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O papel de Minas Gerais no trafico de es- 

cravos no seculo dezenove ainda nao foi es- 

tudado de forma satisfatoria. Apesar disso 

encontra-se freqiientemente na literatura a 

afirmagao de que a provmcia foi importante 

fornecedor de mao-de-obra cativa no perfo- 

do, ou seja, um exportador Ifquido de escra- 

vos para as regioes vizinhas. O argumento 

comumente encontrado e o de que a deca- 

dencia da mineragao legara um grande esto- 

que de escravos ociosos ou subutilizados, 

que serviu de base ao desenvolvimento dos 

Setores cafeeiros do Rio de Janeiro, de Sao 

Paulo e da propria Minas, tanto na sua fase 

de implantagao quanto na sua expansao pos- 

terior. Celso Furtado, por exemplo, afirmou 

que: 

"(..) existia relativa abundancia de mao- 

-de-obra, em consequencia da desagregagao 

da economia mineira (. .) Como em sua 

primeira etapa a economia cafeeira dispos do 

O autor pertence ao Centro de Desen- 
volvimento e Planejamento Regional 

(CEDEPLAR), da UFMG. 

estoque de mao-de-obra escrava subutilizada 

da regiao da antiga mineragao, explica-se 

que seu desenvolvimento haja sido tao inten- 

so, nao obstante a tend end a pouco favora- 

vel dos pregos."W 

Referindo-se a um perfodo posterior, Ri- 

chard Morse observou que "a medida que o 

centro economico de gravidade do Brasil se 

deslocava para o sul, em diregao as areas 

cafeeiras paulistas, milhares de escravos 

eram transferidos, a pregos exorbitantes, de 

Minas Gerais e do Norte."(2) 

Varies autores afirmam que o mesmo 

ocorria dentro de Minas Gerais. Emilia Viot- 

ti da Costa escreveu que a mineragao tinha 

resultado numa grande concentragao de es- 

cravos em Minas e que, ao iniciar-se o se- 

(1) FURTADO, Celso, Formagao econdmica do 
Brasil. Sao Paulo, Editora Nacional, 1967. 
p. 122-23. 

(2) MORSE, Richard M. From community to 
metropolis: A biography of Sao Paulo, Bra- 
zil. Gainesville, University of Florida Press, 
1958. 
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culo passado, havia abundancia de trabalho 

na regiao. O desenvolvjmento da lavoura ca- 

feeira desencadeou a migragao interna. Os 

senhores de escravos moveram-se primeiro 

para a zona cafeeira fluminense e mais tar- 

de para Sao Paulo. Ao mesmo tempo, a Mata 

mineira era colonizada por migrantes da an- 

tiga regiao mineradora. Mais adiante a au- 

tora afirma que "(. ,) o exodo dos negros 

em diregao as areas cafeeiras estava 

esvaziando a forga de trabalho de outras 

^ireas da provincial. 

Estudando o trafico interno de escravos no 

Brasil no seculo dezenove, Herbert Klein 

concluiu que em Minas Gerais o setor ca- 

feeiro parece ter sido capaz de sa- 

tisfazer suas necessidades de mao-de-obra 

atraves do crescimento interno e da redis- 

tribuigao da forga de trabalho escrava den- 

tro dos vastos limites da provmcia."^ Fran- 

cisco Iglesias e outros autores mineiros tam- 

bem afirmam que o trabalho empregado na 

lavoura cafeeira da Mata e do sul de Minas 

teve sua origem na mineragao decadente^5). 

e o historiador da agricultura Luis Amaral 

descreveu essa migragao num torn lirico que 

(3) COSTA. Emilia Viotti da. Da Senzala a Co- 
Ionia. Sao Paulo, Difusao Europeia do Li- 
vro, 1966. p. 60-1. Na pagina 132, esta au- 
tora afirma que, na decada de 1870, Minas 
forneceu grande numero de escravos ao 
setor cafeeiro paulista. 

(4) KLEIN, Herbert. The internal trade in ni- 
neteenth-century Brasil. In: The middle 
passage: comparative studies in the Atlan- 
tic slave trade. Princeton, Princeton Uni- 
versity Press, 1978. p. 111-13. 

(5) IGLESIAS, Francisco. Politica economica do 
governo provincial mineiro (1835-1889). Rio 
do Janeiro, MEC/lnstituto Nacional do Li- 
vro, 1958. p. 130-131. Veja, tambem, MON- 
TE! RO, Norma de Goes, imigragao e colo- 
nizagao em Minas, 1889-1930. Belo Horizon- 
te, Imprensa Oficial, 1973. p. 16; LIMA, 
Joao Heraldo. Cafe e industria em Minas 
Gerais, 1870-1920. Tese de Mestrado, Uni- 
versidade de Campinas, 1977. p. 2, 12; VIE- 
RA, Evantina Pereira. Economia Cafeeira e 
processo politico: transformagoes na po- 
pulagao eleitoral da Zona da Mata minei- 
ra (1850-1889). Tese de Mestrado, Universi- 
dade Federal do Parana, 1978. p. 56. 

lembra os apologistas contemporaneos da 

"Instituigao peculiar": "O ouro verde dos 

cafezais iria substituir o ouro fulvo das mi- 

neragoes. Em vez de estiolar-se dentro de 

escuras e umidas e podres galerias subter- 

raneas, os escravos iriam cantar por entre 

aleias de cafezais ensolarados e alacres e 

salubres."(6> Ainda nessa linha, Robert Sle- 

nes anotou que em Minas, como no Rio de 

Janeiro e em Sao Paulo, nos anos 1870 e 

1880, os municipios onde imperava a planta- 

tion eram importadores liquidos de escravos, 

enquanto aqueles em que nao predominava 

a grande lavoura "tenderam a ser perdedo- 

res liquidos de cativos.,,<7> 

Robert Conrad mostrou que a concentra- 

gao dos escravos nas provincias cafeeiras 

criou uma profunda clivagem regional no ate 
entao monolitico apoio a escravidao. Diferen- 

tes graus de compromisso com o sistema es- 

cravista podiam ser observados nao apenas 

entre as provincias nao-cafeeiras e cafeeiras, 

mas, tambem, dentro das ultimas: aqui tam- 

bem a escravidao era mais forte nos distritos 

cafeeiros e estava perdendo suporte rapida- 

mente nas demais areas. 

"Isto era particularmente verdadeiro na 

vasta e populosa Minas Gerais, que continha 

uma pequena zona cafeeira pro-escravidao, 

fronteiriga a areas semelhantes do Rio de Ja- 

neiro e Sao Paulo, onde uma grande parte da 

populagao escrava da provincia estava concen- 
trad a. Mais para o interior, entretanto, ja- 

ziam regides mais pobres, de mineragao e 

pecuaria, que, como o Nordeste, tinham per- 

dido escravos para a zona cafeeira e continua- 

ram a faze-lo em larga escala durante os ul- 

timos anos da escravidao. Dentro de Minas 

Gerais, portanto, o interesse no sistema ser- 

vil variava tanto quanto no imperio como urn 

todo — os distritos cafeeiros defendiam o sis- 

(6) AMARAL, Luis. Hist6ria geral da agricultu- 
ra brasileira. Sao Paulo, Editora Nacional, 
1938. 3 v., p. 231. (2.a ed). — 1940. 

(7) SLENES, Robert W. The demography and 
economics of Brazilian slavery, 1850-1888. 
Tese de Doutorado, Stanford University, 
1975. p. 208. 
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tema e as areas nao-cafeeiras, maiores porem 

mais pobres, mostravam-se menos preocupa- 

das com sua sobrevivencia ou estavam ate 

ansiosas para ver seu 

Logo, a provmcia mineira, ou pelo menos a 

parte nao-cafeeira dela (que constituia 96% 

de seu territorio no final do Imperio), tem si- 

do sistematicamente apresentada na literatu- 

ra num papel muito semelhante aquele dos 

chamados "breending states" do Sul dos 

Estados Unidos: uma economia estagnada, 

onde a escravidao tinha deixado de ser lu- 

crativa, e que exportava os seus redundan- 

tes escravos para as areas mais dinamicas, 

onde predominava a grande lavoura expor- 

tadora. 

Ja mostramos em trabalho anterior que a 

hipotese de uma transferencia significativa 

de escravos da mineragao para a lavoura ca- 

feeira pode ser completamente descartada. 

Desde o inicio do seculo dezenove, varias 

decadas antes do setor cafeeiro assumir 

qualquer dimensao consideravel, o contin- 

gente de escravos empregado na mineragao 

ja era irrisorio. Nos ultimos anos do perio- 

do colonial esse numero nao seria superior 

a dez mil (cerca de 5,5% da populacao servil 

de Minas). Nas decadas seguintes, a des- 

peito da instalagao das companhias estran- 

geiras — que eram empregadoras de mao- 

-de-obra cativa — o numero diminuiu bas- 

tante, situando-se entre 2.000 e 2.500 indivf- 

duos na mineragao de ouro, entre 1850 e 

1860. O censo do imperio revelou que no 

maximo 1.625 escravos eram empregados 

em todos os tipos de mineragao em 1873, 

constituindo 0,44% da populagao escrava da 

provmcia. No setor aurffero, apenas 972 es- 

cravos foram registrados no ano fiscal de 

1872-73 (0,25% da populagao escrava), cain- 

do para 420 em 1885-86 (0,15%) e para ape- 

nas 30 em 1888. 

O setor cafeeiro, por seu lado, so veio a 

empregar mais de mil escravos na decada 

(8) CONRAD. Robert. The destruction of Bra- 
zilian slavery, 1850-1888. Berkeley, Univer- 
sity of California Press, 1972. p. 127-28. 

de 1830. Na metade do seculo essa lavoura 

ocupava cerca de cinco mil cativos (cerca 

de 1,8% da populagao servil). Com o rapido 

crescimento do setor, esse numero aumen- 

tou tambem rapidamente, sem contudo ul- 

trapassar a cifra de 30 a 35 mil individuos no 

seu ponto maximo, nos ultimos anos do re- 

gime escravista (entre 10 e 15% da popula- 

gao escrava).(9) 

Torna-se claro, portanto, que a ideia de 

que a historia da escravidao na Minas oito- 

centista possa ser sintetizada como uma 

passagem da mineragao ao cafe e franca- 

mente absurda. Na verdade, a esmagadora 

maioria dos escravos mineiros nunca esteve 

numa mina ou numa fazenda de cafe; no ano 

do censo imperial, por exemplo, nossas es- 

timativas mostram que mais de 95% da po- 

pulagao servil da provincia nao estava em- 

pregada nessas duas atividades. Esse con- 

tingente, de carca de 360 mil individuos, era 

maior que a populagao escrava total de 

qualquer outra provincia brasileira, incluindo 

as grandes provincias cafeeiras. 

Neste trabalho examinaremos a participa- 

gao de Minas nos traficos de escravos inter- 

nacional e interprovincial no seculo dezeno- 

ve, bem como a distribuigao da populagao 

servil dentro do territorio da provincia, a 

luz das teses expostas acima, a saber: a. de 

que Minas foi um grande exportador de es- 

cravos no periodo; b. de que esses escra- 

vos serviram de base a decolagem do setor 

cafeeiro; ec.de que as areas nao-cafeeiras 

da provincia foram esvaziadas de sua forga 

de trabalho servil pela drenagem das zonas 

de grande lavoura. 

A Primeira Metade do Seculo XIX 

Um extenso levantamento da literatura 

contemporanea e de documentos oficiais da 

epoca nao produziu, nesse periodo, uma uni- 

(9) Para uma descrigao detalhada dessas esti- 
mativas, das fontes dos dados e da meto- 
dologia utilizada, bem como uma avaliagao 
critica de sua confiabilidade, veja MAR- 
TINS. Growing in silence.... op cit., ca- 
pitulos 2 e 3. 
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ca alusao a exportagao de escravos ou a 

exlstencia de trabalho servil redundante em 

Minas. O contrario — queixas sobre o alto 

prego dos escravos e sua escassez e refe- 

rencias a importagao de cativos — foi fre- 

qiientemente encontrado. 

O naturalista Freireyss anotou, em 1815, 

que a agricultura de Minas padecia de falta 

de bragos e que entre 1803 e 1815 a capi- 

tania importava mals de 4 mil escravos por 

ano<10). 

Spix e Martius observaram que os escra- 

vos eram urn dos principals artigos impor- 

tados por Minas do Rio de Janeiro. Essa in- 

formagao e confirmada por Eschwege: dados 

incompletos para o periodo de julho de 1818 

a junho de 1819 mostram que foram importa- 

dos 1.963 escravos "novos", ou seja, africa- 

nos, a maior parte atrav^s do RioOD. Saint- 

-Hilaire provavelmente conheceu Minas me- 

Ihor do que qualquer outro viajante e a maio- 

ria dos natives. Em seus varios livros so- 

bre a capitania eie nunca mencionou qual- 

quer surplus de escravos, referindo-se varias 

vezes, entretanto, a escassez de mao-de- 

-obra. Em sua primeira viagem a Minas, en- 

controu urn grupo de africanos recem-chega- 

dos sendo conduzidos do Rio para o interior. 

No distrito diamantino observou que pa- 

(10) FREIREYSS, G.W. Viagem ao interior do 
Brasil nos annos de 1814-1815. Trad. Al- 
berto Lofgren. Revista do Institute Histo- 
rico e Geografico de Sao Paulo, (11): 216, 
1906. 

(11) SPIX. J.B. von & MARTIUS. C.F.P. von Via- 
gens pelo Brasil. Trad. Lucia Furquim Lahe- 
meyer. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 
1938. v. (v. 1. p. 208-209, 312; v. 2: p. 
241-42); e ESCHWEGE. W.L. von. Noticias 
e reflexoes estati'sticas da Provincia de Mi- 
nas Gerais. Revista do Arquivo Publico 
Mineiro, 4: 747, 1899. 

