando e diminuindo a proporgao de ido- 
sos que, outrossim, se encontraria na po- 
populagao estavel com os mesmos parame- 
tros vitais. (Os africanos, na maioria jo- 
vens na sua chegada ao Brasil, ja em 1872, 
teriam quase todos mais de 40 anos; por 
outro lado, ao que parece, a taxa de al- 
forria era mais alta entre pessoas acima 
desta idade do que entre os jovens, SLE- 
NES, cap. 9). Duvido, porem, que os efei- 
tos da alforria tenham contrabalangado os 
do trafico: mais provavel seria o contr^- 
rio, em vista do grande numero de africa- 
nos que entrararam no Pais na primeira 
metade do seculo. (Veja ELTIS, D. The di- 
rection and fluctuation of the transatlan- 
tic slave trade, 1821-1843: a revision of the 
1845 parliamentar paper. In: GEMERY, Hen- 
ry A. & HOGENDORN, Jan S., eds.. The 
uncommon market. Essays in the econo- 
mic history of the Atlantic slave trade. 
New York, 1979, p. 273-301). E importan- 
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TABELA 3 

DISTRIBUIQAO ETARIA DA POPULAQAO ESCRAVA: O CENSO E A MATRfCULA DE 1872 

(em percentagem) 

Distribuigao EtSria, Censo: 1—20 
Distribuigao Etaha, Matncula: 1—20 

Norte 

Amazonas 
Censo: 46 
Matncula: 52 

Para 
Censo: 51 
Matncula: 55 

Maranhao 
Censo: 47 
Matncula: 53 

Nordeste 

Piauf 
Censo: 37 
Matncula: 58 

Ceara 
Censo; 57 
Matncula: 63 

Rio Grande do Norte 
Censo: 44 
Matncula: 61 

Paraiba 
Censo: 56 
Matncula: 57 

Pernambuco 
Censo: 49 
Matncula: 50 

AlagoasW 
Censo: 48 
Matncula: — 

Sergipe 
Censo: 38 
Matncula: 50 

Bahia^b) 
Censo: 42 
Matncula: — 

Sudeste 

Espfrito Santo 
Censo: 42 
Matncula: 49 

Municiplo Neutro 
Censo: 34 
Matncula 35 

21-40 41-60 61 + 
21-39 40 - 59 60+ 

38 12 4 
37 9 1 

34 11 5 
32 11 2 

33 14 5 
31 14 2 

35 20 9 
29 11 2 

31 9 3 
28 8 1 

34 16 6 
30 8 1 

32 9 3 
32 10 1 

33 13 5 
34 15 1 

35 14 2 
— — 2 

39 15 7 
33 15 2 

34 15 8 

34 17 7 
29 19 2 

40 24 2 
37 26 2 

(continua) 



TABELA 3 

DISTRIBUIQAO ETARIA DA POPULAgAO ESCRAVA: O CENSO E A MATRfCULA DE 1872 

(em percentagem) 

(Conclusao) 

Rio de Janeiro 33 33 20 14 

Censo 
Matncula: 42 30 26 2 

Minas GeraisCb) 
Censo: 37 37 17 9 
Matncula: — — — — 

Sao Paulo 
Censo: 40 37 16 7 
Matncula: 46 32 20 2 

Oeste 

Golds 
Censo: 50 34 11 4 
Matncula: 51 35 13 1 

Mato Grosso 
Censo: 47 32 12 9 
Matncula 45 41 13 1 

Sul 

Parana 
Censo: 48 35 15 3 
Matncula: 51 32 15 2 

Santa Catarina 
Censo: 51 32 13 4 
Matncula: 55 28 15 2 

Rio Grande do Sul 
Censo: 34 32 20 14 
Matncula: 55 28 15 2 

Todo o Brasil(c) 

Censo: 40 34 17 9 
Matncula: 48 31 19 2 

Notas: (a) Neste caso, os grupos etarios da matncula permitem a comparagao com o censo so 
em relagao a populagao acima de 60/61 anos. 

(b) Para Bahia e Minas Gerais, dados sobre a distribuigao etarla na matncula nunca fo- 
ram publicados. 

(c) Menos Alagoas, Bahia e Minas Gerais. 

Fontes: DGE, Recenseamento [de 1872], passim, tabelas provinciais sobre a distribuigao 
etaria; e DGE, Relatorio 1875), Quadro estatfstico dos escravos matriculados no Inv 
perio/e tabelas provinciais. s.p., com corregoes indicadas em SLENES. p. 693-94. 
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Na verdade, os senhores tinham boas ra- 

zoes para diminuirem as idades de sous es- 

cravos mais velhos na matncula, e para nao 

se preocuparem com isto no censo. Com , 

certeza, eles percebiam que a matncula, nao 

o censo, seviria como a base para a imple- 

mentagao de futuras leis sobre a escravidao. 

E, muito provavelmente, previam que uma 

dessas leis daria liberdade aos escravos ido- 

sos. Havia amplos precedentes para legis- 

lagao nesse sentido na experiencia de ou- 

tros pafses e suas colonias — mais recente- 

mente na "Lei Moret" de Espanha, de 1870, 

que nao so criava, para Cuba, um registro 

de escravos, antecipando a matncula, e dava 

liberdade doravante a filhos de maes escra- 

vas, mas tambem emancipava pessoas com 

mais de 60 anos^30). Nao ha duvida de que 

a Lei Moret era conhecida no Brasil; foi 

transcrita, quando ainda projeto de lei, no 

relatorio da cpmissao parlarpentar de 1870, 

que elaborou o esbogo daquilo que viria a 

ser a Lei do Ventre Livre^31). Embora fal- 

tem estudos sobre o assunto, seria estranho 
se a lei espanhola nao tivesse tido uma am- 

pla repercussao, nao so dentro mas tambem 

fora dos recintos polfticos, em vista dos pa- 

ralelos entre Cuba e Brasil, as unicas socie- 

dades escravistas de peso ainda existentes 

nas Americas. Enfim, e provavel que os 

senhores tenham reduzido as idades de mui- 

tos de seus escravos mais velhos na matn- 

cula, para se protegerem contra uma futura 

lei dos sexagenaries. 

E importante notar que esta conclusao se 

opoe a uma assertiva, freqiiente nos estudos 

historicos, no sentido contrario. Geralmen- 

te notar que o sub-registro de criangas no 
censo, indicado anteriormente, explica ape- 
nas uma minima parte da diferenga entre 
o censo e a matncula nas percentagens 
acima de 40/41 e 60/61 anos. 

(30) Veja CORWIN, Arthur F. Spain and the abo- 
lition of slavery in Cuba, 1817-1886. Aus- 
tin, Texas, 1967. cap. 13. 

(31) CAMARA DOS DEPUTADOS. Elemento ser- . 
vil, p. 139-40, e tambem, p. 18-21, 24, 29, 
139-52, para a discussao do projeto Moret e 
de outra legisiagao estrangeira. 

te, se arguments que a tendencia dos se- 

nhores na matncula era de aumentar as ida- 

des de seus escravos africanos, senao dos 

brasileiros, para nao ter de reconhecer a 

ilegalidade da posse de negros que entraram 

no Pals depois da primeira proibigao do tra- 

fico africano em 1831(32). Este argument© se 

apoia em comentarios de observadores da 

poh'tica do Pai's nos anos 1880. Ao tentar 

explicar a forte oposigao ao projeto de lei 

que daria liberdade aos sexagenarios, alguns 

brasileiros especulavam que um grande 

numero de senhores receava cair vftima de 

sua propria malfcia; isto e, que em meados 
dos anos 1880, muitos donos, por terem au- 

mentado a idade de seus escravos africanos 

em 1872, possufam negros que eram oficial- 

mente, mas nao na realidade, maiores de 60 
anos. A evidencia demografica, entretanto, 

mostra o contrario. Em 1872, a grande maio- 

ria de africanos teria mais de 40 anos. Co- 

mo a percentagem de africanos na popula- 

gao total variava substancialmente entre as 

provmcias (de menos de 1% a 22%, segun- 
do o censo; nao ha dados da matncula) 

qualquer exagero geral de suas idade no re- 

gistro obrigatdrio de 1872 seria perceptfvel 

nos dados da tabela 3, sobre pessoas idosas. 

Entretanto, a percentagem acima de 60 anos 

na matncula quase nao varia, flcando entre 

1 e 2% em todas as provmcias. 

O censo e a matncula de 1872 tambem 

podem ser comparados com respeito a ou- 
tras duas variaveis: a percentagem "alguma 

vez casada" (isto e, casada ou viuva), e a 

proporgao que trabalhava na agricultura. Em 

ambos os casos, h^ uma concordancia apro- 

ximativa entre os resultados da matncula e 

do censo na maioria das provmcias. Contu- 

do, ha provmcias em que as diferengas sao 

substanciais. Nos casos divergentes em que 

6 possfvel comparar os dois resultados com 

fontes independentes, a estimativa da ma- 

tncula se mostra mais plausfvel. Portanto, 

em relagao a estas variaveis, e provavel que 

(32) Por exemplo, CONRAD, p. 215-16. 

(33) DGE. Recenseamento, Quadros Gerais, s. 
p., v. 19. 
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a matncula seja, em geral, mais confiavel do 

que o censo^34). 

Podemos resumir agora os resultados 

desta comparagao entre o censo e a matn- 

cula de 1872: 

1. De urn modo geral, ambas as contagens 

sao bastante confteveis em relagao aos da- 

dos sobre populagao total. A matncula, po- 

r6m, e a mais completa; omite menos pes- 

soas, sobretudo menos mulheres e criangas. 

2. O censo (quando ajustado para compen- 

sar pelo sub-registro de criangas) e mais 

confiavel do que a matncula, com respeito 

a distribuigao etaria. Muitos escravos ido- 

sos ou de meia-idade eram registrados, na 

matncula, em grupos etarios mais jovens. 

3. A informagao sobre estado civil e pro- 

fissao reforga a impressao de que, na maio- 

ria das provmcias, os dois recenseamentos 

sao bastante confiaveis; tamb^m 6 compatf- 

vel com a conclusao de que os dados da 

matncula — excetuando os sobre idade — 

sao, em geral, melhores que os do censo. 

* ♦ 

As leis que criavam e regulavam a matn- 

cula de 1872 tambem exigiam o registro sub- 

sequente de determinados acontecimentos 

demograficos e sociais: os nascimentos de 

ingenues, os falecimentos, transferencias de 

posse ou mudangas do municipio de residen- 

cia de escravos e ingenuos, e as alforrias 

de escravos. Este registro se fazia tambem 

nas coletorias. No proprio livro da matn- 

cula, se anotava (numa coluna especial do 

formul^rio, destinada a "averbagoes") as 

mudangas ocorridas entre as pessoas matri- 

culadas em 1872-73 no respectivo municf- 

(34) Veja SLENES, p. 76-81. Na minha tese, 
utilize! a proporgao de mulheres casadas 
para fazer a analise; ao refazer os c^lculos 
usando a percentagem de homens e mu- 
lheres alguma vez casados, nao houve mu- 
danga nos resultados. 

pio. Em outro livro se registravam os inge- 

nues, em formularies que tambem deixavam 

um espago para futuras averbagoes. Final- 

mente, um terceiro livro se destinava a aver- 

bagao dos escravos que mudavam para o mu- 

niefpio depois do encerramento da matn- 

cula(35>. 