(12) SAINT-HILAiRE, August de. Viagem pelas 
provmcias do Rio de Janeiro e Minas Ge- 
rais. Trad. Clado Ribeiro de Lessa. Sao 
Paulo, Editora Nacional, 1938, 2v. (v. 1: p. 
171); e Viagens pelo distrito de diamantes 
e litoral do Brasil. Trad. Leonam de Aze- 
redeo Pena. Sao Paulo, Editora Nacional, 
1941. p. 48-49. 

ra urn grande numero de habitantes dp Tijucp 

a compra de escravos 6 um meio f5cil dp 

empregar seu capital."<12> 

Johann Emmanuel Pohl, que visitou Minas 

duas vezes entre 1818 e 1821, tambem lista 

os escravos entre as importagoes mineiras. 

Em Barbacena e Sao Jos6 del Rei ou- 

viu queixas sobre a escassez de mao-de-obra 

e anotou que a falta de bragos escravos im- 

pedia a expansao da agricultura e prejudica- 

va a mineragao. Na estrada, encontrou um 

grupo de trinta jovens africanos, comprados 

no Rio, a caminho de Minas(13). 

Nos anos 20, Debret observou que a de- 

preciagao do papel moeda tornara os escra- 

vos mais caros para os residentes no Rio, 

mas que os paulistas e mineiros, que paga- 

vam em moeda metalica, continuavam a com- 

pra-los. No seu famoso desenho do mercp- 

do negreiro do Valongo, no Rio, o compra- 

dor que conversa com o negociante de escra- 

vos e, significativamente, um mineiroU4), 

Mesmo depois da lei de 7 de novembro de 

1831, os africanos continuaram vindo em 

grande numero. Em 1835, em um artigo em 

O Universal de Ouro Preto, o autor denun- 

ciava que o trafico continuava a todo pano 

e que se podia ver a todo momento "(...) 

grandes comboios dessa gente infeliz (...)" 

sendo conduzidos para Minas GeraisUS). 

Cunha Matos afirmava, em 1837, que a ba- 

langa do comercio de Minas com as cidades 

litoraneas era desfavoravel a primeira devi- 
do as importagoes de escravos e que "(...) 

(13) POHL, (Joahann Emmanuel. Viagem no in- 
terior do Brasil. Trad. Teodoro Cabrai. Rio 
de Janeiro, Instituto Nacional do Livro, 1951. 
2 v. (v. 1: p. 197, 204-205; v. 2: p. 441). 

(14) DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca 
o historica ao Brasil. Trad. SPrgio Milliet. 
Sao Paulo, Livraria Martins, 1940, 2 v. (v. 
1: p. 189 e prancha 23). 

(15) O Universal (Ouro Preto), 10 de abril de 
1835, citado por SENA, Marina de Avelar, 
Compra e venda de escravos (em Minas 
Gerais). Belo Horizonte, Edigao do Autor, 
1977. p. 109. 
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se nao entrassem anualmente para as Minas 

muitos milhares de africanos a surtir o lugar 

daqueles que sucumbem ao peso dos tra- 

balhos (. .) a provmcia de Minas estaria 

unicamente ocupada pela raga branca."^16) 

No imcio dos anos 40, Suzannet informava 

que escravo africanos estavam sendo intro- 

duzidos, atraves da Bahia, nas areas diaman- 

tinas de Minas(17). 

Toda a evidencia disponivel indica que, pe- 

lo menos enquanto o trafico africano perma- 

neceu aberto, os escravos eram mais caros 

em Minas do que no Rio de Janeiro. Frei- 

reyss observou que os crioulos custavam, 

em geral, mais que os africanos. Fontes mi- 

neiras contemporaneas afirmam que, em 

1810, nao se podia comprar um escravo por 

menos de 240 a 280 mil-reis, enquanto uma 

amostra de vendas de cativos no Rio de Ja- 

neiro, entre 1807 e 1812, fornece os pregos 

medios de 145 mil-reis para os homens e 

de 123 mil-reis para as mulheres(18). A 

Saint John del Rey Mining Company se di- 

rigia sistematicamente ao mercado do Rio 

para suas maiores compras de escravos, na 

decada de 1830 e no imcio da decada de 

1840. E tinha boas razoes para faze-lo: em 

1835, a empresa comprou um lote de 42 ca- 

tivos no Rio a 500 mil-reis cada, enquanto 17 

outros comprados na vizinhanga de Morro 

(16) MATOS, Raimundo Jose da Cunha. Coro- 
grafia Historica da Provincia de Minas Ge- 
rais (1837). Belo Horizonte, Publicagoes do 
Arquivo Publico Mineiro, 1981. v. 2 p. 67, 
82. 

(17) CONDE DE SUZANNET. O Brasil em 1845. 
Trad. Marcia de Moura Castro. Rio de Ja- 
neiro, Casa do Estudante do Brasil, 1947. 
p. 145, 162. 

(18) FREIREYSS. Viagem... op. cit., p. 222; Vi- 
cissitudes da industria Mineira (1810). Re- 
vista do Arquivo Publico Mineiro, 3: 80, 
1898. Os pregos de escravos no Rio de 
Janeiro sao de KARASCH, Mary Catharine. 
Slave life in Rio de Janeiro, 1808-1850. Te- 
se de Doutorado, University of Wisconsin, 
1972. p. 525-27. No calculo da media do 
prego dos homens foi excluido um escravo, 
vendido em 1807 por 12.800 reis, porque 
esse prego parece anormalmente baixo. 

Velho custaram em media 574 mil-reis. No- 

venta escravos adquiridos no Rio em 1839 

custaram 478 mil-reis em media, ao passo 

que o prego de 36 cativos comprados na 

propria regiao da mina custaram 600 mil-reis 

por cabega em 1841(19). 

Essas diferengas de prego podem ter si- 

do devidas, em parte, ao fato de que os es- 

cravos do Rio eram provavelmente bogais, 

mas ha indicios de que os ladinos tambem 

obtinham pregos mais altos em Minas, co- 

mo exemplifica o anuncio abaixo, estampa- 

do em 1831 no Universal de Ouro Preto: 

"Antonio Pereira Cardoso, novamente che- 

gado do Rio de Janeiro, traz uma nao peque- 

na porgao de negros, ladinos (. JO anun- 

ciante os pretende vender em leilao (...) na 

Praga da Alegria, esquina da Ladeiro de Si- 

mao da Rocha, nesta cidade."^20) 

Tais pegas de evidencia direta, mesmo 

sendo fragmentarias, deixam pouca duvida 

a respeito do sentido do fluxo de trafico. 

Os escravos estavam sendo mandados do Rio 

de Janeiro (ou melhor, da Africa via Rio de 

Janeiro) para Minas Gerais, e nao na dire- 

gao oposta. Durante a primeira metade do 

seculo dezenove, o Brasil importou mais es- 

cravos africanos do que em qualquer outro 

pen'odo de sua Historia. As melhores esti- 

mativas disponiveis indicam que pelo me- 

nos 1,5 milhao de africanos entrou no Pais 

entre 1801 e 1851(21). A grande maioria des- 

(19) Esses dados sao de documentos nao publi- 
cados da Saint John del Rey Mining Co., 
pesquisados por Douglas Cole Libby. 

(20) O Universal (Ouro Preto), 23 de setembro 
de 1831, citado por SENA, Compra e Ven- 
da de Escravos, p. 5. 

(21) KLEIN, The trade in African slaves to Rio 
de Janeiro. In: The middle passage, p. 55; 
CURTIN, Philip D. The Atlantic slave trade 
a census. Madison, University of Wiscon- 
sin Press, 1969, p. 234; ELTIS, David. 
The direction and fluctuation of the tran- 
satlantic slave trade, 1821-1843 = A Re- 
vision of the 1845 parliamentary paper. 
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ses escravos se dirigiu a regiao centro-sul. 

Os registros do British Foreign Office, ana- 

lisados por Curtin, mostram que, no penodo 

1817-1843, das cargas humanas cujos portos 

de destino eram conhecidos, 76,9% desem- 

barcaram no Rio de Janeiro e 7,1% foram pa- 

ra portos localizados no literal paulista. Nos 

anos finais do trafico, a percentagem do Rio 

de Janeiro aparentemente cresceu. 

Isso significa que um numero bem supe- 

rior a um milhao de africanos entrou nos 

portos do Rio de Janeiro e de Sao Paulo na 

primeira metade do seculo(22). Essa, e nao 

os supostamente "redundantes" escravos de 

Minas Gerais, foi a fonte de mao-de-obra pa- 

ra o perfodo formativo do setor cafeeiro. 

O trafico oceanico de escravos e os primor- 

dios da grande lavoura cafeeira sao intima- 

mente relacionados. Varies cafeicultores im- 

portantes, como Vergueiro, de Sao Paulo, 

eram ou tinham sido grandes traficantes, e 

pelo menos um — Souza Breves, do Rio de 

Janeiro — tinha suas proprias instalagoes 

portuarias e importava diretamente da Afri- 

ca para suas grandes propriedades. Ate 

mesmo em Minas podem ser encontrados 

In: GEMERY, H.A. & HOGENDORN, J.S. 
eds. The uncommon market: essays in the 
economic history of the Atlantic slave 
trade. New York, Academic Press, 1979. 
p. 289. KARASCH, Slave life in Rio de Ja- 
neiro... op. cit. p. 140-41. Essas fontes 
combinadas dao um total de 1.493.224 
africanos no perfodo 1801-1851, mas para 
os anos 1801-1810 e 1844-1851 incluem so- 
mente as importagoes via Rio. 

(22) CURTIN. The Atlantic slave trade, p. 240. 
Essa estimativa e perfeitamente compatf- 
vel com outra fonte: apenas as importa- 
goes do Rio de Janeiro, nesse perfodo, 
Karasch indica um mfnimo de 895.949 es- 
cravos. A fonte usada pela autora para 
os anos 1817-43 foi corrigida recentemen- 
te, para cima, em 30%, por novas eviden- 
cias apresentadas por Eltis. HARASCH. 
Slave life..., op. cit., p. 105-106; ELTIS. 
Direction and fluctuation.... op cit., p. 
289. 

exemplos de fazendeiros que acumularam 

seu capital atravds do trafico^23). 

Alguns autores enfatizaram exageradamen- 

te a migragao de algumas famflias das areas 

mineradoras decadentes, no final do seculo 

dezeito e infcio do seculo seguinte, para zo- 

nas de fronteira no Vale do Parafba fluminen- 

se, paulista e mineiro, onde se tornaram um 

dos nucleos da aristocracia cafeeira. Esse 

tern sido ate hoje o unico argumento usado 

para sustentar a tese da "origem mineira" 

da escravaria empregada na implantagao da 

lavoura cafeeira. 

Nao ha duvida de que tal migragao ocor- 

reu e, muito provavelmente, as famflias mi- 

grantes levaram seus escravos consigo, mas 

nunca foi apresentada alguma evidencia de 

transferencias significativas de escravos. O 

volume dessas migragoes nunca foi estima- 

do e, em alguns casos, a propria origem 

"mineradora" das famflias migrantes nao 

foi adequadamente estabelecida. 

Em seu estudo sobre o muniefpio de Vas- 

souras, Stanley Stein mostra muitas liga- 

goes entre os pioneiros do caf6 e famflias 

abastadas de Minas, mas nao menciona 

transferencias de escravos de Minas. Na 

verdade, as relagoes familiares dos pionei- 

ros representavam fontes de capital e de 

credito, com as quais eles compravam escra- 

vos no mercado do Rio de Janeiro. Um fa- 

zendeiro, por exemplo, obteve um empresti- 

mo de seus parentes mineiros "(...) para 

comprar doze escravos africanos recem-che- 

gados". Os comissarios do Rio de Janeiro 

"(. .) enviavam provisoes e creditos, e lo- 

gicamente assumiram a fungao de fornecer 

escravos dos mercados costeiros para seus 

(23) DEAN, Warren. Rio Claro. A Brazilian plan- 
tation system, 1820-1920. Stanford, Stan- 
ford University Press, 1976. p. 48; TAU- 
NAY, Affonso de. Historia do cafe no Bra- 
sil. Rio de Janeiro, Depto. Nacional do 
Cafe, 1939. 15 v. (v. 8: p. 267, 270); RE- 
ZENDE, Francisco de Paula Ferreira de. 
Minhas recordagdes. Rio de Janeiro, Josd 
Olympio Editora, 1944. p. 343. 
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clientes do interior."<24> Outro estudo sobre 

o Vale do Parafba descreve o surto cafeeiro 

como o resultado da convergencia de dois 

fluxos migratorios: 

"(...) os cafeeiros e os escravos vieram 
do litoral (Rio de Janeiro) para o interior, os 

empresarios se moveram do interior para a 

costa, nativos que eram, em sua maioria, de 

Minas Gera/s."<2S) 

A ideia de que Minas tenha sido um ex- 

portador de escravos na primeira metade do 

seculo e contestada, mais que por qualquer 

outra evidencia, pelo vigoroso crescimento 

da populagao escrava da provincia. Em 1808, 

Minas tinha 148.772 escravos, contingente 

esse que cresceu para 168.543 em 1819, 

constituindo-se na maior populagao cativa do 

Brasil e representando 15,2% do total <26). 

Seu rapido crescimento entre 1819 e 1872 re- 

forgou essa posigao e a participagao nessa 

ultima data passou a 24,7%. Nesse periodo, 

a populagao escrava de Minas cresceu a 

uma taxa cerca de duas vezes e meia maior 

que a media nacional e o seu aumento abso- 

luto foi igualado apenas pelo do Rio de Ja- 

neiro. Na epoca do censo, Minas Gerais ti- 

nha mais escravos que as dez provincias ao 

norte da Bahia, Goias, Mato Grosso e Para- 

na, somados. 

A mera comparagao das populagdes em 
dois pontos do tempo, claramente, nao e su- 

ficiente para determinar as migragoes que 

ocorreram no perfodo. Porque nao isola o 

efeito do crescimento natural (e, no caso de 

escravos, das manumissoes) daquele causa- 

(24) STEIN, Stanley J. Vassouras. A Brazilian 
coffee country, 1850-1900. New York, 
Atheneum, 1970. p. 18, 73-75. Os grifos 
sao meus. 

(25) VALVERDE, Orlando. La Fazenda de ca- 
fe esclavista en el Brasil. Cuadernos Geo- 
graficos. Venezuela, Universidade de Los 
Andes, 3: 10, 1965. 

(26) 1808: Populagao da provincia de Minas 
Gerais. Revista do Arquivo Publico Mi- 
neneiro, 4: 295, 1899. 1819. veja tabela 1. 
abaixo. 

do pela migragao (pelo trafico, no caso de 

populagoes cativas), essa comparagao, na 

verdade, pode ser muito enganosa. Para 

evitar isso usamos um metodo analogo a 

"tecnica dos sobreviventes" dos demografos 

e estimamos as transferencias liquidas de es- 

cravos de Minas Gerais nos periodos 1808- 

-1819 e 1819-1873(27). O metodo empregado 

depende criticamente da taxa de crescimen- 

to natural da populagao escrava, um parame- 

tro para o qual nao temos informagoes dire- 

tas confiaveis nesse perfodo. Por essa ra- 

zao, computamos estimativas para um inter- 

valo razoavelmente grande dessa taxa. En- 

tao, determinando atraves de evidencia indi- 

reta o intervalo provavel do parametro, po- 

deremos balizar o volume verdadeiro do tra- 

fico. 

£ claro que a quantidade de escravos im- 

portados e muito sensfvel a taxa de cresci- 

mento natural adotada, mas a diregao do tra- 

fico e absolutamente inequfvoca. A provin- 

cia teria sido urn consideravel importador 

Ifquidos de escravos, mesmo com uma popu- 

lagao estavel ou naturalmente crescente. In- 

vertendo as estimativas da tabela 2, podemos 

concluir que, mesmo se postularmos expor- 

tagoes de escravos extremamente baixas, 

as taxas implfcitas de crescimento natural 

ainda seriam muito maiores do que aquelas 

observadas em qualquer sociedade escra- 

vista da America, com excegao dos Estados 

Unidos. 

(27) O metodo nao permite estimar os fluxos 
brutos de importagoes e exportagoes, mas 
apenas o saldo migratdrio Ifquido. Teria 
sido desejavel ter um corte diferente nos 
dados, de modo a poder separar os efei- 
tos do trafico internacional, que perma- 
neceu aberto ate 1851, e do trafico inter- 
provincial, que ganhou importancia a par- 
tir de entao. Infelizmente, nao ha dados 
confiaveis para a populagao escrava de 
Minas no imcio da decada de 1850. As 
estimativas resultam da solugao para T 
da equagao Ft = Po S -f (T — 

— M) onde S = 

= (1 -f r)t, Pt e Po, as 

populagoes escravas no fim e no inicio do 
periodo, respectivamente, r e a taxa anual 
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TABELA 1 

BRASIL: CRESCIMENTO DA POPULAQAO ESCRAVA, PGR PROVfNCIAS, 1819-1872 

Escravos Escravos Taxa de Crescimento 

em 1819 em 1872 (porcentagem/Ano) 

Amazonas 6.040 979 - 3,37 
Para 33.000 27.458 - 0,34 
Maranhao 133.334 75.272 - 1,07 
Piaui 12.045 23.924 + 1.30 
Ceard 55.439 31.913 - 1.03 

Rio Grande do Norte 9.109 13.020 + 0.67 
Paraiba 16.723 21.526 + 0.47 
Pernambuco 97.633 89.028 - 0,17 
Alagoas 69.094 35.741 - 1,23 
Sergipe 26.213 30.119 + 0,26 
Bahia 147.263 167.824 + 0.24 
Minas Gerais 168.543 381.893 + 1.53 
Espirito Santo 20.272 22.659 + 0.21 
Rio de Janeiro 91.070 306.425 + 2.31 
Corte 55.090 48.939 - 0,22 

Sao Paulo 77.667 156.612 + 1.28 
Parana 10.191 10.560 -f 0,06 

Santa Catarina 9.172 14.984 + 0,93 
Rio Grande do Sul 28.253 69.685 + 1,72 
Goias 26.800 10.652 - 1.73 

Mato Grosso 14.180 6.667 - 1,41 

BRASIL 1.107.389 1.546.880 + 0,63 

PONIES: 1819:Estimativas de Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, reproduzldas por VIANNA 
F.J. Oliveira, Resumo historico dos inqueritos censitarios realizados no Brasil In: 
BRASIL. Directoria Geral de Estatistica.Recenseamento do Brasil realizado em l.o de se- 
tembro de 1920. Rio de Janeiro; Typographia da Estatfstica, 1922-29. v. 1, p. 405. 
1873: Dados corrigidos do censo de 1872, em MARCfLIO, Maria Luiza, Evolugao da popula- 
gao brasileira atraves dos censos at6 1872. Anais de Historia de Assis. 6; 127, 1974. 

TABELA 2 

MINAS GERAIS: ESTIMATVAS MfNIMASC) DAS IMPORTAQOES LIQUIDAS DE ESCRAVOS. COM 
TAXAS HIPOTETICAS DE CRESCIMENTO NATURAL. 

1808-1819 e 1819-1873 

1808-1819 1819-1873 
Taxa Anual de 

Crescimento Natural 
(Por 1000) 

Importagoes 
Liquidas 
Totais 

Media 
Anual 

Importagoes 
Liquidas 
Totais 

M&Jia 
Anual 

10 2.426 221 71.431 1.323 
5 11.073 1.007 140.939 2.610 
0 19.771 1.797 213.350 3.951 

- 5 28.528 2.593 372.459 6.897 
- 10 37.350 3.395 290.030 5.371 
- 15 46.246 4.204 462.263 8.560 
- 20 55.224 5.020 560.728 10.384 

Nota: (*): As estimativas sao mmimas porque as manumissoes foram consideradas nulas. 
Fonte dos dados originais: Nota 26 e tabela-1. 
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A populagao escrava dos Estados Unidos 

cresceu a uma taxa de 23,9 por mil por ano, 

entre 1820 e 1860, um penodo em que o tra- 

fico internacional para aquele pais ja esta- 

va fechado e a taxa de manumissao era mui- 

to baixa<28). Em todas as outras sociedades 

escravistas da America, a populagao servil 

apresentou crescimento natural negative. 

Nas fndias Ocidentais, a taxa natural de de- 

clmio (por mil por ano) variava entre 20 e 50 

no seculo dezoito, segundo observadores 

contemporaneos<29). No seculo dezenove, 

essa taxa tendeu a diminuir em alguns luga- 

res, mas, na esmagadora maioria dos casos, 

a transigao para o crescimento positive nao 

se consumou sob o regime da escravidao<30). 

Em Cuba, a taxa de declinio era estimada 

entre 30 e 50, por volta da metade do seculo 

dezenove^31). Na Martinica, a taxa observa- 

da entre 1835 e 1848 foi de 11,1. As matri- 

culas de escravos da Jamaica mostram ta- 

de crescimento natural, t a duragao do pe- 
perfodo, e M o numero de manumissoes 
no periodo. Essa estimativa assenta-se 
na hlpotese de que todo o trafico ocorreu 
no ponto medio do periodo em questao. 
Estimativas baseadas na hipotese de que 
o trafico ocorreu uniformemente, ao Ion- 
go do periodo, apresentam diferengas des- 
preziveis das apresentadas acima. A me- 
todologla e discutida em detalhe em MAR- 
TIN, Growing in silence..., op. cit., apen- 
dice B. 

(28) Computada a partir dos dados censitarios 
reproduzidos por GOLDIN, Claudia. Urban 
slavery in the American South, 1820-1860. 
A quantitative history. Chicago, University 
of Chicago Press, 1976. p. 67. 

(29) CURTIN, Philip D. Epidemiology and the 
slave trade. Political Science Quarterly, 
83: 214. June 1968. 

(30) A unica excegao 6 o caso de Barbados, 
cuja populagao servil atingiu o crescimen- 
to positive pouco depois de 1808. Para 
uma discussao das peculiaridades desse 
caso, veja CURTIN, Epidemiology..., op. 
cit., p. 215. 

(31) KNIGHT, Franklin W. Slave society in Cuba 
during the nineteenth century. Madison, 
University of Wisconsin Press, 1970. 

xas de declmio variando entre 0,7 e 4,8 entre 

1817 e 1832. E precise notar, nesse caso, 

que, no imcio do perfodo, o trafico para a 

llha ja tinha cessado havia dez anos, e todos 

os africanos existentes tinham ultrapas- 

sado de muito o periodo de adaptagao social 

e imunoldgica no qual se verificavam as ta- 

xas mais altas de morbidade e mortalidade. 

De acordo com uma autoridade no assunto, 

"(...) mesmo quando nao se tern uma taxa 

solidamente estabelecida, o fato do declinio 

natural esta confirmado tambem para as ou- 

tras ilhas do Caribe.,,<32) A situagao era se- 

melhante no continente. No Suriname e na 

Guiana Inglesa, as taxas naturais de declinio 

foram de 13,2 entre 1830 e 1863, e de 11 por 

mil por ano entre 1817 e 1829, respectiva- 

menteW). 

A experiencia brasileira nao foi diferente. 

Em 1819, havia 1.107.389 escravos no Brasil 

e, entre essa data e 1851, foram importados 

cerca de 1.192.642 africanos. Ainda assim, 

em 1872, a populagao servil atingia apenas o 

numero de 1.546.880 escravos. Usando es- 

ses dados e duas hipdteses diferentes sobre 

a distribuigao das importagoes no tempo, es- 
timei a taxa de crescimento interno da po- 

pulagao escrava do Brasil entre 1819 e 1872, 

obtendo "8,9 e —9,32 por mil por ano^. Es- 

(32) COHEN, David W. & GREENE, Jack P. eds. 
Neither slave nor free: the freedmen of 
African descent in the slave societies of 
the New World. Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1972. p. 337; HIGMAN, 
B.W. Slave population and economy in Ja- 
maica, 1807-1834. Cambridge. Cambridge 
University Press, 1976. p. 102; CURTIN. 
Epidemiology..., op. cit., p. 124. 

(33) COHEN & GREENE eds. Neither slave..., 
op. cit., p. 336; CURTIN, Epidemiology..., 
op. cit. p. 216. 

(34) A primeira hipotese, de que todas as im- 
portagbes ocorreram no ponto medio do 
periodo 1819-1851, gerou a taxa de —8,9. 
A segunda, e mais realista, foi de que as 
importagbes se distribuiram uniformemen- 
te nesse periodo e resultou na taxa de 
—9,32. Como a taxa de manumissao era 
baixa nesse periodo, a taxa de crescimen- 
to interno b muito prbxima da taxa de 
crescimento natural. Veja MARTINS. 
Growing in silence..., op. cit., p. 176-77. 
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ses resultados sao inteiramente consistentes 

com os de Slenes, que, usando uma aborda- 

dlferente, concluiu que a taxa de crescimen- 

to natural era negativa e que a taxa de 

crescimento Interne estava no intervalo de 

0 a —15 por mil por ano<35). 

veis sobre a populaQao escrava das outras 

provmcias confirmam essa conclusao: sem 

uma grande participagao de Minas Gerals. 

uma parcela consider^vel dos quase 1.200 

mil escravos importados pelo Brasil nao po- 

deria ser "explicada"<37>. 

Nao ha qualquer razao para supor que a 

taxa de crescimento em Minas era maior do 
que em outras partes do Brasil. Na verdade, 

considerando que Minas importava mais afri- 

canos do que a maioria das outras provm- 

cias, sua taxa de crescimento era provavel- 

mente menor que a media brasileira. A 

maior proporgao de africanos, com sua fer- 

tilidade menor e mortalidade maior, certa- 

mente, deprimia a taxa de crescimento da 

populagao cativa da provincial. 

£ perfeitamente razoavel, portanto, supor 
que a taxa de declinio natural da populagao 

escrava de Minas nas primeiras sete decadas 
do seculo dezenove se situava em torno de 

10 por mil por ano, o que significa que a 

provincia importou cerca de 400 mil escra- 

vos, em termos liquidos, nesse periodo. Se, 

como provavelmente ocorreu, a grande maio- 

ria dessas importagoes teve lugar enquanto 
o trafico internacional estava aberto, entao 

Minas foi certamente o maior importador 

provincial de africanos no seculo dezenove, 

com uma fatia de cerca de 30% das impor- 

tagoes totais brasileiras. Os dados disponi- 

TABELA 3 

ESTIMATIVAS MiNIMAS DA TAXA DE CRESCI- 
MENTO NATURAL DA POPULAQAO ESCRAVA 

DE MINAS GERAIS. 
SOB NiVEIS HIPOTETICOS DE EXPORTAQOES Ll- 

QUIDAS DE ESCRAVOS DA PROViNCIA, 
1808-1819 e 1819-1873 

Porcentagem da po- 
pulagao escrava ex- 
portada anualmente 
em termos liquidos 
durante o periodo 

Cq) 

Taxa implicita de cresci- 
mento natural 

(por mil por ano) 

1808-1819 1819-1873 

0,0 11 15 
0.5 16 20 
1.0 22 26 
1.5 27 31 
2.0 32 36 

(35) SLENES. 
363-65. 

The Demography..., op. cit., p. 

FONTE: idem tabela 2. A metodologia e uma va- 
riante daquela descrita na nota 27, onde 
o resultado liquido do trafico entra como 
parametro e a equagao e resolvida para 
r. A hipotese adotada e a de quo 
T^. = —q. P^., isto e, as exportagoes liqui- 

das em cada ano eram uma porcentagem 
constante da populagao daquele ano. 
Veja MARTINS. Growing in silence, p. 
172-74 e apendice B. 

(36) Eschwege estimou a taxa de declinio dos 
escravos mulatos em 22 por mil por ano, 
em torno de ',320, e a dos pretos em 39 
por mil por ano, resultando numa taxa de 
declinio de 36,7 por mil por ano para o 
conjunto da populagao escrava da provin- 
cia. Herbert Klein, por outro lado, parece 
estar persuadido de que a populagao es- 
crava de Minas tinha um crescimento na- 
tural positive. Usando dados para um 
unico ano (1814), ele concluiu que a taxa 
de crescimento natural era de 5 por mil 
por ano. Alem do fato de que as mortes 
de escravos eram notoriamente sub-regis- 
tradas, h^ outras razoes para rejeitar a 
conclusao de Klein. MARTINS. Growing in 
silence..., op. cit., p. 177-78. 