Com certa freqiiencia nos anos 1870 e 

1880, os governos provinciais e nacionais re- 

quisitavam informagoes das coletorias so- 

bre as mudangas na populagao escrava e pu- 

blicavam os dados que levantavam, discrimi- 

nando entre escravos e ingenuos. As tabe- 

las sobre ingenuos, nessas publicagoes, nor- 

malmente tern dados sobre nascimentos, 

dbitos e migragoes ("entradas" e "safdas" 

dos muniefpios). As tabelas sobre escravos 

incluem informagao sobre obitos, migra- 

goes e alforrias. Para alguns anos, as infor- 

magoes publicadas sao extremamente deta- 

Ihadas e abrangentes. Para o penodo de 

1872 e 1876, os relatorios do governo nacio- 

nal apresentam dados ao nivel de municipio, 

nao so de provincia, e incluem informagoes 

sobre quase todos os municipios no Pais^36>. 

Podemos confiar nesses dados? Uma lei- 

tura da lei que regulava esses registros su- 

gere uma resposta preliminar a esta per- 

gunta, que e confirmada, nas suas linhas ge- 

(35) Decreto 4.835 de 1/12/71, e respectivo re- 
gulamento, formul^rios modelos A. C., e 
H. Mantinha-se, tambem, para o controle 
desses varios registros, indices alfabeticos 
(pelos nomes dos senhores) da matricula 
de escravos e da matricula de ingenuos. 
(Veja modelos E e F do referido Decreto). 

(36) Veja Decreto 4.835 de 1/12/71, e respecti- 
vo regulamento, artigos 3, 4-7, 21, 31 e 
35. As principais publicagoes com dados 
do registro de mudangas na populagao 
escrava sao: DGE. Relatorios (1874, 1875, 
1877, 1878); DGE. Secgao de estatistica. 
Anexa a 3.a Diretoria da Secretaria de Es- 
tado dos Negocios do Imperio, Rio de Ja- 
neiro. 1883; MINISTERIO DA AGRICULTU- 
RA, COMERCIO E OBRAS POBLICAS. Rela- 
tdrios, especialmente os que foram apre- 
sentados em 7/5/84, 30/4/85 e 14/5/86. Os 
presidentes das provincias, nos seus rela- 
tdrios, tamb6m fornecem, &s vezes, dados 
sobre suas cireas de jurisdigao. 
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rais, pela critica interna das fontes. Ha dois 

dispositivos da lei que sao relevantes. Pri- 

meiro, nao se cobrava taxa alguma para o 

registro dessas mudangas na populagao, en- 

quanto os cases de omissao podiam ser 

multados. Segundo, e mais importante, a 

unica base legal para a posse de escravo 

era um documento certificando a matncula 

ou o registro subsequente (averbagao) do 

mesmo, este ultimo nos casos em que ja 

houvera uma mudanga de senhor depois de 

1872. Da mesma maneira, a unica garantia 

da posse dos servigos de um ingenuo 

era o comprovante do registro inicial 

(na "matncula especial de ingenuos," 

aberta entre 1872 e 1888), ou de averbagao 

subsequente quando ja acontecera uma 

transferencia desses servigos para outra 

pessoa^. Portanto, um senhor que omitia 
registrar um escravo recem-comprado podia 

encontrar problemas legais no future, se 

procurava vende-lo, oferece-Io como garantia 

para negociar uma hipoteca, ou tranferi-Io 

para seus herdeiros. Do mesmo modo, se 
nao registrava um ingenuo, podia se achar de- 

pois diante da impossibilidade de transferir 

o dommio sobre o trabalho da crianga para 

outra pessoa, ou de se aproveitar de uma 

clausula da Lei do Ventre Livre e pedir ao 

governo a indenizagao dos servigos dessa 

crianga (em troca do reconhecimento da ple- 

na liberdade da mesma), quando ela chega- 

va aos oito anos de idade. Pelos dispositi- 

vos da propria lei, entao, seria de esperar 

que certos tipos de informagao, nos regis- 

tros dos anos 1870 e 1880, fossem mais con- 

fiaveis que outros. Especificamente, e pro- 

vavel que os dados sobre nascimentos e mi- 

gragoes para os municipios (entradas) se- 

jam mais completes do que as infornrvagoes 

sobre obitos, mudangas para outros lugares 

(saidas) e alforrias, ja que escravos e inge- 

nues vivos e recem-adquiridos eram de um 

valor consideravel, enquanto pessoas fa- 

lecidas, vendidas ou libertas nao mais inte- 

ressavam, economicamente, aos seus ex- 

senhores. 

(37) Decreto 4.835 de 1/12/71 e respective re- 
gulamento, arts. 33, 35, 45. 

Em geral, este raciocinio e coerente com 

a configuragao dos dados. No caso das es- 

tatisticas sobre migragao, as cifras a res- 

peito de entradas sao bem mais completas 

do que as sobre saidas. Se as duas series 

de informagbes fossem confiaveis, ou so- 

fressem do mesmo grau de erro, as somas 

de entradas e saidas para todo o Brasil se- 

riam sempre iguais, ja que nao havia qual- 

quer imigragao significativa de escravos pa- 

ra o Brasil, nem emigragao destes para ou- 

tros paises, nos anos 1870 e 1880. Entretan- 

to, o total nacional de entradas sempre ex- 

cede, em muito, o de saidasi38L Com respei- 

to as estatisticas vitais, os dados sobre nas- 

cimentos (quando combinados com a popula- 

gao de 1872) apontam para taxas de fecun- 

didade plausiveis — taxas relativamente bai- 

xas quando comparadas com as de pessoas 

livres no Brasil, mas nao extremas; e, nos 

dois casos em que consegui comparar o to- 

tal de nascimentos segundo os dados ofi- 

ciais com os registros de batismos de es- 

cravos e ingenuos nas pardquias (Campinas 

e o Municipio Neutro), a evidencia sugere 

que a grande maioria de ingenuos que sobre- 

viveram aos primeiros dias e meses de infan- 

cia e chegaram a ser batizados foi registra- 

da nas coletorias^39). Em contrapartlda, os 
dados oficials sobre dbitos dao taxas de mor- 

talidade absurdamente baixas para a epoca, 

e incompativeis com taxas calculadas de ou- 

tras informagdes mais confiavels(40L 

£ so no caso do registro de alforrias que 

os dados nao se conformam com as previ- 

sdes baseadas no texto da lei. Existe uma 

(38) Veja os relatdrios do Ministerio da Agri- 
cultura, citados na nota 36, anterior. O 
agente do governo que examinou os dados 
sobre migragao ate o comego dos anos 
1880 tambem notou a maior confiabilidade 
dos dados sobre entradas. (DGE. Secgao 
de estatistica, p. 8). 

(39) SLENES, cap. 7. 

(40) SLENES, cap. 8. O agente do governo que 
examinou os dados sobre mortalidade para 
1877-1881 tambem concluiu que o registro 
de de obitos era muito incomplete. (DGE. 
Secgao de estatistica, p. 12). 
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forte correlagao entre a proporgao da popula- 

gao de 1872 que foi alforrlada, segundo os 

dados oficiais, ate meados de 1885, e outras 

variaveis sdcio-economicas, nao so no Pais 

intelro, ao mvel provincial, mas tambem na 

provincia do Rio de Janeiro (a unica para a 

qual fiz esta prova) ao mvel de municipio^41). 

Isto sugere que estes dados sao reiativamen- 

te completes, ja que, caso nao o fossem, se- 

ria muito improvavel encontrar tais correla- 

goes. Acredito que a confiabilidade desses 

dados se deva, prlncipaimente, ao fato de a 

lei exigir dos juizes e tabeliaes a comunica- 

gao das alforrias, registradas com eles, as 

coletorias^42). Como resultado, as liberdades 

concedidas em testamento ou durante o an- 

damento dos inventarios — consubstancia- 

das nestes processos, frente aos jufzes — 

teriam chegado ao conhecimento das coleto- 

rias, mesmo na falta de averbagao por parte 

dos senhores. Isto vale tambem em relagao 

as alforrias registradas em cartorio^43). Es- 

tas ultimas, por sua vez, provavelmente com- 

preendiam a grande maioria das liberdades 

concedidas durante a vida dos senhores, pe- 

lo menos nos anos 1870 e 1880. Ha tres fa- 

tores que apontam para esta afirmagao. Em 

primeiro lugar, e provavel que a maioria das 

alforrias dadas a titulo gratuito, ou com a 

condigao de prestar servigos, era conferida 

em reconhecimento ao bom servigo do es- 

cravo. Nestes casos, havia lagos pessoais 

que levariam muitos senhores a assegurarem 

a seus ex-escravos a posse do titulo legal 

de sua liberdade. Em segundo lugar, a ana- 

lise dos dados mostra que a alforria aconte- 

(41) Veja SLENES. cap. 9, p. 428-29. 

(42) 

(43) 

cia com uma frequencia suficiente para que, 

em combinagao com outros incentives (inclu- 

sive a violencia e a ameaga da mesma) pu- 

desse funcionar como urn poderoso instru- 

mento de controle social; contudo, podia ter 

esse efeito so se os escravos ficassem con- 

vencidos de que a alforria representava a 

plena liberdade legal, e nao urn estado jun- 

dico intermediario e ambiguo, entre livre e 

cativo, Portanto, e possfvel que os senho- 

res tenham lucrado indiretamente com o re- 

glstro de alforrias, justamente pelo "efeito de 

demonstragao" deste ato legal sobre as pes- 

soas que permaneciam como escravos. Em 

terceiro lugar, nos anos 1880, e talvez ja na 

decada de 1870, a alforria estava "de moda." 

As pessoas que a praticavam, conferia urn 

certo prestfgio moral, o que teria incentivado 

o registro publico do ato(44). 

£ importante notar que as estimativas 

da populagao escrava que aparecem nos re- 

latorios oficiais para varies anos entre 1872 

e 1886-87 tern sido interpretadas, por alguns 

historiadores, como novos censos ou matn- 

culas, quando, na verdade, nada mais sao do 

que atualizagoes dos dados da primeira 

matncula, a luz do registro contmuo de mu- 

dangas na populagao^45). Entretanto, mesmo 

quando os historiadores tern percebido a na- 

tureza desses dados, muitas vezes os tern 

(44) Conclusoes baseadas em SLENES, cap, 10, 
e pesquisa em andamento sobre alforrias 
em Campinas, Vassouras e o Municlpio 
Neutro. Talvez outro fator a mencionar 
aqui seja o cresclmento do Estado duran- 
te o seculo XIX, o que se refletia em le- 
gislagao exigindo o registro publico de 
contratos (especialmente de compra e ven- 

e. portanto, numa maior presenga, ao 
Decreto 4.835 de 1/12/71 e respectivo regu- 
lamento, art. 23. 

Eecrevendo na decada de I860, Perdigao 
Malhelro reconheceu ainda outra forma de 
conceder, publicamente, a liberdade: con- 
feri-la no ato do batismo, com o conse- 
qiiente registro nos livros da Igreja. Esta 
ja nao exlstia mais depois da Lei do Ven- 
tre Livre, porque todos os filhos de escra- 
vos, por definigao, agora nasciam livres. 
(A escravidao no Brasil. Ensaio historico, 
jundico, social, 3. ed.. Petropolis, 1976, p. 
85). 

mvel local, dos cartorios. Em Campinas, 
ao longo do seculo, o numero de alforrias 
passadas anualmente em cartdrio aumen- 
tou muito mais do que a populagao esorava 
do munioipio, o que reflete um inoremen- 
to, ou na taxa de alforria, ou (o que 6 
mais provavel) na percentagem de liber- 
dade que era registrada publicamente. 

(45) Veja, por exemplo, STEIN, Stanley, J.f Vas- 
souras: a Brazilian coffee county, 1850-1900. 
Cambridge, Massachusetts, 1957, p. 69n, e 
TOPLIN, Robert Brent. The abolition of sla- 
very in Brazil. New York, 1972, p. 251-53. 
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aceitado de forma acntica. Como resultado, 

e freqiiente nos estudos sobre a escravidao 

o argumento de que havia s6 um declmio 

moderado, ou mesmo nenhuma queda, no to- 

tal da populagao de escravos e ingenuos en- 

tre 1872 e meados de 1885, quando dados 

sobre as mudangas nessa populagao foram 

publicados pela ultima vez; e tambem que o 

declmio da populagao escrava entre 1885 e a 

segunda matricula foi grande em extremo, o 

que sugere que havia um numero extraordi- 

nario de alforrias e/ou fugas de escravos nes- 

te periodo^46). Estas conclusdes, por sua vez, 

influenciam o modo de interpretar o processo 
de aboligao. Para Robert Toplin, por exem- 

plo, confirmam que a escravidao ainda era 

um regime viavel, quanto ao aspecto demo- 

grafico, e apontam para a importancia dos 

acontecimentos politicos da decada de 1880 
na explicagao do fim desse regime^47). Entre- 

tanto, na verdade, a diferenga entre as taxas 

de declmio da populagao escrava antes e 

depois de 1885 nao e tao grande quanto os 

dados oficiais indicariam. Sem duvida, a al- 

forria aumentou consideravelmente nos anos 

1880 (o que possivelmente tenha acontecido 

tambem com a fuga de escravos), e como 

resultado a populagao escrava diminuia mais 

rapidamente depois de 1881 do que antes(48>. 

Todavia, uma grande parte da diferenga en- 

tre os totais de 1885 e da segunda matricula 

6 ilusdria. Como houve um sub-registro de 
dbitos e de saidas de escravos dos munici- 

(46) £ o que argumentam, por exemplo, DUQUE- 
FSTRADA, Os6rio. A aboligao (esbogo his- 
torico), 1831-1888. Rio de Janeiro. 1918. p. 
260-61, e TOPLIN, p. 21. 

(47) TOPLIN. passim. 

(48) Veja SLENES, cap. 10, sobre taxas de alfor- 
ria e seu forte crescimento ao longo dos 
anos de 1880, e SANTOS. Ronaldo Marcos 
dos. Resistencia e superagao do escravis- 
mo na provincia de Sao Paulo (1885-1888), 
cap. 5. sobre Sao Paulo em 1887 e 1888 
(isto 6, depois da segunda matricula). As 
fugas, em certas regioes, tamb6m se mul- 
tiplicaram em 1887 e 1888, mas e dificil sa- 
ber, pelos estudos feitos ate agora, se 
houve um aumento gradativo e generaliza- 
do de fugas nos anos anteriores a segun- 
da matricula. 

pios bem maior do que no caso de nasci- 

mentos e de entradas, o total de escravos 

para 1885 § bastante inflacionado. 

♦ 
* ♦ 

A segunda matricula foi realizada entre o 

30 de margo de 1886 e a mesma data do ano 

seguinte. Em Vassouras e Campinas, a 

maioria dos escravos foi registrada s6 no fim 

desse periodo. A data mediana da matricula 

em Vassouras caiu no fim de janeiro ou co- 

mego de fevereiro^49). Em 1872-73, o ritmo 

da matricula nesses municipios era tipico do 

da nagao como um todo, e nao ha nada que 

indique o contr^rio em 1886-87. Portanto, 

refiro-me daqui em diante a este segundo 

registro como "a matricula de 1887," nao de 

"1886-87" Aproximadamente quatorze anos 

e meio separam as datas medianas dos dois 

registros^50). 

A matricula de 1887 foi autorizada pela lei 

de 28 de setembro de 1885, a "Lei dos Sexa- 

genaries," que dava plena liberdade aos es- 

cravos acima de 65 anos e alforria condicio- 

nal a cativos entre 60 e 64. A nova matri- 

cula tambem foi feita nas coletorias, e da 

mesma maneira que a primeira. Durante o 
prazo estipulado, os senhores tinham de 

apresentar uma lista de seus escravos, num 

formulario padrao semelhante ao de 1872. As 

informagoes exigidas eram as mesmas, com 

a excegao de que havia duas colunas a mais 

no formulario: uma para a declaragao do va- 

lor do escravo, outra para mais um numero 

de identidade (o do registro no municipio 

(49) Do total eventualmente matriculado em 
Vassouras. 38% foram registrados at6 
25/11/86, 46% atd 13/1/87, e 63% at§ 
28/2/87. Do total em Campinas, 28% fo- 
ram registrados at6 23/11/86. Fontes: lis- 
tas da segunda matricula em inventories 
em C-1, Vassouras e C-1, Campinas. 

(50) Foi importante estabelecer este Intervalo 
com bastante preclsao para fazer certas 
anOlises demogrOficas. como aquela resu- 
mida mais adiante em que se examina a 
coerencia dos totais de 1887 com os de 
1872. 
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onde a pessoa fora matnculada em 1872). Na 

hora de apresentar sua lista, cada senhor 

era obrigado a provar que seus escravos 

foram anteriormente registrados na mesma 

coletoria em seu nome, ou na primeira ma- 

tncula ou no registro subseqiiente de mu- 

dangas de posse. £ importante notar que a 

segunda matncula so inclufa pessoas que 

foram registrada como escravos em 1872-73 

e que tlnham menos de 60 anos em 1886-87 

(isto e, pessoas de 15 a 59 anos de idade^51>. 

Os que tinham de 60 a 64 anos na data da se- 

gunda matncula — os "libertos sexagena- 

rios" — tambem foram registrados, mas em 

livros separados (estas pessoas eram nomi- 

nalmente libertos, mas tinham de prestar 

servigos aos seus ex-senhores durante mais 

tres anos, ou ate chegar a Idade de 65 anos, 

se isto acontecia antes). Os ingenues nao 

foram inciufdos no novo censo. Contudo, o 

antigo registro contmuo de ingenues manti- 

nha-se aberto, e a lei obrigava ainda a co- 

municar as coletorias as mudangas na popu- 

lagao ingenua, como na escrava^52). 

Os dados de 1887 sao confiaveis? Alguns 

historiadores tern argumentado que nao: 

muitos senhores fugiam da obrigagao de re- 

gistrar seus escravos^53). Porem, a evidencia 

que citam e a discrepancia, ja notada, entre 

os totals da primeira matncula, atualizados 

ate 1885, e os de 1887. Se Toplin aceita os 

dois totals como verfdicos, e ve neles evi- 

dencia de um subito desmoronamento do 

regime escravista, Robert Conrad, entre ou- 

tros contesta a confiabilidade da segunda 

matncula, o que diminui a importancia da 

crise dos anos 1880 e confere um carater 

mais gradual ao declmio da escravidao^54). Na 

(51) Como vimos, a primeira matncula, ja que 
exclui ingenues, tern poucas pessoas com 
menos de um ano de idade. Portanto, em 
1887, pouquissimos escravos teriam me- 
nos de 15 anos. 

(52) Lei 3.270 de 28/9/85, e Decreto 9.517 de 
14/11/85 e respective regulamento. 

(53) Por exemplo, STEIN, p. 69, referindo-se a 
libertos sexagenaries, e CONRAD, p. 231. 

(54) CONRAD, passim. Os resultados da segun- 
da matncula, ao mvel de provincia, foram 

verdade, nenhum destes autores tern a ra- 

zao. Ja notei que as estatisticas para 1885 

sao muito inflacionadas. Em contraste, uma 

analise da lei que regulava a segunda matn- 

cula, e da coerencia interna dos dados, su- 

gere que o registro de 1887 era bastante 

completo. 

Ao discutir a confiabilidade da matncula 

de 1872, enfatizei a importancia de dois dis- 

positivos na lei que dizia respeito a esse re- 

gistro. Ora, esses mesmos dispositivos vi- 

goravam tambem na epoca da segunda ma- 

tncula. Em 1887, como em 1872, escravos 

nao matriculados no prazo estipulado eram 

considerados livres; e apos o fechamento des- 

se registro, pessoas para quern faltava a 

prova de matncula (ou de averbagao subse- 

qiiente) nao podiam ser negociadas como 

escravos(55). Outrossim, havia uma nova 

clausula na legislagao a respeito da segun- 

da matncula que tambem constitufa um for- 

te incentive ao registro de escravos. Como 

ja indiquei, para cada escravo matriculado em 
1887 o senhor havia de declarar um valor es- 

pecifico. Esse valor nao podia exceder cer- 

tos limites (dependendo da idade e sexo do 

publicados em: MINISieRIO DA AGRICUL- 
TURA, COMERCIO E OBRAS POBLICAS. 
Relatorio apresentado... [por] Rodrigo 
Augusto da Silva [em 14/5/88]. Rio de Ja- 
neiro, 1888, p. 24. Resultados ao nivei de 
municipio nunca foram publicados pelo go- 
verno nacional, e encontram-se nos relato- 
rios presidenciais de provincia s6 para al- 
gumas destas entidades. 

(55) Lei 3.270 de 28/8/85, art. 1, e Decreto 9.617 
de 14/11/85 e respective regulamento. art. 
7. O segundo desses dispositivos nao fi- 
gura explicitamente nesta legislagao, em- 
bora a averbagao das mudangas na popu- 
lagao escrava seja enfaticamente exigida, 
e fique bem claro que estes registros se- 
rao a base legal de propriedade em escra- 
vos. Posterior a segunda matncula, os 
juizes e tabeliaes (a julgar pela pratica em 
Campinas e Vassouras) continuavam exi- 
gindo a prova de matricula em invent^rios 
e outros casos de transferencia de domi- 
nio. Ao que parece, o dispositivo da Lei 
de 1871 continuou vigorando, mesmo que 
nao tenha sido reiterado em nova lei. 
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escravo), estabelecfdos por leK56). Como era 

de se esperar, ha bastante evidencia, nas 

listas de Campinas e Vassouras, de que os 

senhores tendiam a declarar os valores ma- 

ximos permitidos pela lelt57). Esses limites 

legais, na epoca da segunda matncula, esta- 

vam um pouco acima dos pregos de merca- 

do de escravos nas areas cafeeiras e eram 

bastante superiores aos pregos que preva- 

leciam no resto do BrasiK58). Portanto, a 

matrfcula de 1887 representava uma oportu- 

nidade para os senhores adquirirem um do- 

cumento legal que assinava um valor infla- 

cionado para sua propriedade escrava, e que 

Implicava o reconhecimento desse valor pe- 

lo governo. Por essa razao, e posslvel que 

multos senhores tenham vlsto a matrfcula 

como uma defesa parcial contra a possibili- 

dade de que o governo decretasse, poste- 

riormente, a aboligao sem indenizagao. Cer- 

tamente, depois de 1888, os ex-senhores que 

pedlam a remuneragao (e o governo tam- 

bem, a julgar pelo gesto de Rui Barbosa) 

consideravam os documentos da matrfcula 

como o fundamento legal para suas reivindi- 

cag6es(59>. 