Do Fim do Trafigo Africano ao 

Censo do Imperio 

O fim do trafico internacional desenca- 

deou transferencias interprovinciais de es- 

cravos de proporgoes sem precedentes. Com 

o fechamento da fonte africana, as diferen- 

tes condigoes economicas das diversas re- 

gioes do Pais necessariamente provocariam 

a realocagao do estoque existente. 

(37) Veja MARTINS. Growing In silence. 
op. cit., p. 180. 
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A agricultura estava em franca expansao 

no Centro-Sul: os setores cafeeiros de Mi- 

nas e do Oeste Pauiista cresciam rapida- 

mente e havia crescimento localizado mes- 

mo no Vale do Paraiba. As regioes mais an- 

tigas estavam decadentes desde a metade 

do seculo, mas terras cafeeiras novas esta- 

vam sendo abertas na parte ocidental do 

Vale fluminente, em areas fronteiriQas a 

Minas e ao Espfrito Santo. As condigdes 

eram diversas no Nordeste, onde a principal 

industria exportadora — o agucar — perma- 

necia emaranhada numa crise cronica. Alem 

disso — e mais importante que a crise do 

agucar — as provmcias nordestinas comega- 

ram, nessa epoca, a substituir os escravos 

por trabalhadores livres numa taxa relativa- 

mente rapida. Pelo meado do seculo, a 

maior parte das terras cultivaveis ja tinha 

sido apropriada e ja havia claros sinais de 

pressao populacional sobre os recursos na- 

turais. A massa de camponeses sem terra 

tornou-se urn reservatorio de trabalho as- 

salariado voluntario e barato, que permitiu 

aos senhores de terras se desvencilharem 

gradualmente de seus escravos, vendendo-os 

em quantidades crescentes aos vorazes mer- 

cados do Centro-Sul. Entretanto, ate a deca- 

da de 70, esse fluxo nao parece ter sido, 

nem de longe, tao volumoso quanto se 

costumava acreditar<38> 

(38) Veja a esse respeito MARTINS, Growing 
in silence..., op. cit., p. 182-84; SLENES, 
The demography..., op. cit., p. 136-38 e 
KLEIN, The internal slave trade..., op. 
cit., p. 98. Baseados nas estimativas gros- 
seiramente equivocadas das populagoes 
escravas provincials em 1864, de Tomaz 
Pompeo de Souza Brazil, Thomas Merrick 
o Douglas Graham concluiram que o "pon- 
to alto da transferencia inter-regional de 
escravos no Brasil ocorreu nos anos 60 e 
inicio dos 70". MERRICK & GRAHAM, 
Population and economic development in 
Brazil, 1800 to the present. Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 1979. p. 
65-66. Se os dados do padre Pompeo es- 
tivessem corretos (e a propria fonte faz 
severa advertencia sobre sua inconfiabili- 
dade), fsso implicaria, por exemplo, que 
o Nordeste teria perdido, em termos U- 
quidos, cerca de 287 mil escravos entre 
1864 e 1872, e que Minas teria ganho, no 

Rio de Janeiro e Sao Paulo foram os prin- 

cipals importadores nesse penodo. O se- 

tor cafeeiro fluminense permanecia estag- 

nado, mas, apenas para manter a forga de 

trabalho estabilizada, era necessario um alto 

nivel de importagoes. Em Sao Paulo, a ex- 

pansao cafeeira gerou forte demanda por no- 

vos escravos: sua populagao servil aumen- 

tou em um tergo entre 1854 e 1874. O mes- 

mo ocorria no Espirito Santo, que quase 

dobrou seu pequeno plantel escravo entre 

1857 e 1872. Do outro lado, a maior parte 

das provmcias do Nordeste parece ter per- 

dido escravos no penodo, com Pernambuco e 

Bahia liderando as exportac6es^39). 

Por causa da inexistencia de dados confia- 

veis para a populagao escrava de Minas no 

meado do seculo, e extremamente dificil de- 

terminar a posigao da provmcia no trafico, 

no penodo em questao. A evidencia dispo- 

mvel e indireta, fragmentada e freqiiente- 

mente contraditoria. As condigoes economi- 

cas variavam bastante dentro do "mosaico 

mineiro" e o padrao do trafico, aparentemen- 

te, era bastante complexo. O impacto Ifqui- 

do das transfer§ncias sobre a populagao 

escrava provincial, embora dificil de ser de- 

terminado com precisao, parece ter sido pe 

queno. 

Nesse penodo encontramos, pela primei- 

ra vez, referencias a exportagoes de escra- 

vos de Minas. Ferreira Scares afirma que 

um pequeno numero de escravos mineiros 

foi vendido no mercado do Rio de Janeiro na 

d^cada de SCM40). Richard Burton foi infor- 

mesmo perfodo, 164 mil cativos. Compa- 
re-se isso com os fatos de que no ano do 
censo havia apenas 18.513 escravos nas- 
cidos nas provincias do Norte e do Nor- 
deste vivendo no Centro-Sul, e que em 
Minas residiam apenas 8.578 escravos 
nascidos em outras provincias. 

(39) MARTINS, Growing in silence..., op. cit., 
p. 182-83. 

(40) SCARES, SebastiSo Ferreira, Notas esta- 
tlsticas sobre a produgao agricoia e a ca- 
restia dos generos alimentlcios no Impe- 
rio do Brasil. Rio de Janeiro, IPEA/INPES, 
1977. p. 135. 
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mado, em 1867, que em Sao Joao del Rei os 

escravos eram "urn elemento em rapido de- 

cli'nio" tendo sido "em sua maioria vendi- 

dos aos distritos agncolas do Rio de Janei- 

ro" Em Diamantina, colheu a mesma infor- 

magao e observou que os donos de lavras 

estavam animados com a propalada possibi- 

lidade de uma imigragao de confederados 

americanos: "Que Deus os traga" diziam 

eles, e eles logo empregarao nossos 

inuteis escravos" De Januaria, Burton es- 

creveu que "(...) os cativos vinham sendo 

vendidos ja ha algum tempo para o Rio de 

Janeiro."(41) 

Burton estava completamente errado so- 

bre Sao Joao del Rei: longe dos 1.350 escra- 

vos registrados por ele em 1867, o censo 

mostrou que o municfpio tinha 8.092 cativos 
em 1873, e nossas estimativas colocam-no 

claramente como um importador liquido en- 

tre as decadas de 50 e 70. Mas estava pro- 

vavelmente certo sobre a regiao diamanti- 
na, que passou por uma crise profunda nes- 

se penodo. O segundo rush de diamantes 

terminara abruptamente com as descobertas 

na Africa do Sul e o boom algodoeiro se dis- 

sipara com a recuperagao da oferta norte- 

americana. A rapidez desses acontecimen- 
tos, conjugada a falta de alternativas numa 

regiao pouco dotada para a agricultura, re- 

sultou no desemprego generalizado da forga 

de trabalho escrava. Essa situagao — uma 

crise local que tornou os escravos redundan- 

tes, gerada por condigoes adversas em mer- 

cados externos — era completamente atipi- 
ca, no cenario economico de Minas. Como 

mostramos em outro trabalho, a economia 

provincial (com excegao do setor cafeeiro) 

era quase totalmente orientada para autocon- 

sumo e comercio local e nao era, portanto, 

vulneravel as flutuagoes dos mercados de 

exportagaof42>. 

(41) BURTON, Richard F Exporations of the 
Highlands of the Brazil. London, Tinsley 
Brothers, 1869, 2 v. (v. 1. p. 114-15; v. 2: 
p. 104, 260). 

(42) MARTINS, Growing In silence..., op. cit., 
cap. 5. 

A partir da segunda metade da decada de 

60, ha indicagdes de que escravos mineiros 

estavam sendo alugados para o setor cafeei- 

ro de Sao Paulo. 

O doutor Gaston, da Carolina do Sul, visi- 

tou aquela provfncia em 1865 e foi informado 

por fazendeiros que turmas de escravos de 

Minas podiam ser contratadas para a der- 

rubada das matas e plantagao dos cafe- 

zais^43> O relatorio de Carvalho de Moraes, 

sobre as condigoes de trabalho na zona ca- 

feeira paulista em 1870, tambem afirma que 

muitos empreiteiros da formagao de cafezais 

eram mineiros que tinham migrado com seus 

escravosC44). Warren Dean localizou em Rio 

Claro contratos "(...) para o plantio de 

mais de um milhao de pes [de cafe] por em- 

preiteiros, os quais trouxeram mais de 332 

escravos para o municipio ... entre 1864 e 

1878".<45) Nao esta claro, contudo, se es- 

ses escravos estavam vindo das areas 

nao-cafeeiras de Minas. A afirmagao de Dean, 

de que eles eram trazidos "(...) de regiSes 

menos favorecidas como o centro de Mi- 

nas (...)", pode-se contrapor a do doutor 

Gaston, segundo o qual "(...) esses negros 

tinham sido ate entao empregados em fa- 

zendas de cafe que tinham deixado de ser lu- 

crativas naquela regiao [Minasl."(46) 

A despeito desses depoimentos, outras 

evidencias sugerem que Minas nao pode ter 

sido, nesse penodo, exportador liquido de 

um numero significative de escravos. Esti- 

mativas baseadas no censo do imperio e em 

dados da populagao escrava para 27 munici- 

(43) GASTON, J. McFaden, Hunting a home In 
Brazil. Philadelphia, King and Baird Prin- 
ters. 1867. p. 125, 193. 

(44) MORAES, Joao Pedro Carvalho de. Relato- 
rios apresentado ao Ministerio da Agricul- 
tura, Commercio e Obras Publicas. Rio 
de Janeiro: Typographia Nacional, 1870. p. 
69. 

(45) DEAN, Rio Claro..., op. cit., p. 35, 55, 
205. 

(46) DEAN, Rio Claro..., op. cit., p. 35; GAS- 
TON. Hunting a home..., op. cit., p. 125. 
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pios (de um total de 52), em 1854, mostram 

que esses municfpios importaram, em termos 

Ifquidos, pelo menos 82.512 escravos nes- 

ses dezenove anos. Essa estimativa e par- 

cial, mas dificilmente a inclusao dos outros 

25 municfpios reverteria a situagao, princi- 

palmente quando se considera que entre es- 

tes estavam municfpios cafeeiros em franca 

expansao, como Leopoldina, Muria§, Juiz de 

Fora e Rio Preto, alem de varies municfpios 

prosperos da Zona Sul, que eram provavel- 

mente importadores Ifquidos tambem(47). 

O censo de 1872 registrou a provfneia de 

nascimento dos escravos. Esses dados mos: 

tram que havia, em Minas, 8,578 escravos 

nascidos em outras provfneias, enquanto 

11.560 escravos mineiros residiam fora de 

Minas Gerais. Mostrou tambem que, acima 

de qualquer duvida, o envolvimento da pro- 

vfneia no trafico nos anos que precederam o 

censo foi pequeno: se considerarmos que as 

transferencias interprovinciais eram despre- 

zfveis antes de 1851, os dois contingentes 

de migrantes sobreviventes, acima, corres- 

ponderiam aproximadamente ao total de 

15.000 escravos exportados e 11.000 escra- 

vos importados entre 1851 e 1873<48). 

O padrao de comercio indicado por esses 

dados e bastante diferente daquele sugerido 

na literatura. Os numeros desmentem a 

ideia de que Minas tenha sido um grande 

fornecedor de escravos para a lavoura ca- 

feeira fluminense: na verdade, havia tantos 

escravos mineiros naquela provfneia quan- 

to escravos fluminenses em Minas. A gran- 

de maioria (96,9%) dos escravos mineiros 

residentes fora de Minas estava em provfn- 

eias limftrofes, em muitos casos, em muni- 

(47) Veja MARTINS, Growing in silence...,op. 
cit., p. 188-91. 

(48) O censo registra um numero muito pe- 
queno de escravos africanos em Minas 
(27.946). Entretanto, como o trafico in- 
ternacional era ilegal desde 1831, e de se 
supor que os proprietaries tenham escon- 
dido a origem africana de seus escravos. 
As estimativas dos fluxos de importagao 
e exportagao estao em MARTINS, Growing 
in silence..., op. cit., p. 193. 

cfpios que tinham fronteiras com Minas. Lon- 

ge de ser um fluxo de trafico convergindo 

fortemente para as 5reas cafeeiras, o que 

esses dados mostram e que uma parcela 

consideravel das transferencias de escravos 

mineiros era associada a migragoes de pe- 

quenos propriet^rios. 

Em Sao Paulo, pelo menos 36% dos es- 

cravos mineiros nao estavam em dreas ca- 

feeiras. Dos quinze municfpios paulistas que 

tinham mais escravos de Minas, sete se 

localizavam alem da fronteira do cafe. Na 

regiao de maior concentragao — a Mogiana 

— a colonizagao estava apenas comegando 

e esta era a area favorita para os migrantes 

iivres de Minas. A colonizagao desta zona 

foi em grande parte feita por mineiros — 

sitiantes e criadores, mas nao cafeicultores 

— que abriam terras alem da fronteira do 

cafe e se dedicavam a agricultura de sub- 

sistencia e pecuaria. A maioria dos mu- 

nicfpios com numeros relativamente altos de 

escravos mineiros se localizava nessa zona 

(Sao Joao da Boa Vista, Mococa, Batatais, 

Mogi-Mirim, Franca, Caconde). Todos esses 

lugares tinham sido colonizados por minei- 

ros e eram areas de intensa imigragao de 

mineiros. Outros lugares com muitos escra- 

vos de Minas, como Rio Verde, Botucatu e 

Sorocaba (na zona Sorocabana), ou Sao 

Carlos do Pinhal (na Paulista) tambem eram 

^reas de colonizagao mineira. Outros ainda, 

como Itatiba, Taubate, Belem do Descalva- 

do e Brotas, nao nasceram de colonizagao 

mineira, mas eram zonas de imigragao rela- 

tivamente intensa de mineiros Iivres. No 

conjunto de Sao Paulo, a correlagao (por re- 

gioes) entre a presenga de mineiros Iivres e 

de escravos mineiros era bastante alta 

(r = 0,72), e (por municfpios) na Mogiana 

era ainda maior (r = 0,84)(49. 