Nada ha, assim, na legislagao que regulava 

a segunda matrfcula, a Indlcar que esta fosse 
menos completa do que a primeira. Mas 

isto por si so nao comprova a conflabllldade 

dos dados. Um teste mais conclusivo do 

reglstro de 1887 provem da analise da sua 

coerencia com os dados de 1872 e o que e 

sabido sobre os movimentos da populagao 

entre as duas datas. Como indiquei aclma, 

nao e possfvel confiar no reglstro de obitos 

de escravos entre as duas matrfculas. Con- 

tudo, na minha pesquisa em Campinas fol 
possfvel segulr um grande numero de es- 

cravos no tempo, nos anos 1870 e 1880, e 

(56) Decreto 9.517 de 14/11/85 e respective re- 
gulamento, art. 3. 

(57) SLENES, p. 105-106, e pesquisa posterior 
sobre listas da segunda matrfcula nos in- 
ventarios de Campinas e Vassouras. 

(58) Veja SLENES, p. 241, 253, 644. 

(59) Veja TOPLIN, p. 251-53. 

calcular taxas de mortalidade segundo os 

varios grupos etarios^60). A partir dessas es- 

tlmativas, escolhi uma tabua-modelo de mor- 

talidade que aproxlmasse a experlencia des- 

ses escravos. Em trabalho Independents, 

utllizando outras fontes e metodos, Pedro 

Carvalho de Mello calculou taxas um tanto 

mais extremas para a populagao escrava na- 

clonaK61). Utllizando o modelo de mortali- 

dade para Campinas, e outro coerente 

com as estimativas de Mello, foi possfvel 

calcular, a partir dos dados de 1872 e os 

numeros oficiais sobre alforrias (que pare- 

cem ser bastante completos, como indiquei 

acima), duas estimativas do que deveria ser 

a populagao escrava em 1887(62). Essas pro- 

jegoes, ou populagoes hipoteticas, excedem 

o total registrado na segunda matrfcula. 

Contudo, nao o superam em muito, o que 6 

significative, sobretudo em se considerando 

que as projegoes nao incluem os escravos 

que fugiram entre as duas matrfculas, nem 

os alforriados que escaparam ao registro 

oficiaK63). Em conclusao, o total da matrf- 

cula de 1887 e coerente com o que seria de 

(60) A amostra utilizada em SLENES, cap. 8, 
foi expandida em pesquisa posterior, e ago- 
ra inclui aproximadamente 1.400 pessoas. 
Atualmente estou preparando um trabalho 
sobre o assunto para publicagao. 

(61) MELLO, Pedro Carvalho de. The economics 
of labor in Brazilian coffee plantations, 
1850-1888. Tese de Doutoramento (inedita). 
Departamento de Economia, Universidade 
de Chicago, 1977. cap. 3 e Apendice A. 

(62) Os modelos usados foram os de Oeste-1 
e Oeste-4 de COALE & DEMENY, op. cit. 
O modelo Oeste-4 se aproxima a experien- 
cia da amostra de escravos em Campinas. 

(63) £ importante notar que, a julgar pelas lis- 
tas de ambas as matrfculas em Campinas 
e Vassouras, era comum os senhores regis- 
trarem escravos fugidos. (Isto e, em mui- 
tas listas consta a observagao "fugido" na 
margem, para um ou mais escravos-. Se, 
por um lado, isto introduz uma distorgao 
nos dados, por outro lado deve dar conta 
de um numero bastante grande de fugidos, 
reduzindo, portanto, o tamanho do grupo 
que fica fora de nosso campo de observa- 
gao, por nao ter deixado rastro no registro 
de mudangas na populagao. 
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esperar nesse ano, dado o que conhece- 

mos sobre a populagao escrava e seus mo- 

vimentos. 

♦ 
• ♦ 

Os materiais publicados sobre as duas ma- 

tn'culas e o reglstro contfnuo de mudangas 

na populagao, sao fontes de primeira impor- 

tancia para o historlador. A confiabilidade 

de uma boa parte de seus dados e atestada 

pela sua coerencia interna. Quando anallsa- 

das cntica e cuidadosamente, estas fontes 

podem nos revelar muito sobre a demogra- 

fia da escravidao. Em outro trabalho, ainda 

nao publicado, utilize! esses materiais para 

estudar o trafico interno de escravos, as ta- 

xas vitais, o casamento entre escravos, e a 

alforria^64). Certamente, nao esgotei as pos- 

sibilidades de pesquisa nessas fontes; mui- 

to ainda pode ser feito, sobretudo em estu- 

dos regionais e locais^65). Contudo, as pers- 

pectivas mais promissoras para o historia- 

dor se encontram nao nos dados publicados, 

mas nos manuscritos das duas matnculas, 

ou seja, naquilo que o governo nao conse- 

guiu queimar. 

II 

Em portaria de 14 de dezembro de 1890, 

o Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, resol- 

veu que: 

"Serao requisitados de todas as tesoura- 

rias da Fazenda todos os papeis, livros e 

documentos existentes nas repartigoes do Mi- 

nisterio da Fazenda, relativos ao elemento 

servil, matricula dos escravos, dos ingenuos, 

filhos livres de mulher escrava e libertos 

sexagenarios, que deverao ser sem demora 

remetidos a esta capital e reunidos em lugar 

apropriado na recebedoria." 

(64) SLENES, passim. 

(65) Um bom exempio do que pode ser feito 
neste sentldo e o estudo de MARTINS, caps. 
2 e 3. 

Uma comissao, 

"(■ • J composta dos Srs. Joao Fernandes 
Clapp, presidente da Confederagao Abolicio- 

nista, e do administrador da recebedoria des- 

ta capital, dirigira a arrecadagao dos referi- 

dos livros e papeis e procedera a queima e 

destruigao imediata deles, que se fara na 

casa da maquina da all and eg a desta ca- 

pital."^) 

A ordem de Rui foi publicada no Diario 

Oficial em 18 de dezembro. Um dia depois, 

realizou-se a primeira queima de documen- 

tos — provavelmente do Rio de Janeiro — 

sob a diregao da comissao nomeada na por- 

taria e na presenga de varies testemunhas. 

inclusive do "(...) africano Custodio de 108 

anos de idade, operario da alfandega," que 

pediu "(...) que consentisse ter ele a satis- 

fagao de assistir tambem a destruigao com- 

pleta dos atestados de martfrio e de opro- 

brio de sua raga." Depois do evento, Joao 

Clapp mandou um telegrama aos chefes abo- 

licionistas de varies estados, avisando que 

"(..) por ordem do dr. Rui Barbosa, esta- 

mos assistindo a queima publica do arquivo 

negro da escravidao.''^67). Segundo um jornal 

da epoca, "(...) a proporgao que vieram as 

remessas dos livros e papeis da escravidao 

pertencentes aos estados da Uniao, se ira 

procedendo a queima.'^68) Aparentemente, 

foi assim que se fez; no dia 13 de maio de 

1891, em cerimonia amplamente noticiada, 

que fazia parte das comemoragoes planeja- 

das pela Confederagao Abolicionista do Rio 

de Janeiro para o terceiro aniversario do fim 

da escravatura, realizou-se a queima "(...) da 
ultima remessa de documentos da escravi- 

dao" — "ultima" no sentido de "final," ja 

que a mesma fonte (o Jornal do Comercio) 

(66) Diario Oficial da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil de 18/12/90, p. 5.845. O 
Jornal do Commercio de 20/12/90, chama 
esta ordem de "portaria" 

(67) Diario de Noticias, 20/12/90. Rui Barbosa 
nao compareceu "por ter de estar a essa 
bora no Congresso" 

(68) Ibid. 
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esclarece mais tarde que foram langa- 

dos das caldeiras da maquina da alfandega 

os papeis restantes e concernentes a escra- 

vatura, que foram enviados das repartipoes 

publicas dos diversos estados para esta ca- 

pital, a fim de serem incinerados."(69) 

Ja assinalei que a portaria de Rui Barbosa 

provavelmente obedeceu a razoes de ordem 

pratica. Outros politicos eminentes da epo- 

ca propuseram a destruigao dos documentos 

da matricula com a finalidade expiicita de 
cortar pela raiz o movimento pro indenizagao 

dos antigos senhores de escravos; tambem, 

o proprio Rui Barbosa ja se manifestara fir- 

memente contra este movimento^70). Contu- 

do, talvez porque nao cabia a um Ministro 

de Estado reconhecer, em documentos ofi- 

ciai, um motive dessa natureza, Rui Barbosa 

fundamentou sua ordem em razoes exclusi- 

vamente morais. Emitiu o despacho, 

"(...) considerando (...) que dessa nodoa 

social [a escravidao] ainda ficaram vestigios 

nos arquivos publicos da administragao; [e] 
considerando que a Republica esta obrigada 

a destruir esses vestigios por honra da pa- 

tria, e em homenagem aos nossos deveres 

de fraternidade e solidariedade para com a 

grande massa de cidadaos que pela aboligao 

do elemento servil entraram na comunhao 
brasiieira/'W 

(69) Jomal do Commercio, de 12/5/91 (anun- 
ciando o programa da Confederagao Abo- 
licionista para o dia seguinte), e de 14/5/91. 
O circular 29 de 13/5/91, publicado no 
Diario Oficial dessa data, certifica a quei- 
ma dos documentos nesse dia; nao e o 
despacho principal, como acreditou NINA 
RODRIGUES, (Os africanos no Brasil, 5. 
ed., Sao Paulo, 1977. p. 23), e outros. 

(70) Veja a discussao em: LACOMBE, Americo 
Jacobina. Rui — o homem e o mito [confe- 
rencia reaiizada em 1959], In: — A sombra 
do Rui Barbosa. Rio de Janeiro, 1978. p. 
164-70; RODRIGUES, Jose Honorio, A Pes- 
quisa historica no Brasil. 3. ed. Rio de Ja- 
neiro, 1978. p. 203-204 (a l.a ed. e de 1952); 
TOPLIN, p. 251-53. 

Esta justificativa, junto com a designagao 

de Joao Ciapp a comissao que procederia £ 

destruigao dos documentos, deu a ordem de 

Rui Barbosa um torn abolicionista e altamen- 

te emocional. Os jornais da epoca, ao focali- 

zarem a atuagao de Clapp e episddios como 

o do africano Custodio, reforgaram essa 

imagem; ao mesmo tempo, usaram uma iin- 

guagem pouco precisa para caracterizar o 

que vinha sendo incinerado, falando, como 

vimos, dos papeis "enviados das repartigoes 

publicas" ou mesmo (como Joao Clapp) do 

"arquivo da escravidao"^2). Isso, aliado ao 

esquecimento em que cairam os registros da 

matncula com a passagem dos anos, fez 

com que fossem mal-entendidos nao s6 os 

motives de Rui Barbosa, mas tambem o 

alcance de sua medida. Nina Rodrigues, em 

Os africanos no Brasil, lamentou "(...) a 

preocupagao tao sentimental quanto improfi- 

cua da atual geragao brasileira de apagar da 

nossa historia os vestigios da escravidao" — 
isto e, todos e quaisquer documentos que 

tinham a ver com essa instituigao — desta- 

cando especialmente os manuscritos "(...) re- 

latives a imigragao da raga negra, que de- 

viam existir nas repartigoes aduaneiras.''^73) 

Gilberto Freyre, citando Nina Rodrigues, che- 

gou a falar num "auto da fe republicano" 

perpetuando a ideia de que foram destrui- 

dos, essencialmente, por razoes idealistas e 

emocionais, "os arquivos da escravidao", e 

enfatizou tambem a suposta perda das "esta- 

tisticas aduaneiras de entrada de escravos 
[africanos] ."C74) 

Americo Jacobina Lacombe e Jose Hono- 

rio Rodrigues ha muito retificaram esses er- 

ros, no que diz respeito aos motives de Rui 

Barbosa e ao alcance de sua ordem, que 

manifestamente visava s6 aos arquivos das 

repartigoes do Minist^rio da Fazenda^75). Con- 

(72) Este era o titulo do artigo no Diario de No- 
ticias de 20/12/90 sobre a primeira queima 
de documentos. 