(49) Todos os dados sao do Recenseamento de 
1872. Sobre a colonizagao mineira em zo- 
nas pioneiras de Sao Paulo, veja MON- 
BEIG, Pierre. Pionners et planteurs de Sao 
Paulo. Paris, Librairie Armand Colin, 1952. 
p. 116-20; e LEITE, Mario; Paulistas e mi- 
neiros, piantadores de cidades. Sao Pau- 
lo, Edart, 1961. p. 165-257. 
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TABELA 4 

PROVfNCIAS DE RESIDENCIA DOS ESCRAVOS NASCIDOS EM MINAS E PROVfNCIAS DE NASCI- 
MENTO DOS ESCRAVOS RES I DENIES EM MINAS 

SEGUNDO O CENSO DE 1872 

Provfncia Porcentagem Provfncia Porcentagem 
de dos de dos 

Residencia dos Escravos Nascimento dos Escravos 
Escravos Nascidos Nascidos Escravos Residentes Residentes 

Em Minas Em Minas Em Minas Em Minas 

Sao Paulo 4.018 1,16 1.309 0,35 
Rio de Janeiro 3.074 1,07 3.757 1,01 
Goias 1.311 0,38 185 0,05 
Espfrito Santo 756 0,22 97 0,03 
Municfpio Neutro 728 0,21 _(•) — 
Bahia 542 0,16 2.094 0,57 
Pernambuco 7 n 667 0,18 
Outras Provfncias 497 0,14 469 0,13 
Total Outras Provfncias 11.560 3,34 8.578 2,32 
Minas Gerais 333.853 96,66 333.853 90,14 
Total Nascidos em Minas 345.413 100,00 — — 
Total Nascidos no Brasil — — 342.431 92,46 
Africa — — 27.946 7,54 
Populagao Escrava em 
Minas — — 370.377(b) 100,00 

Notas: (*) Significa menos de 0,01% 

(a) Os escravos nascidos no Municfpio Neutro foram listados no Rio de Janeiro. 
(b) Ha pequenas discrepancias entre as tabelas do censo. Na maior parte delas, o total pa- 

ra Minas 6 dado como 370.459 escravos. Esse numero foi ajustado mais tarde para 
incluir 14 paroquias que nao foram recenseadas. 

Obs. importante: Os dados da tabela acima, especialmente aqueles sobre o local de nascimento dos 
escravos residentes em Minas, sao substancialmente diferentes dos que constam 
das tabelas provincials do censo. Os quadros provincials contem enormes erros de 
agregagao: os numeros corretos para Minas, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Gotes, Es- 
pirito Santo e Mato Grosso sao esses apresentados acima. obtidos atraves das 
tabelas paroquiais. 

TABELA 5 
BRASIL: CARACTERfSTICAS DE SEXO E IDADE DA POPULAQAO ESCRAVA, POR PROVINCIAS E 

REGIOES, SEGUNDO O CENSO DE 1872 

Razao de Masculinidade 

Escravos Escravos 
Escravos Nascidos Nascidos Todos os 

11-40 na Provincia em outras Escravos 
de Residencia Provincias 

(3) (4) (5) (6) 

Minas Gerais 60,3 60,6 1,15 1.14 1,31 1,16 
Sao Paulo 58,2 58,1 1,30 1,20 1,52 1,30 
Rio de JaneiroC1) 51,1 51,3 1.24 1,15 — 1.25 
Norte e Nordeste 54,8 55,7 1,03 1,03 1,08 1,05 
Outras Provfnclas(b) 51,2 53,8 0,98 1,05 1,39 1,09 

BRASIL 55,4 56,1 1,12 1,10 1,31 1,14 

Notas —: Significa nao disponivel. 
(a): Colunas (1) a (3) nao incluem o Maranhao. 
(b): Colunas (1) a (3) incluem o Municfpio Neuro, mas as colunas (4) a (6) o excluem. 

Fonte: Recenseamento 1872. Os dados se referem a popuiagao escrava presents nas 
pardquias. 

Homens Escravos 
Provfncia 11-40 11-40 

^ como Porcen- como Por- 
tagem centagem 

Residencia jotai 

(D (2) 
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Estudos sobre a zona caeeira paulista, por 

outro lado, mostram que nesse perfodo o 

recrutamento de escravos para o cafe era 

principalmente de fontes intraprovinciais, es- 

pecialmente atraves de transferencias urba- 

no-rurais e da pequena para a grande lavou- 

ra. As importagoes de cativos de Minas eram, 

aparentemente, despreziveis. Em Campinas, 
por exemplo, que era o mercado servil mais 

ativo da provincia, numa amostra de 523 es- 

cravos pertencentes a cinco grandes fazen- 

das, havia 47% de Sao Paulo, 31,7% de v^- 

rias provmcias, 19,9% da Africa e apenas 

1,3% de Minas<50). 

Em outras provmcias, a presenga de escra- 

vos mineiros tambem era fortemente as- 

sociada com a de mineiros livres. Goias 

era outra area de intensa imigragao de mi- 

neiros e o coeficiente de correlagao, por mu- 

nicipios, entre mineiros livres e escravos 

era igual a 0,80. No Espirito Santo, 96,3% 

dos escravos de Minas se concentravam em 

dois municipios (Itapemirim e Cachoeiro do 

Itapemirim), que tambem tinharn 77,3% dos 

mineiros livres. No conjunto da provincia, o 

coeficiente de correlagao (por municipios) 

entre escravos e livres de Minas Gerais era 

igual a 0,98. Em Mato Grosso esse coefi- 

ciente era igual a 0,93. 

O trafico interprovincial tinha urn acentua- 

do vies em relagao ao sexo e a idade. Nas 

importagoes pelo porto do Rio de Janeiro, em 

1852, os homens superavam as mulheres a 

razao de dois por urn, e os escravos entre 10 

e 39 anos constituiam 84% do total. A amos- 

tra de vendas de escravos no mercado de 

Campinas nos anos 60 e 70, coletada por 

Slenes, tern a mesma estrutura etaria: 85% 

das vendas envolviam cativos no intervalo 

10-39 anos. Em 1872, dentre os escravos 

que residiam fora de suas provmcias de nas- 

(50) Veja LOWR1E, Samuel. O Elemento negro 
na populagao de Sao Paulo. Revista do 
Arquivo Municipal. Sao Paulo, 48. 13-15, 
junho de 1938; SCARES, Notas estatisti- 
cas...t op. cit., p. 137. DEAN, Rio Cla- 
ro..., op. cit., p. 54; SLENES, The demo- 
graphy..., op. cit., p. 113-34. 

cimento, os homens excediam as mulheres 

em 31%(5I). 

Por causa dessa natureza seletiva, pode-se 

esperar que as distorgoes causadas pelo tra- 

fico se expressassem, no caso de uma pro- 

vincia exportadora, sob a forma de uma ra- 

zao de masculinidade mais baixa, especial- 

mente nos grupos etarios mais suscetiveis 

de serem negociados, e de uma relativa ra- 

refagao de escravos nesse grupo, especial- 

mente entre os homens. Como o crescimen- 

to natural dos dois sexos tende a ser equili- 

brado, uma razao de masculinidade anormal- 

mente baixa entre os escravos natives de 

uma provincia seria, certamente, urn indica- 

dor de que havia exportagao liquida desses 

escravos. 

O censo confirma claramente essas hip6- 

teses. As diferengas observadas entre as 

provincias sao inteiramente consistentes com 

o que se conhece sobre o trafico interprovin- 

cial nesse periodo. Nas provmcias do Nor- 

te, Nordeste, Sul e no Municipio Neutro, to- 

dos os indicadores relevantes estao abaixo 

da media nacionai, substancialmente em 

alguns casos, indicando que essas provmcias 

eram exportadores liquidos. Por outro lado, 

os coeficientes para Sao Paulo refletem o 

fato de que ela era urn grande importador. 

No caso do Rio de Janeiro, outro grande im- 

portador, a porcentagem do grupo etario de 

11 a 40 anos e supreendentemente baixa. A 

falsificagao das idades dos africanos pode 

ser a explicagao: todas as importagoes de 

africanos entre 1831 e 1851 (muitos dos quais 

teriam entre 20 e 40 anos em 1872) eram ile- 

gais e grande parte foi registrada como es- 

tando acima de 40 anos. Essa fraude ocor- 

reu tambem nos outros lugares, mas no Rio 

de Janeiro, que tinha de longe o maior con- 

tingente africano, ela certamente distorceu 

a distribuigao etaria mais do que em outras 

provincias. Todos os outros indicadores pa- 

ra o Rio de Janeiro sao consideravelmente 

acima de m^dia nacionai. 

(51) KLEIN, The Internal Slave Trade..., op. 
cit., p. 102; SLENES, The demography..., 
op. cit., p. 473-74; Recenseamento 1872. 
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A luz desses dados, 6, mais uma vez, mui- 

to diffcil acreditar que Minas possa ter sido 

um exportador liquido de escravos no pe- 

nodo anterior ao censo. Ela tlnha as maio- 

res porcentagens de escravos na faixa 11-40 

anos, dos dois sexos, e todos os outros coe- 

ficientes estavam acima da m6dia nacional. 

O mesmo raciocmio pode ser usado para 
detectar realocagoes de escravos dentro de 

Minas Gerais. A estrutura de sexo e idade 

das populagoes escravas por municfpios su- 

gere fortemente que nao ocorreram migra- 

goes substanciais nos anos anteriores ao 

censo. A nata da forga de trabalho servil, 

os homens na faixa 11-40 anos, estava uni- 

formemente distribuido pelas regioes. Na 

verdade, varias areas nao-cafeeiras tinham 

uma estrutura sexo-idade da populagao es- 
crava melhor do que a da zona cafeeira<52). 

O censo tambem registrou os escravos 
ausentes de suas paroquias de residencia (o 

domicflio de seus donos). Eram 2.876, dos 

quais 1.776 homens e 1.110 mulheres. Dada 

a natureza do trabalho de formagao de cafe- 
zais, especialmente a ardua tarefa de abate 

das florestas, e altamente improvavel que 

mulheres tenham sido engajadas. Dentre os 

homens ausentes, 97,3% (1.551 indivfduos) 

estavam entre 15 e 50 anos, ou seja, a faixa 

de idade compati'vel com esse tipo de traba- 

lho. Esse numero pode ser tornado como o 

maximo potencial de escravos alugados pa- 

ra o cultivo do cafe fora da provmcia. O 
numero real era necessariamente menor, por 

varias razoes. Em primeiro lugar, esses es- 

cravos estavam ausentes de suas paroquias, 

mas nao necessariamente do municipio ou 

da provmcia de residencia. Ha indicagoes 
de que os proprietarios eram relutantes em 

aiugar seus cativos para lugares longmquos. 

AI6m disso, muitos dos escravos alugados, 

certamente, nao estavam no caf6: o governo 

e os empreiteiros de obras publicas geral- 

mente alugavam escravos para varias tarefas, 

especialmente construgao de estradas e fer- 

(52) Veja MARTINS, Growing in silence.., op. 
eft., tabela 43. p. 206. 

rovias. Nos anos 60 e 70, cativos alugados 

foram largamente utilizados na construgao 

das primeiras ferrovias de Minas. As com- 

panhias inglesas de mineragao, proibidas de 

comprar escravos pela lei brlt§nlca, eram 

tambdm grandes usuarios de trabalhado ser- 

vil alugado. Finalmente, muitos dos escra- 

vos ausentes de suas pardquias, certamente, 

nao estavam alugados: poderiam estar acom- 
panhando os senhores em viagem, ou traba- 

Ihando como tropeiros, por exemplo. £ cla- 

ro, portanto, que apenas uma fragao insigni- 

ficante dos escravos mineiros poderia ter 

sido alugada para a zona cafeeira paulista 

nesse periodo. 

Os Anos 70 

A decada de 1870 assistiu a uma intensifi- 
cagao do trafico interprovincial, com o Cen- 

tro-Sul absorvendo mais escravos do Nor- 

deste e do Sul do que em qualquer outro pe- 

nodo. 

Os contrastes economicos regionais se 

acentuaram profundamente. Na primeira me- 

tade da decada, os pregos do cafe atingiram 

mveis recorde, estimulando grande expansao 
do plantio. No imcio dos anos 80, a produ- 

gao cafeeira tinha quadruplicado no Oeste 

Paulista e mais que dobrado em Minas Ge- 

rais, com respeito ao imcio da decada ante- 
rior. Mesmo no Vale do Paraiba, o cresci- 

mento foi consideravel: o produto aumentou 

em 23% no Rio de Janeiro e em 35% na 

segao Paulista do Vale. 

No Nordeste, a transigao para o trabalho 

livre continuava e era muito acelerada pela 

grande seca de 1877-79. O fragil equilibrio 

entre populagao e recursos naturais foi lr- 

remediavelmente quebrado no sertao, forgan- 

do centenas de milhares de sertanejos a 

buscar a sobrevivencia no literal. A seca 

estimulou a liberagao de escravos para o 

Centro-Sul de duas maneiras: por um lado, 

ela aniquilou temporariamente a economla 
do sertao, tornando-lhe impossfvel reter 

quaisquer escravos que ainda possuisse; 
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por outro, fez expandir enormemente e ofer- 

ta de mao-de-obra assalariada (e barata) na 

zona agucareira do litoral^. 

Os anos 70 tambem assistiram ao fim do 

surto algodoeiro causado pela guerra civil 

americana. Em tempos normals, o algodao 

era essenciaimente uma cultura camponesa 
do sertao, mas, nos anos do boom, algumas 

fazendas de agucar se voltaram parcialmente 

para essa cultura, aiocando terras e escra- 

vos para a produgao de algodao. Com a 

recuperagao da oferta americana, as expor- 

tagoes do Brasil (que se originavam sobretu- 

do no Nordeste) cairam vertiginosamente de 

um maximo de 717 mil fardos em 1872 para 

apenas 77 mil em 1879(54). O extreme Sul 

tambem tinha seus problemas. Ai a escra- 

vidao estava concentrada no Rio Grande do 

Sul, onde a maior parte da forga de traba- 

Iho escrava estava empregada na industria 

do charque. Estimulada pela crescente de- 

manda da regiao cafeeira, esta industria se 

expandira rapidamente no terceiro quartel do 

seculo, mas, no final dos anos 70 se encon- 

trava numa crise terminal. Economicamente, 

ela nao podia competir com os saladeros do 

Prata, e politicamente era incapaz de assegu- 

rar protegao tarifaria do governo imperial, do- 

minado pela grande Iavoura^55). 