(73) NINA RODDRIGUES, p. 23. 

(74) FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala, 
20. ed. Rio de Janeiro, 1980. p. 300-301. 

(75) LACOMBE. p. 164-70; RODRIGUES. p. 203- 
-204. 

(71) Portaria de 14/12/90 do Ministerio da Fa- 
zenda. 
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aido, estes historiadores concordam que en- 

tre os documentos perdidos estariam os li- 

vros alfandegarios referentes ao trafico afri- 

cano — o que tambem vem repetido em 

alguns estudos recentes de outros autores^76). 

Ora, e verdade que a linguagem da porta- 

ria de 1890 e vaga: embora de um claro 

destaque aos documentos da matncula e 

dos registros de ingenuos e de libertos sexa- 

gen£rios, tambem se refere a "todos os pa- 

p6is relatives ao elemento servU". Ao que 

parece, isto provocou a remessa de outros 

manuscritos, alem dos registros dos anos 

1870 e 1880; na cerimonia de 13 de maio de 

1891, foi entregue a Joao Clapp "um docu- 

mento datado de 1812, relative a uma des- 

carga de escravos, onde se declara que um 

morreu no ato da descarga.(77) Contudo, 

acho pouco provavel que se tenha procedi- 

do a uma pesquisa sistematica nas coleto- 

rias e arquivos alfandegarios para localizar 

"todos os documentos" referentes a escra- 

vidao. Entre os manuscritos do seculo XIX 

no arquivo da coletoria de Campinas, faltam 

justamente os livros das matnculas e regis- 

tros relacionados; mas os documentos refe- 

rentes a meia sisa de escravos (o imposto 

de compra e venda), que indicam os nomes 

de senhores e escravos e dao varias outras 

informagoes sobre estes, existem quase na 

sua integridade, apesar de serem faciimente 

localizados, todos juntos, no livro geral de 

impostos de cada ano^78). Evidentemente, em 

Campinas nao se interpretou a referencia 

na portaria aos "documentos do elemento 

servil" num sentido muito lato. Nina Rodri- 

gues, 6 verdade, nao encontrou manuscritos 

sobre o trafico africano na alfandega da 

Bahia, mas nao ha nada que prove que essa 

falta seja oriunda da ordem de Rui Barbosa 

(76) For exemplo, SANTOS. Juana Elbein dos. 
Os Nagd e a morte. Petropolis, 1976. p. 27. 

(77) Jornal do Commercio, 14/5/91. 

(78) O arquivo acha-se atualmente na Curia Dio- 
cesana de Campinas, sob cuidados de Cel- 
so Maria de Mello Pupo, ex-diretor da co- 
letoria de Campinas. 

e nao de outras causas^. Portanto, ate ha- 

ver evidencia em contrario, sera mais pru- 

dente concluir que o que foi destruido sls- 

tematicamente nos arquivos da Fazenda era 

apenas o verdadeiro alvo da portaria, ou se- 

ja, os documentos das matnculas e dos ou- 

tros registros de escravos de 1872 a 1888(80^. 

Conv^m enfatizar que a queima destes ma- 

teriais provavelmente nao resultou na perda 

de informagoes acerca da procedencia dos 

escravos trazidos ao Brasil; nas relagoes de 

matncula de Campinas e Vassouras, rara- 

(79) NINA RODRIGUES p. 23. Deve-se notar 
que onde nao havia coletoria, a matncula 
de escravos se fazia na estagao fiscal que 
assumia a fungao dessa entidade, o que as 
vezes era a alfandega. Dai, talvez, a im- 
pressao de que os arquivos da alfandega 
fossem alvos especiais da portaria de 1890. 

(80) Tamb6m perdidos seriam os manuscritos 
do imposto sobre escravos urbanos. Este 
imposto, criado pela Lei 1.507 de 26/9/67 
e regulamentado pelo Decreto 4.129 de 
28/3/68, incidia, inicialmente, sobre os do- 
nos dos cativos identificados na "matricu- 
la geral" de escravos de 1868 (criada pela 
mesma lei e decreto), um registro s6 de 
escravos urbanos que funcionava paralela- 
mente a "matncula especial" de que me 
ocupo neste artigo. Em 1879, a cobranga 
do imposto foi reformulada; a matncula 
geral foi suprimida e a especial passou a 
servir de base para o langamento do im- 
posto (Decreto 7.536 de 15/11/79). Nesse 
ano, os donos de escravos tinham que 
apresentar uma lista de todos seus cativos 
as autoridades das estagbes fiscais; estas, 
uma vez feitas as averbagbes necessarias 
na matncula especial, encadernavam as 
listas e as remetiam, "na Corte e provin- 
cia do Rio de Janeiro ao Tesouro, e nas 
demais provincias as Tesourarias de Fa- 
zenda". Em 13/5/91, a decisao n.o 91 do 
Ministro da Fazenda (nessa data, T. de 
Alencar mandou os "inspetores das Te- 
sourarias de Fazenda" procederem & 
queima dos "livros de langamento e [dlas 
declaragbes feitas para a cobranga da taxa 
de escravos", O Ministro, desta vez, ex- 
pressou abertamente os motives da or- 
dem: "desaparecertao] por este modo os 
ultimos documentos que atestam a ex-pro- 
priedade servil". (DECISOES DO GOVER- 
NO DA REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS 
DO BRAZIL DE 1891. Rio de Janeiro, 1894. 
p. 54-55). 

141 



NOVAS FONTES 

mente consta a nagao ou lugar de origem dos 

africanos. 

Seja como for, a incineragao desses re- 

gistros de escravos, por si so, ja constitui 

uma perda lastimavel. Contudo, ha duas 

maneiras de reconstituir uma parte impor- 

tante dos manuscritos destmidos. A pri- 

meira e atraves de pesquisa nas listas do 

escravos classificados para serem beneficia- 

dos pelo "Fundo de Emancipagao" do gover- 

no naclonal. Este Fundo, criado pela Lei do 

Ventre Livre, era distribuido periodicamente 

entre os munici'pios em quantidades propor- 

cionais a populagao escrava dos mesmosC81). 

Era usado em cada iocalidade para comprar 

a liberdade do maior numero possivel de es- 

cravos, dando preferencia a pessoas em cer- 

tas categorias sociais: primeiro, aos "conju- 

ges que forem escravos de diferentes se- 

nhores"; segundo, aos "conjuges que 

tiverem filhos, nascidos livres em virtude 

da lei e menores de oito anos", e assim por 

dianteC82). Em 1873, as juntas de classifica- 

gao de escravos, constituidas nos munici- 

pios, eram obrigadas a fazer uma lista de 

todos os escravos residentes nas suas res- 

pectivas iocalidades, agrupando-os nas cate- 

gorias especificadas pela lei que regia o 

Fundo. As juntas baseavam seu trabalho 

nos livros da matncula de 1872, e as listas 

que fizeram reproduzem a maioria das in- 

formagoes da matncula para cada escravo 

(geralmente deixando de lado os dados so- 
bse filiagao e origem, estes ultimos nao fi- 

gurando nos livros das coIetorias)(83). Co- 

mo os manuscritos indicam o numero de ma- 

tncula e o nome do senhor de cada escravo, 

seria possfvel, embora bastante trabalhoso, 

reagrupar os escravos nos seus respectivos 

planteis. Assim, nos municipios em que 

efetivamente foram classificados todos os 

escravos, como pedia a lei, o pesquisador 

(81) Lei 2.040 de 28/9/71, art. 3, e Decreto 
5.135 de 13/11/72 e respective regulamen- 
to, cap. 2. 

(82) Decreto 5.135 de 13/11/72, e respective re- 
gulamento, art. 27. 

(83) Baseio-me aqui nas listas que tenho exa- 
minado para oito municipios no AESP e dois 
no APM, todas datadas de 1874 ou 1875. 

poderia reconstituir todas as listas da pri- 

meira matncula — se bem que essa recons- 

tituigao seria parcial, no sentido de incluir 

menos variaveis do que o original. 

Os livros das juntas classificadoras esca- 

param da queima ordenada pela portaria de 

1890 porque nao faziam parte da documen- 

tagao das coletorias. Em cada Iocalidade, 

era o presidente da Camara Municipal que 

encabegava a junta; e esta, quando concluia 

seu trabalho, remetia o livro de classificagao 

e uma copia do mesmo ao juiz de orfaos do 

respective termo, e outra copia ao presiden- 

te da provincia, para ser enviada ao Ministe- 

rio da Agricultura no Rio de Janeiro^). 

Nao e de se estranhar, portanto, que existam 

hoje em dia, em arquivos estaduais, alguns 

desses livros (mandados aos presidentes de 

provincia e, por alguma razao, nao remetidos 

ao Rio), e e provavel que se encontrem 

mais nos arquivos locais^85). No entanto, os 

(84) Decreto 5.135 de 13/11/72, e respective re- 
gulamento, art. 33. 

(85) Veja a nota 83. Tambem vi cinco listas no 
Museu Afro-Brasileiro em Laranjeiras, Ser- 
gipe, todas datadas de 1874 e 1875. Diana 
Soares de Galiza utiliza uma lista de 1876 
no Arquivo Publico de Joao Pessoa para 
estudar a distribuigao etaria e ocupacio- 
nai dos escravos. (O declinio da escravi- 
dao na Paraiba, 1850-1888. Joao Pessoa, 
1979. p. 86-90). Que eu saiba, o unico es- 
tudo que utiliza estas listas como 
fonte principal e o de GRAF, Marcia Elisa 
de Campos. Populagao escrava da Pro- 
vincia do Parana a partir das listas de clas- 
sificagao para emancipagao — 1873-1886. 
Tese de Mestrado (inedita), Departamento 
de Historia, Universidade Federal do Pa- 
rana, 1974. (Infelizmente, ainda nao conse- 
gui urn exemplar deste estudo). Como o 
trabalho de GRAF indica, ha outras listas 
do classificagao, posteriores as primeiras 
de 1873-76; mas com o Decreto 6.341 de 
20/9/76 e respectivo regulamento ((art. 2), 
que exigia a classificagao, num determina- 
do ano, apenas dos escravos que podiam 
ser beneficiados com a quota do Fundo de 
Emancipagao alocada ao respectivo munici- 
pio, estas listas se tornam extremamente 
incompletas. Atualmente estou desenvol- 
vendo uma analise das listas de 1874 para 
Lorena/Cruzeiro, no AESP, e para Santo 
Antonio do Monte, no APM. 
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livros das juntas nao tern sido preservados 

sistematicamente, e provavelmente os que 

ainda existem representam so uma pequena 

proporgao das localldades brasileiras. Alem 

disso, as listas que eu tenho examinado su- 

gerem que em muitos municfpios nem todos 

os escravos foram classificados, como era 

de se esperar/86) Tudo indica, portanto, que 

estas listas das juntas de classificagao, em- 

bora sejam fontes valiosas, sao relativamen- 

te raras; e so excepcionalmente permitirao 

a reconstituigao (parcial) das relagoes da 
matricula de 1872. 