O resultado disso tudo foi a intensificagao 

do influxo de escravos para o Centro-Sul. 

(53) Veja a esse respeito particularmente CUN- 
NIFF, Roger L. The great drought: nor- 
theast Brazil, 1877-1880. Tese de Douto- 
rado, University of Texas, 1970, que do- 
cumenta a migragao para o literal e mos- 
tra seu impacto sobre a oferta de traba- 
Iho e o nivei salarial na zona agucareira. 

(54) 

(55) 

Slenes estimou as importagoes madias des- 

sa regiao em mais de 11 mil por ano entre 

1873 e 1881, mais do dobro da media anual 

estimada para o periodo 1850-1872(56). 

A avaiiagao do papel de Minas Gerais nes- 

se penodo varia muito. Emilia Viotti da Cos- 

ta afirma que, depois que a assembleia pau- 

lista suprimiu o imposto de importagao de 

escravos, em 1873, o fluxo de escravos mi- 

ne! ros para as areas cafeeiras de Sao Paulo 

tornou-se grande. Herbert Klein sustenta que 

Minas "perdeu escravos atraves da migra- 

gao" nos anos 1872-1876. Warren Dean en- 

controu evidencias da venda de escravos mi- 

neiros em Rio Claro, e informa que uma fir- 

ma de Minas era um dos negociantes de 

escravos mais importantes do muniefpio nes- 

sa decada<57>. 

A maioria dos contemporaneos, entretan- 
to, sustentava que grande numero de escra- 

vos continuava a ser importado por Minas. 

Prudente de Morais afirmou no parlamento, 

em 1885, que "metade ou mais da metade" 

dos escravos de Minas Gerais e Sao Paulo 

tinham sido adquiridos do Norte desde 1871. 

"Na mesma ocasiao", relata Conrad, "outro 

futuro presidente, Campos Sales, concordou 

que "certamente mais da metade' tinha sido 

importada das provmcias setentrionais"<58). 
Um engenheiro do governo, trabalhando no 

Rio Sao Francisco, relata em 1879 que gran- 

des comboios de escravos eram enviados rio 

acima, da Bahia para Minas Gerais, e A. 

Scott Blacklaw, um correspondente estran- 

geiro, escreveu no imcio da decada de 80 

que "(...) nos ultimos oito anos ocorreu 

uma migragao geral da populagao escrava do 

WRIGT, Gavin. Cotton competition and 
the port-bellum recovery of the American 
South. Journal of Economic History, 34 
(3): 611, September 1974. 

CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalis- 
mo e escravidao no Brasil Meridional: O 
negro na sociedade escravocrata do Rio 
Grande do Sul. Sao Paulo, Difusao Europeia 
do Livro, 1962. 

(56) SLENES, The demography..., op. cit., p. 
124, 136-38, 188-90, 196. 

(57) COSTA, Da Senzala a Colonia..., op. cit., 
p. 132; KLEIN, The internal slave trade..., 
op. cit., p. 98; DEAN, Rio Claro..., op. 
cit., p. 56-57. 

(58) CONRAD, The Destruction..., op. cit., p. 
131. 
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TABELA 6 

MINAS GERAIS: POPULAQAO ESCRAVA, PGR REGlOES 
1873-1886 

1873 1880 1884 1886 Porcentagem 
      da Populagao 
Escra- Porcen- Escra- Porcen- Escra- Porcen- Escra- Porcen- Livre em 
vos tagem vos tagem vos tagem vos tagem 1873 

Metalurgica-Manti- 
queira 95,401 24,9 63,160 19,5 51,820 17,3 49,436 17,3 27,3 

Mata 100,776 26,3 100,248 30,9 106,939 35,8 104,360 36,4 16,8 
Sul 81,511 21,3 71,682 22,1 63,982 21,4 61,270 21,4 19,0 
Alto Paranaiba 18,493 4.8 11,616 3.6 10,443 3,5 9,998 3.5 5,2 
Oeste 33,711 8.8 29,806 9.2 24,440 8.2 23,151 8.1 10,1 
Triangulo 7,966 2,1 9,436 2.9 5,921 2.0 5,222 1.9 2.1 
Sao Francisco-Montes 1.9 

Claros 7,983 2.1 8,325 2.6 7,574 2.5 7,411 2.6 4.9 
Paracatu 2,639 0.7 1,714 0.5 1,587 0,5 1,548 0.5 1.9 
Jequitinhonha-Mucu- 34,160 8.9 28,551 8,8 26.225 8.8 23,794 8.3 15,2 

ri-Doce 
Minas Gerais 382,640 100,0 324,538 100,0 298,931 286,491 100,0 100,0 

Obs.: O total dado pelo censo foi de 370.459, mais tarde ajustado para 381.893, para incluir 14 
pardquias que nao foram recenseadas. Como a revisao nao discriminou os dados por 
muncipios, foi preciso estimar, usando outras fontes, a populagao dos municipios incom- 
pletamente cobertos. Nossa estimativa resultou em 382.640, que 6 0,2% maior do que o 
total ajustado do censo. Em 1880, os dados para dez municipios nao incluidos na fonte 
foram estimados por interpolagao entre 1873 e o primeiro dado dispomvel apds 1880. To 
dos esses ajustamentos estao em MARTINS. Growing in silence, apendice B. 

Norte para as tres provmcias cafeeiras, Rio 

de Janeiro, Sao Paulo e Minas Gerais.<59) 

O fluxo de escravos para Minas era gran- 
de o bastante para induzir a Assembleia Pro- 

vincial a impor um imposto de importagao 

proibitivo em 1880. Comentando a imple- 

mentagao da medida, dois relatorios presi- 

denciais em 1881 informam que ela encon- 

trou forte oposigao nos circulos de trafican- 
tes no Rio e indicam que, antes de sua ado- 

gao, pelo menos a Mata era um grande im- 
portadoH60). 

(59) SAMPAIO, Teodoro. O Rio Sao Francisco 
e a Chapada Diamantina. Bahia, Editora 
Cruzeiro, 1938. p. 105. BLACKLAW, A. 
Scott. Slavery in Brazil. South American 
Journal and Brazil and River Plate Mail, 
9. 6 July 1882. 

(60) Relatorio... pres. Jose Francisco Netto, 
4/5/1881, p. 19; Relatdrio... pres. Meira 
de Vasconcellos, 7/8/1881, Anexo n.o 5, 
p. 81. 

Os dados levantados por Slenes nao cor- 

roboram a tese de que Minas exportava mui- 

tos escravos para Sao Paulo nesse periodo. 

Uma grande amostra de vendas no mercado 

de Campinas, o maior da provmcia, nos anos 

1875, 1877, 1878 e 1879, mostra que dentre 

os escravos cuja origem provincial era co- 

nhecida, apenas 1,6% (35 indivfduos) vinha 

de Minas Gerais, enquanto 53,5% vinham do 

Nordeste e 21,2% do Sul. Ele tambem co- 

letou evidencias de que um "numero subs- 
tancial" dos escravos que entraram no por- 

to do Rio de Janeiro "(...) estavam, na ver- 

dade, a caminho de Minas Gerais e Sao Pau- 

lo." Suas proprias estimativas situam Mi- 

nas como um dos maiores importadores no 

periodo 1873-1887(61). 

A partir dos anos 70, ha dados muito me- 

Ihores sobre a populagao escrava, permitin- 

(61) SLENES, The demography..., op. cit., p. 
600, 627-28, 660. 
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do uma analise mais acurada do tr^fico. Peia 

primelra vez tornam-se dispomveis dados 

confiaveis ao mvel dos munfcipios. 

Em 1873, a distribuigao dos escravos pelas 

regioes de Minas seguia de perto a da po- 

pulagao livre: a correlagao entre livres e es- 

cravos era igual a 0,92. Apenas duas re- 

gioes, a Mata e o Sul, detinham uma por- 

centagem maior de escravos que de livres, 

mas a concentragao era I eve. 

Os dados de populagao mostram uma cres- 

cente concentragao dos escravos na Zona 

da Mata ao longo do periodo. Entretanto, co- 

mo ja indicamos anteriormente, a simples 

comparagao dos estoques, em diferentes mo- 

mentos, nao e aceitavel como procedimento 

para detectar fluxos migratorios. Por nao 

levar em conta a mortalidade e as alforrias, 

essa comparagao distorce a realidade, exa- 

gerando as perdas das areas exportadoras e 

subestimando os ganhos das areas importa- 

doras. Foram comparagoes desses tipo que 

levaram alguns autores a concluir que a es- 

cravidao estava em extingao nas partes nao- 

-cafeeiras de Minas, porque todas essas re- 

gioes pareciam estar exportando cativos^62). 

A aplicagao da tecnica dos sobreviventes 
as populagoes escravas dos municipios mi- 

neiros gerou os resultados apresentados na 

tabela 7. Para o periodo 1873-80, usamos a 

taxa bruta de mortalidade de —23 por mil por 

ano, estimada por Slenes para a regiao cen- 

tral de Sao Paulo para o mesmo periodo^63) 

Nao ha qualquer razao para supor que o pa- 

drao de mortalidade em Minas diferia signifi- 

cativamente da amostra de Slenes: a estru- 

tura etaria dos escravos era bastante seme- 

Ihante nos dois casos, e as duas populagoes 

(62) Veja, por exemplo, CONRAD, The Destruc- 
tion.... op. cit.v tabela n.o 12, p. 293. 

(63) Desde a entrada em vigor da Lei Rio Bran- 
co, em setembro de 1871, a taxa bruta de 
mortalidade se tornou identica & taxa de 
crescimento natural da populagao escrava. 
Veja SLENES. The demography..., op. cit., 
p. 341-46 e MARTINS, Growing in silen- 
ce..., op. cit., p. 215-16. 

estavam expostas ao mesmo ambiente sani- 

tdrio e a condigoes de vida similares. As 

manumissoes totais da provincia entre 1873 

e 1880 foram estimadas em 7.700 e foi feita 

a hipotese de que, em cada municipio, elas 

foram proporcionais a populagao escrava do 

municipio no inicio do periodo^64). 

Agregando as transferencias liquidas dos 

municipios, obtemos a estimativa de uma 

importagao liquida de 7.059 escravos, indi- 

cando um pequeno impacto liquido do tr^fico 

interprovincial sobre a provincia nesse pe- 

riodo. 

Esse resultado e altamente consistente com 

os registros de mudanga de domicilio dos 

cativos, que passaram a ser exigidos, por 

lei, a partir da matricula de 1873. Segundo 

esses registros, entre setembro de 1873 e 

junho de 1881, 64.718 escravos entraram 

nos municipios mineiros, enquanto outros 

58.782 sairam deles, deixando o saldo de 

5.936 individuos importados, em termos li- 

quidos, pelo conjunto da provincial65). 

(64) Pelo menos parte das manumissoes dos 
municipios — a parte paga pelo Fundo Im- 
perial de Emancipagao — era razoavel- 
mente proporcional as populagoes escra- 
vas dos mesmos, uma vez que as quotas 
do fundo eram distrbuidas segundo esse 
critdrio. Testamos maneiras alternativas 
de alocar as alforrias estimadas entre os 
municipios, verificando que o impacto das 
diferentes hipoteses sobre as estimativas 
do trafico e minimo. As manumissoes 
eram um vazamento de tal forma insignifi- 
cante que os ganhos que se obteriam re- 
finando o procedimento nessa diregao sao 
despreziveis. 

(65) Relatorio da Agricultura. Ministro Henri- 
que d'Aviia, 10 de maio de 1883, p. 10. 
Cinco municipios (5,6% do total nao repor- 
tavam os dados). Infelizmente, os regis- 
tros individuals dos municipios nao pude- 
ram ser localizados. A unica outra esti- 
mativa existente do trafico interprovincial 
de Minas nessa dpoca § a de Slenes. que 
concluiu que a provincia importou 23.745 
escravos entre 1873 e 1887. Como desde 
o inicio de 1881 as importagdes de Minas 
foram efetivamente interrompidas, o pe- 
riodo coberto pelas duas estimativas e o 

199 



ESCRAVIDAO EM MINAS GERAIS 

As duas estimativas apresentadas acima 

indicam um pequeno saldo Iiquido de impor- 

tagoes favoravel a Minas. Isso nao signifi- 

ca, entretanto, que o envolvimento total da 

provmcia no trafico era necessariamente pe- 

queno nesse penodo: nos dois casos, o re- 

sultado Iiquido obtido e perfeitamente con- 

sistente com fluxos de exportagao e impor- 

tagao de qualquer tamanho absoluto. De 

fato, varias razoes para presumir que a 

participagao bruta de Minas era muito maior 
do que aquela sugerida pelo saldo Iiquido. 

As regioes da provincia eram francamente 

integradas e as comunicagoes entre elas no- 

toriamente deficientes. Era muito mais na- 

tural que algumas areas fizessem seu co- 

m^rcio de escravos com outras provincias 

do que com outras partes de Minas, como 

acontecia com o comercio de mercadorias. 

Desde o periodo colonial, o vale do Sao Fran- 

cisco tinha relagoes comerciais mais estrei- 

tas com a Bahia e Pernambuco do que com 

o resto da provincia. O mesmo era verda- 

deiro para a zona de Paracatu com relagao 

a Goias, e para a zona Sul com respeito a 

Sao Paulo e ao Rio de Janeiro. 

A zona da Mata, em particular, era forte- 
mente ligada a capital do imperio. Durante 

todo o seculo, ela exportou todo seu cafe 

para o mercado do Rio e era o seu principal 

fornecedor de varies produtos. Depois da 

abertura da Uniao e Industria em 1861, e es- 
pecialmente depois da ligagao ferroviaria ser 

completada no final dessa decada, a Mata 

ficou distante apenas algumas boras da ca- 

pital. 

O Rio de Janeiro, por seu turno, era um im- 

portante entreposto de escravos vindos do 

Nordeste, ao qual estava ligado por telegra- 

mesmo e a discrepancia entre eles pre- 
cisa ser explicada. Acredito que a estima- 
tiva de Slenes £ exagerada, resultado da 
utilizagao dos dados da matricula de 1873, 
que e absolutamente incompleta no caso 
de Minas Gerais. Veja MARTINS, 
Growing in silence..., op. cit., p. 218-20 e 
SLENES, The Demography..., op. cit., p. 
616, 700-701. 

fo desde 1874. A viagem maritima entre 

Salvador e Rio de Janeiro levava menos de 

quatro dias e, segundo Slenes, "(...) o cus- 

to da passagem era minimo". A tarifa para 

transporte de um escravo entre esses dois 

portos "(...) em 1877 era de 10 a 15 mil-reis, 

menos de 1% do prego que um escravo jo- 

vem, do sexo masculine, obtinha na epoca 

nos mercados do Centro-Sur.(66) 

Alem disso, o prego m£dio dos escravos 

no Nordeste e na maioria das outras pro- 

vincias era muito menor do que os pregos 

observados em qualquer das regioes minei- 

ras(67). 

Embora mais pesquisa seja necessaria pa- 
ra sustentar conclusoes seguras, em vista 

da estrutura de pregos relatives e dos ou- 

tros argumentos apresentados acima, nao 

seria surpresa verificar que algumas areas 
de Minas, particularmente a zona cafeeira 

(Mata), importavam quantidades considera- 

veis de escravos do Nordeste. As transfe- 

rencias do Nordeste para a Mata eram mui- 

to mais faceis e tinham um custo menor do 

que as de outras regioes de Minas. Por ou- 

tro lado, e possivel que ao mesmo tempo 

outras partes da provincia estivessem ex- 

portanto escravos, especialmente para Sao 
Paulo. Esse padrao mais complexo poderia 

incidentalmente explicar, pelo menos em 
parte, a ocorrencia de avaliagoes tao con- 

flitantes da posigao de Minas no trafico na 

d£cada de 70. 

Olhando para dentro da provincia, vemos 

claramente que as estimativas do tr£fico 

(66) SLENES, The Demography..., op. cit., p. 
150-52. 

(67) O custo m£dio das manumissoes pelo Fun- 
do Imperial de Emancipagao £ a unica fon- 
te sistem£tica de pregos de escravos dis- 
ponivel para todas as provincias. Esse 
custo pode nao refletir adequadamente o 
prego absoluto do escravo jovem do sexo 
masculino, mas ha fortes razoes para 
acreditar que ele £ perfeitamente aceit£- 
vel como um indice dos pregos relatives 
regionais. Veja MARTINS, Growing in si- 
lence..., op. cit., p. 222-23. 
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TABELA 7 

MINAS GERAIS: TRANSFERENCIAS LfQUIDAS DE ESCRAVOS, FOR MUNICfPIOS 

1873-80, 1880-84 1884-86 

1873-80 1880-84 1884-86 

Regiao e Municfpios Transferencia r* Transfer§ncla r* Transferencfa r* 
Lfquida Lfquida Lfquida 

OESTE + 1.939 — 3.143 — 277 

Bonsucesso + 739 + 19,7 — 499 — 73,2 + 16 — 17,0 

Formiga + 751 + 6,0 — 608 — 65,1 + 228 + 18,5 
Marmelada — 488 — 53,8 + 106 — 5,4 + 322 + 68,0 
Oiiveira — 168 — 26,3 — 342 — 34,2 + 132 — 9.2 

Pitangul 4- 2.437 + 25,7 — 1.539 — 75,7 — 1.141 — 128,1 
Pium-I — 1.072 — 70,3 — 148 — 36,8 + 166 + 19,4 
Santo Antonio do 
Monte — 188 — 39.4 + 84 — 4.8 + 40 — 6.0 
Tamandud — 25,3 — 197 — 33,5 — 40 — 27,0 

TRIANGULO — 3.054 — 2.887 — 157 

Monte Alegre — 506 _ 55,0 — 369 — 79,1 — 19 — 28,5 
Prata + 2.620 + 109,8 — 2.293 — 214,7 — 161 — 74,5 
Uberaba + 945 + 15,6 — 225 — 36,6 + 23 — 17,2 

ALTO PARANAfBA — 4.073 — 268 — 10 

Araxa — 288 — 67,3 — 109   28,7 + 59 — 11,2 
Bagagem + 570 — 2.8 — 262 — 43,8 — 184 — 58,9 
Patroci'nio — 3.806 — 137,8 + 95 — 10,6 + 120 + 4,2 
SS. Sacramento — 537 — 58,5 + 61 — 10,9 + 20 — 15,0 
Santo Antonio dos 
Patos + 18 — 21,0 — 53 — 31,9 — 25 — 33,5 

SAO FRANCISCO- 
MONTES CLAROS + 1.833 — 99 + 155 

Curveio + 2.310 + 102,3 — 308 — 42,3 + 68 — 10,3 
Januaria + 239 + 6.8 — 197 — 67,3 — 17 — 30,4 
Montes Claros — 768 — 51,3 + 393 + 10,9 + 153 + 2.6 
Sao Romao + 52 — 5.4 + 13 — 10,6 — 49 — 85,9 

JEQUITINHONHA- 
MUCURI-DOCE + 171 — 76 — 1.368 

Diamantina + 4.476 + 93,7 — 71 — 22,8 — 608 — 66,4 
Grao Mogol — 1.099 — 76,5 + 506 + 37,0 — 580 — 151,1 
Minas Novas — 234 — 31,5 + 627 + 24,1 — 293 — 61,4 
Rio Pardo — 2.083 — 79,4 — 16 — 21,4 + 256 + 16,2 

Santo Antdnio do + 405 — 4.4 + 93 — 12,5 + 77 — 7.6 
Arassuaf 
Sao Joao Batista + 398 — 2,4 + 144 — 6.9 — 2 — 21,3 
Serro — 1.692 — 53,2 — 1.359 — 81,0 — 218 — 45,7 

PARACATU — 520 + 9 + 27 

Paracatu — 520 — 56,4 + 9 — 19,1 + 27 — 12.4 

MINAS GERAIS + 7.059 3 — 1 

(Continua) 
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TABELA 7 

MINAS GERAIS: TRANSFERENCIAS UQUIDAS DE ESCRAVOS, FOR MUNICfPIOS 

 1873-80, 1880-84 1884-86 (Continuagao) 

1873-80 1880-84 1884-86 

Regiao e Municipios Transferencla r* Transferencia r* Transferencla r* 

Liquida Liquida Liquida 

METALURGICA- 
MANTIQUEIRA — 17.499 — 6.623 — 233 
Barbacena + 419 — 16,9 + 98 — 17,5 + 175 — 10,6 
Bonfim — 715 — 43,0 — 1.443 — 123,6 + 438 + 64,0 
Caete — 82 — 27,9 — 846 — 134,9 — 116 — 68,2 
Conceigao + 238 — 15,6 — 298 — 39,5 + 24 — 17,5 
Itabira — 691 — 37,4 — 17 — 21.1 + 3 — 20,7 
Mariana — 1.708 — 57,8 — 276 — 33,6 + 29 — 17,9 
Ouro Preto — 2.088 — 93,6 — 87 — 28,5 — 375 — 100,6 
Queluz — 4.516 — 82,3 _ 373 — 33,3 + 29 — 18,8 
Sahara — 3.848 — 109,2 — 750 — 74,6 + 179 + 10,2 
Santa Barbara — 2.782 — 92,2 — 412 — 49,6 + 46 — 13,6 
Santa Luzia — 2.927 — 125,7 + 341 + 16,2 + 6 — 19,8 
Sao Joao del Rei — 31 — 23,6 — 2.473 — 132,4 + 79 — 10,6 
Sao Jose del Rei + 806 + 9,6 — 459 — 54,8 — 722 — 156,6 
Sete Lagoas + 426 + 3,2 + 372 + 18,6 — 28 — 26,8 

MATA + 17.888 + 15.214 + 1.912 

Juiz de Fora + 5.022 + 12,6 + 2.609 + 10,3 + 226 — 15,8 
Leopoldina + 4.541 + 17,2 
Uba — 112 — 25,4 + 4.518 + 15,5 — 2.217 — 55,9 
Sao Paulo do Muria6 + 1.539 + 5,3 
Mar de Espanha + 4.190 + 21,2 + 5.252 + 61,9 + 2.328 + 40,7 
Ponte Nova + 1.010 — 3.8 + 1.004 + 13,2 + 536 + 13,4 
Piranga + 1.408 + 21,7 + 395 + 0.1 + 69 — 13,9 
Pomba + 853 — 5.4 + 197 — 12,8 — 3 — 21,3 
Rio Novo + 1.005 — 2.3 + 1.288 + 25,4 + 695 + 24,8 
Rio Preto — 44 — 24,1 + 765 + 15,2 + 113 — 10,9 
Santa Rita do Turvo — 1.524 — 62,7 — 814 — 75,3 + 165 + 6,1 

SUL + 4.266 — 2.130 — 50 

Aiuruoca + 755 + 6,6 — 435 — 52,2 — 68 — 32,5 
Alfenas + 1.827 + 33,3 — 44 — 22,5 — 239 — 46,7 
Baependi — 1.391 — 48,2 + 72 — 18,8 + 12 — 20,5 
Cristina + 1.974 + 32,9 
Cabo Verde + 1.121 + 63,7 + 652 + 45,4 + 642 + 90,1 
Caldas + 635 + 8,6 — 175 — 36,0 + 69 — 7.6 
Campanha — 301 — 29,9 — 2.424 — 82,4 + 780 + 27,9 
Pouso Alegre + 2.436 + 49,9 
Dores de Boa- 
Esperanga — 1.513 — 81,1 + 101 — 10,5 + 125 + 4,1 
Itajuba + 508 — 6,5 + 173 — 10,0 + 169 — 0,2 
Jaguar! + 456 + 32,0 + 25 — 15,2 — 128 — 74,7 
Lavras — 292 — 28,4 — 138 — 25,7 — 489 — 62,4 
Ouro Fino — 943 — 69,6 — 703 — 120,0 + 56 + 0,8 
Passos + 2.629 + 54,7 + 1.440 + 37,6 — 597 — 66,4 
Sao Jos6 do Paraiso — 911 — 60,6 — 636 — 89,2 — 90 — 46,2 
Sao Sebastiao do 
Paraiso — 198 — 29,4 — 712 — 71,9 — 471 — 108,1 
Tres Pontas — 1.866 — 79,6 — 291 — 43,9 + 1.040 + 153,9 
Turvo — 660 — 53,4 + 965 + 68,4 861 168.1 

Obs.: As transferenclas Ifquidas em 1880-84 e 1884-86 nao somam zero por causa de arredonda- 
mentos. 
FONTE E METODOLOGIA: MARTINS. Growing in silence, apendice B. 
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TABELA 8 

PREQO MEDIO DOS ESCRAVOS LIBERTADOS PELO FUNDO IMPERIAL DE EMANCIPAQAO 
POR PROVlNCIAS E POR REGlOES DE MINAS GERA1S 

1875-1880 

Escravos Prego Medio fndice 
Comprados (Mil-Reis) Nordeste = 

Norte 00 136 493 78,0 
NordesteCb) 2.008 632 100,0 
SuKo 278 784 124,0 
Sao Paulo 413 954 150,9 
Rio de Janeiro 775 887 140,3 
Outras ProvfnciasCd) 330 733 116,0 

Minas Gerais 629 976 154,4 
Metalurgica 167 926 146,5 
Mata 165 1.109 175,5 
Sul 157 865 136,9 
Outras Regioes 140 1.004 158,9 

FONTE: MARTINS. Growing in silence, p. 222. 

Notas: (a) Inclui Amazonas e Para. 
(b) Inclui Maranhao, Piauf, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia. 
(c) Inclui Parana, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
(d) Inclui Espfrito Santo, Corte, Goias e Mato Grosso. 

nesse penodo nao sustentam a tese de que 

a escravidao so permanecla forte na regiao 

da grande lavoura, ou que esta atrafa cativos 

de todas as outras areas. A Mata era, de 

fato, o maior importador Ifquido, mas 5 ou- 

tras regioes tambem tiveram saldos de im- 

portagao positives entre 1873 e 1880. Ao 

nfvel dos muniefpios, os dados sao ainda 

mais incisivos: a importagao de escravos 

nao era, de modo algum, associada apenas 

com a lavoura cafeeira. 

Nesse penodo, a zona cafeeira de Minas se 

restringia apenas a Mata. Mesmo dentro des- 

sa regiao, nem todos os municipios eram ca- 

feeiros: os muniefpios interiores da zona 

(Ponte Nova, Piranga e Santa Rita do Turvo) 

estavam alem da fronteira do cafe. Os oito 

muniefpios cafeeiros da Mata constitufam a 

unica area de Minas onde existia a grande 

lavoura exportadora. O Sul nao tinha, nes- 

sa epoca, importancia aiguma como produ- 

tor de cafe: ate o final da decada de 60, es- 

sa regiao nunca exportou mais de 0,2% do 

total de Minas Gerais. Essa porcentagem 

cresceu na decada seguinte, nao chegando, 

contudo, a atingir 3% do cafe exportado pe- 

la provfneia em 1881-82 e 1882-83(68). 

Dos 34 importadores Ifquidos, somente 

seis eram muniefpios cafeeiros estabeleci- 

dos e, em alguns outros ao longo da fron- 

teira de Sao Paulo, essa cultura era incipien- 

te. A maioria dos muniefpios importadores 

situava-se fora da regiao de grande lavoura. 

Muniefpios nao-cafeeiros importaram, em 

termos Ifquidos, um numero de escravos 

muito superior aquele importado pelos mu- 

niefpios cafeeiros. 

(68) Apesar de frequentemente referida na li- 
teratura como area cafeeira, as exporta- 
goes da zona Sul de Minas ate os anos 70 
eram equivalentes a produgao de uma 
unica fazenda de tamanho medio. Nos 
anos 80, elas cresceram bastante, mas 
mesmo entao correspondiam a produgao 
de um punhado de fazendas grandes. A 
emergencia do Sul como um grande produ- 
tor de cafe e fenomeno que pertence ao 
perfodo republicano. Veja MARTINS, 
Growing in silence.., op. cit.t p. 100-12. 
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Como ja foi notado anteriormente, as 

quantidades estimadas de escravos transfe- 

ridos pelos municipios sao algo vol^teis, 

porque sao bastante sensfveis a variagoes 

da taxa de crescimento natural adotada. Os 

sinals dos saldos Ifquidos (portanto, a iden- 

tificagao de importadores e exportadores 

Ifquidos), entretanto, sao muito est^veis. 