(86) Em Sao Jose dos Campos e Lorena/Cruzei- 
ro, por exemplo, pessoas solteiras com 
menos de 12 anos e mais de 50 nao figu- 
ram na lista, talvez por uma ambigiiidade 
na lei (que, embora mande incluir todo 
mundo, esquece de especificar uma cate- 
goria a parte para estas pessoas, que se- 
riam as ultimas a serem favorecidas). Em 
Limeira e Sorocaba, 50% ou mais dos ma- 
triculados nao foram alistados; neste mu- 
nicipio so algumas categorias de pessoas 
foram incluidas, enquanto naquele os 
criterios de inclusao parecem ser totalmen- 
to aleatorios. Ainda nao pude verificar se 
as outras listas no AESP sao completas 
ou nao. No APM a relagao de Santo An- 
tonio do Monte parece ser completa; a 
de Ponte Nova tambem seria, mas o arqui- 
vo nao possui um dos dois livros originais; 
a de Carangola, ao que parece, foi perdi- 
da. (AESP, Livros 605-7 e 611. e Caixa 
1.304-509 [Offcios Diversos, Sorocaba, 
1865-73]; APM. Livros SP-1.390, SP-1.391 e 
SP-1.395.) Aparentemente, muitas juntas 
entenderam que nao precisavam incluir to- 
dos os escravos, tanto assim que o Mi- 
nist6rio de Agricultura, Comercio e Obras 
Publicas teve que esclarecer o assunto com 
dois avisos, de 12/11/73 e 31/5/74. (VEI- 
GA, p. 89, 145). O caso de Minas Gerais 
6 ilustrativo a este respeito. Em 1874, 
o presidente da provincia notou que "a 
maior parte das juntas, julgando que a quo- 
ta do fundo de emancipagao, que possa 
caber a cada municipio, nao sera suficien- 
te nem mesmo para a alforria dos escra- 
vos, que (estao na primeira categoria de 
preferencia] (...) entendeu que somente 
devia classificar a estes." O presidente 
mandou uma circular as juntas, pedindo 
para que completassem seus trabalhos. 
(Minas Gerais. Relatorio [do presidente 
da provincia], apresentado em 1/10/74, p. 
63). Nao consta, em relatorios subsequen- 
tes, se essa circular teve o efeito deseja- 
do. 

A segunda maneira de recuperar o que 

foi perdido nas coletorias e bem mais pro- 

missora. No inicio deste trabalho, indiquei 

que a lei exigia que: 

.) nenhum inventario ou parti I ha entre 

herdeiros ou socios que compreender escra- 

vos, e nenhum litigio que versar sobre o do- 

minio ou a posse de escravos, sera admiti- 

do em juizo, se nao for desde logo exibido 

o documento da matricula."®7* 

Por causa deste dispositive, copias de lis- 

tas de matricula e tambem de certidoes de 

averbagao de escravos e ingenues foram in- 

cluidas freqiientemente (mas nem sempre) 

nos inventarios de heranga e em outros 

processes (por exemplo, em disputas comer- 

ciais, como execugdes). Estes processes, 

por sua vez, foram arquivados nos cartorios, 

e sua preservagao, como no caso de outros 

documentos pertencentes a esses oficios, 

ainda hoje e obrigada por lei. Portanto, a 
partir de uma pesquisa sistematica nos car- 

torios — ao que parece, em qualquer munici- 

pio onde existia a escravidao — 6 possivel 
recuperar uma parte dos documentos de 

matricula e de averbagao que foram queima- 

dos em 1890-91(88). 

Qual a proporgao desses manuscritos que 

podem ser assim resgatados, e quais as ca- 

racteristicas da amostra que resulta? Para 

responder a esta pergunta, focalizo aqui as 

listas das duas matriculas, certamente os 

mais importantes dos documentos em ques- 

tao, e a minha experiencia de pesquisa em 

Campinas e Vassouras. Nestes municipios, 

tenho-me concentrado nos inventarios, do- 

cumentos mais homogeneos e numerosos do 

(87) Decreto 4.835 de 1/12/71 e respective re- 
gulamento, art. 45. 

(88) Tenho encontrado listas de matricula em 
todos os arquivos cartoriais onde tenho 
pesquisado o periodo 1872-88, ou seja, em 
Campinas, Vassouras, Itapetininga (SP) e a 
cidade do Rio de Janeiro, o que confirma 
a impressao que se tern do texto da lei, 
de que nao se trata de um fendmeno iso- 
lado. 
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que os outros tipos de processos. Como os 

indices de mortalidade da epoca eram altos, 

e como prevaleciam os casamentos com co- 

munhao de bens (o que garantia o registro 

de toda a propriedade de urn casal no inven- 

tario de qualquer um dos conjuges), o nume- 

ro de inventarios de 1872 e 1888 com infor- 

magao das matnculas 6 bastante grande. Ha 

dois tipos de documentos nesses processos 

que comprovam a posse de escravos ma- 

triculados^89). O mais comum e uma "certi- 

dao de matncula": um traslado da relagao de 

escravos no livro da coletoria, apresentado 

em forma corrida (nao mais em tabela), e 

feito pelo coletor, ou a seu mando, a pedido 

do inventariante. Nesta, quase sempre se 

inciuem so os escravos ainda existentes na 

epoca do inventario. Tambem, nunca apare- 

cem as informagoes sobre naturalidade (pe- 

las razoes ja apontadas), geralmente nao 

constam os dados sobre filiagao, e raramen- 

te se transcrevem as observagoes que figu- 

ram a margem direita das listas originais^0). 

Mais valioso, portanto, e o outro tipo de 

comprovante: a copia da relagao original que 

ficou nas maos do senhor depois de ser 
apresentada a coletoria em 1872 ou 1887 

(veja o exempio na figura 1), ou um traslado 

completo desta, em forma corrida, mas com 

todos os escravos e informagoes da origi- 

nal91). Em Campinas, encontrei ate agora 79 
relagoes originals (isto e, comprovantes 

completos deste segundo tipo) da matncula 

(89) Os dois tipos de comprovantes geralmente 
se encontram nos inventarios logo depois 
da avaliagao de bens. 

(90) Tambem inclufdos nas certidbes sao os es- 
cravos averbados desde 1872 (ou 1887) que 
ainda existem como propriedade do defun- 
to. 

(91) Estes documentos sempre levam a assina- 
tura do coletor na data da matncula, nao 
do processo de inventario, o que indica 
que vem do arquivo do defunto, nao da co- 
letoria. Nos inventarios que contem este 
tipo de comprovante, tambem aparece, em 
geral, uma "certidao de averbagao" do co- 
letor, com informagoes sobre os ingenuos 
e escravos averbados desde a matncula, e 
ainda existentes como propriedade do in- 
ventariado. 

de 1872, com 1.975 escravos, ou 14% das 

pessoas matriculadas no municipio nesse 

ano. Acredito que a numero total de escra- 

vos que se poderia reunir na amostra, pes- 

quisando em todos os cartorios da cidade, 

equivaleria a mais ou menos 20% das pes- 

soas arroladas^92). A amostra de escravos 

em "certidoes de matrfcula", documentos In- 

completos, mas mesmo assim aproveitd- 

veis, incluiria uma proporgao maior, a jul- 

gar pelos resultados da pesquisa ate ago- 

ra. Para a matncula de 1887, ha menos da- 

dos, ja que a aboligao acabou com a proprie- 

dade em escravos, e portanto com a sua 

presenga nos Inventarios, pouco mais de um 

ano depois deste registro. Contudo, a amos- 

tra para esse ano de escravos em listas com- 
pletas nao e desprezfvel, e podera ser tra- 

balhada com proveito^93). Em Vassouras os 

resultados sao semelhantes, embora um tan- 

to mais modestos; ao que parece, a inclusao 

da prova de matrfcula nos inventarios se fa- 

zia com menos frequencia neste municfpio 

do que em Campinas^94). 

(92) Ainda nao terminei a pesquisa em dois dos 
quatro cartorios em Campinas, com inven- 
tarios para o perfodo. Conv6m notar que 
as 79 relagoes encontradas correspondem 
a 76 planteis, ja que alguns senhores, com 
mais de uma fazenda no municfpio, apre- 
sentavam duas ou mais listas. 

(93) A maioria das listas originais da primeira 
matrfcula se encontra nos primeiros anos 
posteriores a 1872, sendo que as certidoes 
de matrfcula predominam do fim dos anos 
1870 em diante. Tambem, nos inventarios 
de 1886-88 sao comuns as listas originals 
da segunda matrfcula. Por essas razoes, 
a diferenga entre a percentagem de escra- 
vos da primeira matrfcula inclufda nos In- 
ventarios de 1872 a 1886-87, em listas 
completas, e a proporgao da segunda ma- 
trfcula que aparece, tambem em relagoes 
originais. nos Inventarios de 1886 e 1888, 
nao e tao grande quanto seria de esperar. 

(94) A pesquisa em Vassouras tem-se desen- 
volvido no Cartorio do Primeiro Offcio Cf- 
vel. Acredito que o numero de escravos 
na amostra de relagdes completas para 
1872 sera aproximadamente o mesmo que 
em Campinas, o que represents uma per- 
centagem menor do total matriculado, j^ 
que Vassouras tinha 50% mais escravos 
que o municfpio paulista. 
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A amostra de escravos assim reunida, em 

pesquisa ao mvel local, nao e aleatoria, o que 

certamente constitui um problema. Contu- 

do, e possi'vel identificar os desvios na amos- 

tra atraves de um confronto entre os dados 

agregativos da mesma e as informagoes pu- 

bllcadas (ou reconstrufdas a partir dos ma- 

nuscritos) sobre a totalidade das listas e es- 

cravos matriculados no respectivo municfpio. 

Uma vez identificadas, as distorgoes na 

amostra podem ser compensadas, ou corrigi- 

das, na analise. For exemplo, como tanto 

as listas quanto os escravos eram numera- 

dos consecutivamente no seu respectivo mu- 

nicfpio, e facil calcular (a partir dos dados 

na relagao com o numero de registro mais 

alto) uma estimativa do numero medio de 

pessoas por lista na populagao como um to- 

do. Esta estimativa pode ser comparada 

com a media observada na amostra. Em 

Campinas, em 1872, a media de escravos por 

relagao na populagao matriculada e aproxi- 

madamente 12,8 ( a lista 1.096 inclui o escra- 

vo 13.994), enquanto na amostra de lis- 

tas completas e 25,0. Mais ou menos a 

mesma diferenga se observa em Vassouras. 

Evidentemente, nestes municfpios as rela- 

goes preservadas nos inventdirios mostram 

um forte desvio em favor de senhores com 

mais escravos — o que provalmente refle- 

te uma tendencia dos proprios inventarios, 

que seriam mais representatives das grandes 

fortunas que das pequenas. Esta distor- 

gao, contudo, pode ser compensada atraves 

de uma analise que desagregue os dados 

globais e divida a amostra segundo o tama- 

nho do plantel, isolando assim a variavel de 

riqueza. 

Uma vez levantadas, as relagoes existen- 

tes de matrfcula podem ser utilizadas de 

duas maneiras. Em primeiro lugar, e pos- 

sivel usa-Ias como qualquer outro censo no- 

minative: isto e, fazer uma analise quantita- 

tiva delas, sem referencia a outros documen- 

tos, cruzando as variaveis consideradas rele- 

vantes, numa tentative de descrever os dife- 

rentes contextos demograficos e sociais em 

que os escravos viviam e trabalhavam. Des- 

ta forma, pode-se examinar a distribuigao 

ocupacional segundo a idade, origem dos 

escravos e o tamanho do plantel; a frequen- 

cia do casamento, segundo estas mesmas 

variaveis, a razao de masculinidade, e as- 

sim por diante. As an^lises que podem ser 

feitas neste sentido variam, de certa forma, 

de municfpio a municfpio, ja que as cate- 

gorias usadas pelos senhores ao preenche- 

rem as listas nem sempre eram as mesmas. 

Em Vassouras, por exemplo, na coluna des- 

tinada a naturalidade nas listas de 1872, os 

senhores geralmente nao indicavam a pro- 

vfneia de origem de escravos nascidos no 

Brasil, informagao que, via de regra, aparece 

nas relagoes de Campinas. Por outro lado, 

os senhores em Vassouras geralmente indi- 

cavam na coluna de "observagoes" se o es- 

cravo fora "comprado," se era "cria de ca- 

sa," ou fora obtido "por heranga" o que os 

donos em Campinas raramente faziam<95>. 

Contudo, estas diferengas constituem exce- 

goes a regra. Em geral, a exigencia da utili- 

zagao de fichas padronizadas, que pediam in- 

formagoes simples, quase sempre de modo 

nao ambfguo, garantiu as relagoes de locali- 

dades diversas uma homogeneidade, de forma 

que permite a realizagao de estudos compa- 

ratives. 

Esta maneira de se aproveitar das listas 

e muito valiosa; contudo, o segundo modo 

de utilizar estes manuscritos abre possibili- 

dades de pesquisa mais ricas. As listas po- 

dem ser usadas como um corpo central de 
documentos, ao qual outras fontes — carto- 

riais, paroquiais, impressas — vao sendo li- 

gadas. A ligagao se faz de forma nominativa, 

(95) A primeira destas diferengas talvez refli- 
ta o peso relativo dos dois municfpios co- 
como mercados terminais no trafico inter- 
provincial de escravos, sendo que Campi- 
nas era muito mais importante neste sen- 
tido que Vassouras. A segunda diferenga 
provavelmente provem de interpretagoes 
diversas da lei por parte dos coletores dos 
dois municipios; na ficha modelo inclufda 
no Decreto 4.835 de 1/12/71 e respectivo 
regulamento. se da como exemplo de obser- 
vagao uma declaragao discriminando a "cria 
de casa" dos escravos havidos por heran- 
ga, mas no texto da lei esta informagao 
nao 6 exigida explicitamente, e mesmo no 
modelo ela aparece em nota de rodape, co- 
mo se o seu registro fosse opcional. 
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com a ajuda de indices onomasticos (dos se- 

nhores) preparados pelo pesquisador. O me- 

todo se assemelha a tecnica de reconstitui- 

gao de famflias usada na demografia histo- 

rica, com a diferenga de que o penodo de 

tempo a ser pesquisado (na falta de outros 

censos nominativos) e necessariamente 

mais limitado^. Para dar urn exemplo do 

metodo, o anuncio na Gazeta de Campinas 

de 10 de outubro de 1872, a respeito de 

Amaro, escravo que fugiu de Francisco Egi- 

dio de Souza Aranha, pode ser ligado a lis- 

ta de matn'cula anexa ao inventario deste. 

e as informagoes nos dois documentos sobre 

o mesmo Amaro podem ser comparadas e 

juntadas. Da mesma maneira, um numero 

significative dos outros anuncios desse tipo, 

nos jornais de Campinas, pode ser ligado as 

relagoes de matncula que Ihe correspondem. 

Este exemplo e interessante, porque apon- 

ta para duas formas diferentes em que a li- 
gagao de documentos pode contribuir ao es- 

tudo da escravidao. De um lado, o metodo 

permite a criagao, ou o enriquecimento, de 

outras fontes "extensivas": isto e, de fon- 

tes que, como a matncula, contem dados 

sistematicos (referentes a mesma serie de 

variaveis para cada caso) e incluem um gran- 

de numero de pessoas, condlgoes que per- 

mitem uma analise quantitativa. Por exem- 

plo, os anuncios de escravos fugidos — co- 

mo as cartas de alforria nos cartorios, os 

registros de batismo nos arquivos da Igreja 

etc. — constituem, quando reunidos, fontes 

extensivas; mas sao bastante limitados, ja 

que as informagoes sistematicas que trazem 

sao poucas. No entanto, quando estas fon- 

tes sao ligadas as listas de matnculas, as 

informagoes sistematicas nestas passam a 

fazer parte tambem daquelas. De outro la- 

do, a ligagao de documentos permite a cons- 

trugao de fontes "intensivas": isto e, de 

fontes que dizem respeito apenas a um, ou 

(96) MACFARLANE, Alan; HARRISON, Sarah & 
JARDINE, Charles, em Reconstructing his- 
torical communities. Cambridge, 1977, 
descrevem um metodo semelhante que es- 
ta sendo aplicado na Inglaterra, onde a 
documentagao nominativa 6 de uma riqueza 
extraordinaria. 

poucos casos (planteis ou escravos), mas 

que em compensagao oferecem uma grande 

quantidade de informagoes sobre cada um 

destes. A ligagao de uma lista de matncula 

com outros manuscritos no inventario em 

que ela se encontra, e com as cartas de 

alforria, anuncios de escravos fugidos, pro- 

cesses criminais, registrados paroquiais de 

batismos e casamentos, e outros documen- 

tos referentes aos escravos nessa mesma 

lista e ao senhor deles, possibilita um estu- 

do de caso que complemente, ou matize, a 

analise das fontes extensivas. 

Da mesma forma, estas ultimas permi- 

tem colocar o estudo de caso dentro de 

uma perspectiva maior. Para ilustrar a com- 

plementaridade destes tipos de analise, ve- 

jamos dois exemplos, comegando com o ca- 

so de Amaro, o escravo fugido que conhe- 

cemos acima. A conjungao dos anuncios de 

fuga de 1870 e 1875 com a lista de matncu- 

la revela que Amaro, trabalhador de roga, 
"capaz para todo o servigo" solteiro, de Ma- 

ranhao, de 39 anos (mas com "cabelos ja 

brancos"), era um escravo especialmente 
inconformado; fugira antes, e em 1872 de- 

sapareceu "com gancho no pescogo".^ Sua 

procura da liberdade nao teve exito, ja que 

em 1875, segundo a lista de avaliagao da 
propriedade de seu senhor, incluida no mes- 

mo inventario em que esta a relagao de ma- 

tncula, Amaro figura como escravo e esta 

fisicamente presents na fazenda que deixou 

tres anos atras^98) (aparece na lista com o 

valor indicado e sem a anotagao de que "nao 

(97) Maria Paes de Barros, filha de um fazen- 
deiro que tinha propriedades na regiao 
de Campinas nos anos 1860 e 1870, lem- 
bra: "a reincidencia [na fuga] era severa- 
mente punida: colocava-se uma argola de 
ferro, com uma ponta aguda no pescogo 
do negro, que era obrigado a suporta-la 
durante certo tempo". (No tempo de dan- 
tes. Sao Paulo, 1946. p. 103-104). Uma 
argola desse tipo e ilustrada em DEBRET, 
Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histori- 
ca ao Brasil. Belo Horizonte, 1978, tomo 
1, p. 345 (prancha 42). 

(98) Inventario, 1875 (Inventariado, Francisco 
Egfdio de Souza Aranha; Inventariante, Ma- 
ria Luiza Nogueira Aranha). C-3, Campinas. 
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foi avaliado por se achar fugido", que quali- 

fica outras pessas.) A ma sorte de Amaro 

nao e de se estranhar. Dos onze escravos 

que fugiram de Francisco Egfdio, de 1870 a 

1975, e dos quais temos conhecimento pe- 

los outros anuncios de jornal ou pela do- 

cumentagao no inventario, so tres ainda se 

achavam ausentes na hora da avaliagao. Isto, 

apesar de muitos destes escravos terem uma 

certa habilidade para enganar as pessoas 

pela fala ou pelo comportamento, e assim 

nao chamar a atengao a si; quatro dos es- 

cravos fugidos anunciados no jornal sao des- 

critos com termos como "muito ladino, no 

andar olha por baixo" "fala bem" "fala bai- 

xo e macio, e muito humilde" etc. Amaro ti- 

nha a "fala fina" caracterizacao que podia 

se referir a qualidade da voz ou a sutileza 

do discurso; em todo caso, ele nao enganou 

os avaliadores no processo de inventario, que 

Ihe deram um prego bem abaixo do normal 

para um escravo de seu sexo, idade e con- 

digao ffsica, provavelmente por reconhecer 

nele um "fujao" (os avaliadores nao proce- 

deram dessa forma com a grande maioria 

dos outros escravos fugidos e capturados, 

os quais, ao que se sabe, nao eram reinci- 

dentes). De 1870 a 1875 as pessoas que 

tentaram fugir do dommio de Francisco Egi- 

dio, e que deixaram rastro na documenta- 

gao compulsada, representavam quase um 

quarto do numero medio de escravos adul- 

tos (acima de 15 anos na matncula) que ele 

possufa neste perfodo. Havia um africano 

entre os fugidos; dos outros, brasileiros, ne- 

nhum nascera em Campinas. 

O significado destes dados pode ser apre- 

ciado atraves do estudo quantitative dos 

anuncios e das listas de matncula. Uma 

analise preliminar destas fontes confirma 

que os migrantes (escravos nao de Campi- 

nas) fugiam em numeros desproporcionais a 

sua presenga no muniefpio, e que, de fato, 

eram pouco comuns as pessoas que conse- 

guiram escapar e manter por muito tempo a 

sua liberdade. A incidencia de fuga entre 

os escravos de Francisco Egidio era bem aci- 

ma do normal, o que provavelmente se expli- 

ca pelas caractensticas especiais de seu 

plantel. Este formara-se recentemente, prin- 

cipalmente por compra, e estava em proces- 

so de rapida expansao, tambem pela aqui- 

sigao no mercado de novos escravos; em 

1872, so 30% dos cativos adultos nasceram 

em Campinas ou na Africa, bem abaixo da 

media na amostra de listas, e de 1872 a 1875 

o numero total de escravos passou de 45 

para 58, so atraves da compra. Como esta 

expansao aparentemente acontecera, num 

primeiro momento, em fungao das necessi- 

dades imediatas da produgao (no caso, do ca- 

fe destinado para o mercado), as caracte- 

nsticas demograficas do plantel eram extre- 

mamente distorcidas e atipicas dos planteis 

do mesmo tamanho, na maioria mais anti- 

gos. Em 1872, entre os escravos adultos 

de Francisco Egfdio, os homers excediam as 

mulheres por cinco a um; tambem, nesse 

ano nao havia escravos casados (s6 uma 

viuva), e existiam muito poucas criangas. 

De 1872 a 1875, a compra de homens e mu- 

lheres era muito mais equilibrada, o que 

talvez tenha representado uma tentativa de 

promover eventuais casamentos e criar con- 

digoes mais propfcias para o controle 

sociaK"). Mesmo assim, o plantel em que 

Amaro vivia e trabalhava ainda nao consti- 

tufa uma comunidade, no sentido de muitos 

de seus membros sentirem entre si fortes 

ligagoes sociais, sobretudo de parentesco, e 

participarem de uma experiencia comum no 

tempo. Ao que parece, o peso do trabalho 

forgado nestas condigoes, se nao se tornou 

mais evidente, pelo menos incentiyou estra- 

teglas de contestagao mais individuals, e 

mais diretas. 

O mundo de Felisberto e Teodolinda, es- 

cravos de Felipe Antonio Franco, era bastan- 

te diferente, apesar de residirem no mesmo 

muniefpio de Amaro. Segundo os registros da 

Igreja de Campinas, estes escravos se casa- 

ram em 1854. Ele era "gentio da Guine" (afri- 

cano), ela "filha legftima de Luis e Rosa". 

Dezoito anos depois, na matncula de 1872, 

(99) "O Comendador dizia, com muito acerto: 
'£ preciso casar esse negro e dar-lhe um 
pedago de terra, para assentar a vida e to- 
mar jufzo'" (BARROS, lembrando-se de um 
dizer de seu pai, fazendeiro da regiao de 
Campinas.) p. 103-104. 
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continuam casados e escravos do mesmo se- 

nhor, e tern cinco filhos presentes, todos "le- 

gitimos" (nascidos depois de seu casamen- 

to). Os padrinhos da filha mais velha, nascida 

em 1855, eram Calixto e Felicia. Esta cons- 

ta da Ilsta de matncula de 1872, junto com 

seu marido e quatro filhos, todos legitimos. 

Calixto, casado desde 1851 com a irmS da 

Felicia, faleceu antes de 1872, mas sua viu- 

va Felipa e seis filhos (todos legitimos) 

estao presentes na relagao desse ano^100). 

Tres irmaos da Teodolinda e mais quatro ir- 

maos de Felfcia e Felipa tambem estao no 

mesmo plantel em 1872 — todos casados e 

com filhos legitimos. Nesse ano, estas duas 

parentelas de irmaos, junto com seus con- 

juges e filhos, incluem 42 dos 61 escravos 

de Felipe Antonio; se juntamos tambem os 

pais e irmaos desses conjuges, seus res- 

pectivos filhos, o total sobe para 79. Entre 

(100) Os registros de batismo e casamento tem 
poucos dados; contudo, sempre trazem o 
nome do senhor de cada escravo, o que 
permite a ligagao desses documentos com 
as listas de matncula. A identificagao das 
pessoas nas listas e possivel porque havia 
um grande numero de nomes usados entre 
os escravos e, portanto, poucos nomes 
repetidos no mesmo plantel. (Em 1872, en- 
tre os 96 homens e 65 mulheres no plan- 
tel de Felipe Antonio, havia, respectiva- 
mente, 81 e 62 nomes diferentes.) Nao ha 
duvida quanto a identificagao de Felisberto 
e Teolinda, portadores de nomes raros em 
Campinas, nao repetidos no plantel de seu 
dono, sempre aparecem nos documentos 
citados aqui como homem e mulher (e no 
registro de batismo como pais de uma fi- 
lha com nome identico ao da filha mais 
velha do casal na matncula). Outrossim, 
a identificagao de Calixto nos varios do- 
cumentos e quase certa, ja que ele tambem 
tem um nome raro no municipio e nao re- 
petido no plantel. Com Felicia, tenho me- 
nos certeza, porque ha outra pessoa com 
este nome na relagao de matncula; con- 
tudo. esta ultima teria sido muito jovem 
em 1855 para ser madrinha (considerando 
as idades das outras madrinhas identifica- 
das neste plantel) o que me levou a de- 
cidir a favor da Felicia, irma da Felipa. Em 
todo caso, mesmo sendo errado esta iden- 
tificagao, a analise nao muda nos seus 
aspectos essenciais; a outra Felipa na 
lista de 1872 e viuva e tem cinco filhos 
presentes, todos legitimos. 

os escravos restantes, ha outras parentelas 

que nao entram nesta contagem. De fato, 

os escravos mencionados sao tipicos deste 

plantel, em que uma grande proporgao de 

adultos e casada ou viuva (46% dos homens 

e 87% das mulheres), e onde as criangas at§ 

15 anos constituem uma proporgao relativa- 

mente alta (32%) do total das pessoas, sao 

na sua grande maioria legitimas, e tem, qua- 

se todas, dois pais casados ou um pai viuvo 

presents com elas^o1). 

O plantel de Felipe Antonio era bastante 

antigo, e acabara de crescer por compra. 

Muitos dos escravos pertenciam a sua es- 

posa antes de seu casamento em 1852. Tam- 

bem, segundo os dados de 1872, 78% dos 

escravos adultos nasceram na Africa ou em 

Campinas, proporgao bastante alta para o 

municipio, e entre 1872 e 1875 so duas pes- 

soas novas foram adquiridas no mercado. 

Sao estes os fatos que elucidam o quadro 

tragado acima. E e esta condigao de comu- 

nidade entre os escravos, junto com a dificul- 

dade de se escapar do cativeiro pela fuga, 

que provavelmente explicam por que Felipe 

Antonio nao anunciou escravo algum fugido 

na Gazeta de Campinas entre 1870 e 1875, e 
por que apenas uma pessoa — africano sem 

familia — se encontra fugida na hora da 

avaliagao da propriedade neste ultimo ano. 

Os planteis de Francisco Egidio e Felipe An- 

tonio parecem constituir casos limites, em 

Campinas, para a experiencia dos escravos 

nas grandes fazendas. Contudo, a evidencia 

relativa a familia nos outros planteis de ta- 
manho medio e grande e parecida h que pro- 

vem do plantel de Felipe Antonio: parecida no 

sentido de mostrar, atraves do comportamen- 

to dos escravos em situagoes menos desfa- 

(101) Fontes: livros de registro de casamentos e 
batismos de escravos para Campinas, no 
Arquivo da Curia Diocesana dessa cidade; 
e inventario, 1875 (Inventariada, Ana Ru- 
fina de Almeida; Inventariante, Felipe An- 
t6nio Franco), C-3, Campinas. A diferenga 
entre homens e mulheres na percentagem 
casada e viuva reflete uma razao de mas- 
culinidade entre adultos de 156 — ainda 
alta. mas bem abaixo da que se observa 
no plantel de Francisco Egidio. 
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voraveis, que o trabalho forgado nao acabou 

com a norma (ou seja, a valorizagao entre os 

proprios escravos) de uma famflia estavel, 

como geralmente tem sido argumentadoO02) 

Mas isso 6 material para outro estudo. 

Detive-me nestes exemplos somente para 

mostrar quao minuciosa e precisa pode ser 

uma analise baseada nas listas de matncu- 

la, examinadas por si e em conjungao com 

outras fontes. De fato, quando aproveita- 

das destas duas maneiras, as listas possibi- 

litam o estudo detalhado das "relagoes so- 

cials de produgao" em toda a sua variedade, 

sob o regime escravista do fim do Imperio. 

Utilize a expressao "relagoes sociais de 

produgao" no sentido lato, para designar as 

condigoes materiais em que se desenvolvla 

a interagao entre escravos e senhores e 

as estrat^gias de luta (inclusive no piano 

cultural) que cada um destes grupos elabo- 

rava para enfrentar o outro, e modificar es- 

sas condigoes. Ultimamente, os estudos so- 

bre a escravidao, como a bibliografia sobre 

os diversos sistemas de trabalho no campo, 

de um modo geral, tem-se interessado bas- 

tante nesta qiiestao. O debate em torno ao 

conceito de "modo de produgao escravista 

colonial" atesta este interesse. Contudo, es- 

ses estudos, ou pelo menos os que tern 

preocupagoes teoricas maiores, sofrem em 

geral de duas deficiencias. Em primeiro lu- 

gar, na maioria das vezes permanecem num 

nfvei altamente hipotetico; isto 6, deduzem 

a "logica" do sistema escravista a partir de 
modelos que alnda nao foram submetidos a 

um teste empirico rigoroso^103>. Em segun- 

(102) O malor expoente deste argumento 6 FER- 
NANDES. Florestan. A integragao do ne- 
gro na sociedade de classes. Sao Paulo, 
1958. parte 2, 2 v. Atualmente, estou pre- 
parando um estudo sobre a famflia escra- 
va em Campinas. 

(103) Veja, por exemplo: CARDOSO, Giro F. O 
modo de produgao escravista colonial na 
America, In: SANTIAGO, Theo A. ed. Ame- 
rica colonial. Rio de Janeiro, 1975, p. 
89-143; GORENDER, Jacob. O escravismo 
colonial. Sao Paulo, 1978. MARTINS, Jos£ 
de Souza. O cativeiro da terra. Sao Paulo, 

do iugar, utilizam modelos que, em geral, dao 

Snfase & atuagao de apenas uma classe — 

os senhores — quase que deixando de lado 

a agao dos escravos; ou privilegiam a atua- 

gao de "leis" economicas, esquecendo-se 

que, se as regularidades de comportamento 

tem a sua I6gica, essa logica e a dos atores 

sociais na sua experiencia do cotidiano, 

nao a de conceitos reificados(104>. Estas 

deficiencias provem, em parte, da dificulda- 

de de se achar fontes que permitam a re- 

constituigao detalhada, em situagoes dife- 

rentes, da relagao escravo-senhor, especial- 

mente como esta era vivida e percebida 

pelo primeiro destes atores. As listas de 

matrfcula ajudarao a preencher este vazio 

de fontes, de um lado possibilitando estu- 

dos sistematicos de "microhistoria" ao nfvei 

local, focalizando a experiencia dos escra- 

vos, de outro permitindo uma visao compara- 

tiva do trabalho forgado em contextos di- 

versos^105). Enfim, a documentagao que Rui 

Barbosa mandou queimar nao s6 era funda- 

mental para a histdria da escravidao, como 

sempre se suspeitava, mas continua sendo. 

Preservada, em parte, nos arquivos locais, 

ela esta a espera do historiador. 

1979; e LAPA, Josd Roberto do Amaral. ed. 
Modos de produgao e realidade brasileira. 
Petrdpolis, 1980. Todos estes autores re- 
conhecem a importancia da pesquisa em- 
pfrica para a elaboragao e teste de mode- 
los, o que representa um grande avango com 
respeito a muitos dos trabalhos tedricos 
sobre modos de produgao. A deficiencia 
apontada aqui, portanto, nao 6 fruto de uma 
postura metodoldgica destes autores, mas 
um reflexo principalmente do estado atual 
da pesquisa. 

(104) As duas crfticas, ao meu ver, sao aplicd- 
veis a GORENDER, Jacob; MARTINS. Josd 
de Souza, e alguns dos estudos em LAPA, 
Jose Roberto do Amaral. 

(105) O termo, "microhistdria", d uma criagao 
do historiador mexicano, Luis Gonzdlez: 
veja seu iivro. Pueblo en vilo: michrohisto- 
ria de San Josd de Gracia. 2 ed. Mexico, 
1972. 
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