Usando os valores crfticos da taxa de cres- 

cimento natural (r*), podemos determinar, 

para cada municfpio, quanto a taxa verdadei- 

ra poderia divergir da taxa adotada sem re- 

verter o sinal do saldo Ifquido estimado. 

A taxa de crescimento natural adotada na 

estimativa divide os municfpios em irpporta- 
dores e exportadores Ifquidos: aqueles cujo 

r* e menor do que a taxa adotada sao ex- 

portadores, os demais sao importadores^69). 

Uma inspegao da tabela 7 mostra que varia- 

g6es relativamente grandes da taxa adota- 

da afetariam os sinais de apenas urn peque- 

no numero de saldos migratorios municipals. 
Por exemplo, se as taxas verdadeiras de 

crescimento natural se situassem em qual- 

quer lugar dentro de urn intervalo de 50% 

em torno da taxa adotada (i.e, de —17 a —29 

por mil), poderiam ser Invertidos os sinais 

de, no m^iximo, oito municfpios, enquanto os 

63 restantes nao seriam afetados. Da mes- 

ma forma, variagoes da taxa verdadeira num 

intervalo de 120% (-9 a —37 por mil) deixa- 

riam inalterados os sinais dos saldos de, pe- 

lo menos, 58 municfpios^70). 

Identificados com razoavel seguranga os 

importadores e os exportadores de escravos 
no perfodo 1873-1880, por urn lado, e os mu- 

nicfpios cafeeiros e nao-cafeeiros, por outro, 

anaiisamos a associagao entre os dois con- 

Juntos de atributos. Incluindo apenas os 63 

(69) O valor crftico da taxa de crescimento na- 
tural, r*. € a solugao para r da equag§o 
Pt = Po S -f (T — M). ^/S, onde 
S = (1 + r)', fazendo-se T = 0. O sig- 

nificado da notagao usada na equagao es- 
t^ descrito na nota 27, acima. 

(70) MARTINS, Growing In silence..., op. cit., 
p. 224-26. 

municfpios com sinais esUveis para varia- 

goes de 50% em torno de -23/1.000r obte- 

mos o coeficiente de contingencia C = 0,29, 

indicando que o fato de um municfpio pro- 

duzir ou nao produzir cafe pouco tinha a ver 

com seu papel (importador/exportador) no 

tr^fico de escravos nesse perfodo^71). 

Similarmente, a exportagao de escravos 

nao se relacionava com a mineragao. A ca- 

racterizagao dos distritos exportadores co- 

mo areas mineradoras decadentes nao tem 

base factual. £ verdade que muitos dos ex- 

portadores Ifquidos, como a maioria dos lu- 

gares em Minas, haviam tido um passado 

minerador, mas, em quase todos os casos, 

esse passado ja se havia dissipado ha mui- 

tas decadas. Por outro lado. as estimativas 

mostram que muitos municfpios que ti- 

veram suas rafzes na mineragao colonial fo- 

ram importadores Ifquidos durante 1873-1880. 

Usando quatro definigdes diferentes de 

"municfpio minerador" e incluindo apenas os 

63 municfpios com sinais estaveis para va- 

riagoes de 50% em torno de 23 por mil, 

obtemos coeficientes de contingencia que 

vao de 0,19 a 0,26, indicando que a posigao 

de importador ou exportador de escravos 

era ainda menos associada com a mineragao 

do que com a cultura cafeeira^72). 

(71) Nao existem dados de produgao cafeeira 
por municfpios em Minas Gerais no s6- 
culo XIX. Na identificagao dos municfpios 
cafeeiros seguimos LAERNE, C.F. van Del- 
den. Brazil and Java. Report on coffee 
culture in America, Asia and Africa. Lon- 
don, W.H. Allen. 1885. p. 118. Sobre a 
an£lise de contingencia, veja SIEGEL, Sid- 
ney. Nonparametric statistics for the beha- 
vioral sciences. New York, McGraw-Hill, 
1956. p. 196-202. Incluindo todos os Mu- 
nicfpios obtdm-se C = 0,19. 

(72) As definigoes utiiizadas para classificar os 
municfpios como "mineradores" foram: 1. 
Municfpios com escravos na mineragao se- 
gundo o censo de 1873; 2. Municfpios 
com escravos na mineragao de ouro em 
1881-82; 3. Municfpios com quaisquer tra- 
balhadores na mineragSo em 1873; e 4. 
Municfpios que tinham lavras em opera- 
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A Decada de 1880 

Em dezembro de 1880, a Assembl^la Pro- 

vincial de Minas Gerais, temendo que a ex- 

cessiva concentragao dos escravos no Cen- 

tro-Sul pudesse alienar o apoio do resto do 

imperio a instituigao servil, aprovou lei im- 

pondo severas restrigoes a importagao de 

cativos. Cada escravo trazido de outra pro- 

vincia para Minas foi taxado em dois contos 

de r&s (mais do que o prego de mercado 

de urn jovem adulto do sexo masculino), en- 

quanto o impost© sobre a venda de escravos 

e a licenga para esse com^rcio foram au- 

mentados^73). 

Uma medida semelhante havia sido adota- 

da pelo Rio de Janeiro poucas semanas an- 

tes, e foi imitada por Sao Paulo em Janeiro 

do ano seguinte. Essa agao concertada fe- 

chou simultaneamente os tres maiores mer- 

cados importadores provinclais e parece ter 

efetivamente congelado a distribuigao regio- 

nal da populagao servil do Brasil. Depois de 

1881, "(..J virtualmente nenhum escravo 

entrou nos dois portos (Santos e Rio) con- 

signado para venda."^4) 

No longo prazo, entretanto, a legislagao 

antitrafico da "trindade negra" claramente 

saiu pela culatra: em vez de fortalecer o 

compromisso nacional com a sobrevivencia 

do regime escravista, ela aprofundou a cli- 

vagem regional e terminou favorecendo a 

causa da emancipagao. Os legisladores de 

Sao Paulo, Minas e Rio de Janeiro, mesmo 

se estivessem certos em seu c^lculo politi- 

gao em 1814. Incluindo todos os munici- 
pios obtemos coeficientes de contingen- 
cia variando entre 0,17 e 0,25. 

(73) Lei provincial n.o 2716, de 8 de dezembro 
de 1880. 

(74) SLENES, The demography..., op. cit., p. 
123. Outras andlises bem documentadas 
dessa questao podem ser encontradas em 
CONRAD, The destruction.., op. cit., p. 
170-74; BLACKLAW, Slavery in Brazil, op. 
cit. p. 9; LAERNE. Brazil and Java..., op. 
cit., p. 85; e TOPLIN, Robert Brent, The 
abolition of slavery in Brazil. New York. 
Atheneum, 1972. p. 88-91. 

co, nao se deram conta, ou subestimaram os 

aspectos economicos da questao. Nas pro- 

vincias exportadoras, os pregos dos escravos 

eram, em grande medida. sustentados pe- 

la demanda da regiao cafeeira. O fechamen- 

to abrupto dos mercados do Centro-Sul cau- 

sou uma queda dreistica no valor da proprie- 

dade escrava — portanto, no interesse eco- 

nomico na sobrevivencia da instituigao — 

em quase todo o resto do Pais. Em Minas, 

Sao Paulo e Rio de Janeiro, os pregos dos 

escravos subiram depois da passagem das 

leis antitrafico, aumentando ainda mais a dis- 

tancia em relagao as demais provmcias^75). 

A lei de 1880 interrompeu de fato as im- 

portagoes de escravos para Minas. Nenhu- 

ma receita jamais foi arrecadada pelo impos- 

to de importagao. As leis paulista e flumi- 

nense, por seu lado, interromperam a pos- 

sibilidade de vazamento de escravos minei- 

ros para essas provincias. Alguns mercados 

menores permaneceram abertos nas provin- 

cias de Goias, Mato Grosso e Espirito Santo 

e podem ter importado urn pequeno numero 

de escravos de Minas, depois de 1880. En- 

tre junho de 1881 e junho de 1884, as saidas 

registradas de escravos dos municipios mi- 

neiros excederam as entradas registradas 

em 717 individuos. Ha razoes para acreditar 

que, nesse periodo, as entradas foram sub- 

registradas, mas, mesmo se os dados forem 

exatos, o saldo negativo 6 desprezivel. Pa- 

ra qualquer proposito pratico, a populagao 

escrava de Minas tornou-se "fechada" na 

ddcada de 80(76>. 

(75) MARTINS, Growing In silence..., op. cit., 
p. 231-33. 

(76) Breve noticia do estado financeiro das pro- 
vincias — organizada ordem de S. Ex. o sr. 
Barao de Cotegipe, Presidente do Conse- 
Iho de Ministros. Rio de Janeiro, Impren- 
sa Nacional, 887. informagao n.o 4, tabe- 
la 3. Os registros de mudanga de doml- 
cilio estao em Relatdrio Agricultura, Mi- 
nistro Henrique d'Avila, 1883, p. 10. e Re- 
latdrio Agricultura, Ministro Joao Ferreira 
de Moura, 1885. p. 372. Sobre o sub-re- 
gistro das entradas nos municipios minei- 
ros; MARTINS, Growing in silene..., op. 
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Como seria de se esperar, no perfodo 

1880-1884, houve uma intensificagao do tra- 

flco intraprovincial. A zona cafeeira e os 

outros importadores tinham sido privados de 

suas fontes externas de fornecimento, en- 

quanto os mercados paulista e fluminense 

foram fechados as areas exportadoras, A 

quase totalidade do trafico legal agora ti- 

nha de ser feita dentro das fronteiras pro- 

vincials. O registro de mudanqa de domi- 

cilio mostra que entre 1881 e 1884, uma me- 

dia anual de 12.636 escravos foi transferida 

entre os municfpios mineiros, urn numero pe- 

lo menos 56% maior do que a media dos 

anos 1873-1881. 

O padrao de trafico revelado pelo metodo 

dos sobreviventes(77) nao e significativa- 

mente diferente do perfodo anterior. No pe- 

rfodo 1880-84, 38 municfpios foram exporta- 

dores Ifquidos de escravos, enquanto 29 fo- 

ram importadores<78). Dentre os ultimos, 

apenas oito eram cafeeiros (6 na Mata e 2 

produtores incipientes no Sul), os outros 21 

estavam fora da zona do cafe. 

Mais uma vez os sinais dos saldos migra- 

torios dos municfpios sao altamente confia- 

veis. Flutuagoes da taxa verdadeira, num in- 

cit., p. 218-19. Toplin apresenta eviden- 
cla de contrabando de escravos para o 
Oeste Paulista depois de 1891, mas nao da 
qualquer indicagao do volume desse tra- 
fico. TOPLIN, The Abolition..., op. cit., 
p. 91. 

(77) Como a populagao escrava da provfncia tor- 
nou-se fechada apos 1880, nao tivemos de 
usar uma taxa de crescimento natural es- 
timada independentemente nas estimativas 
para 1880-84 e 1884-86. Computamos a 
taxa de crescimento interno para a provfn- 
cia (implfcita nos dados da populagao es- 
crava) e fizemos a hlpotese usual do me- 
todo dos sobreviventes, de que essa taxa 
era uniforme atraves dos muncfpios. 

(78) Alguns municfpios criados nesse perfodo 
eram compostos de distritos desmembra- 
dos de diferentes municfpios. Nesses ca- 
ses, tivemos de trabalhar com aglomera- 
dos de municfpios, reduzindo o numero 
de unidades de analise para 67. 

tervalo de 50% em torno da taxa usada nas 

estimativas (-20 por mil, a taxa de cresci- 

mento interno da provfncia no perfodo), pode- 

riam inverter os sinais de no maximo nove 

municfpios. Alargando esse intervalo para 

-12 por mil a —28 por mil (80% em torno 

da taxa usada) ameagaria os sinais de so 

mais tres municfpios. 

A analise de contingencia revela que, tam- 

bem nesse perfodo, era fraqufssima a as- 

sociagao entre o fato de ser ou nao pro- 

dutor de cafe ou minerador e o papel no tra- 

fico intraprovinciaI.f79> 

Apos 1884, houve uma queda vertical no 

volume do trafico intraprovincial. Os escra- 

vos continuaram a ser transferidos em to- 

das as diregoes, atraves da provfncia, mas 

em quantidades muito menores. Alem das 

sombrias perspectivas polfticas para o re- 

gime servil, esse foi urn perfodo de pregos 

declinantes do cafe e de desaceleragao na 

expansao do setor. Na Mata, as importa- 

goes Ifquidas medias anuais entre 1884 e 

1886 atingiram apenas 1/4 do nfvel dos qua- 

tro anos anteriores. Em todos os municfpios 

da provfncia, de junho de 1884 a junho de 

1885, apenas 4.989 entradas de escravos fo- 

ram registradas. A arrecadagao do imposto 

sobre vendas de escravos caiu da media de 

295 contos de reis, nos anos fiscais 1879-80/ 

1882-83, para 160 contos em 1883-84, 118 con- 

tos em 1884-85 e 115 contos em 1885-86. A 

arrecadagao da licenga para comerciantes de 

escravos caiu da media de 44 contos por 

ano, na decada de 70, para 18 contos por 

(79) Incluindo na analise apenas os 8 municf- 
pios com sinais estaveis para flutuagoes 
de 50% em torno da taxa utilizada, obte- 
mos os seguintes coeficientes de contin- 
gencia: para a associagao entre produgao 
de cafe e trafico C = 0,15 e para a as- 
sociagao entre mineragao e trafico 
C = 0,23 e C = 0,24, dependendo da de- 
finigao de muniefpio minerador. Incluindo 
todos os municfpios, os coeficientes sao, 
respectivamente; 0,18, 0,21 e 0,14. Veja 
MARTINS, Growing in silence..,, op. cit., 
p. 238-39. 
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TABELA 9 

BRASIL: MANUMISSAO DE ESCRAVOS, FOR PROVfNCIA 
1877-81 e 1873-85 

. Porcentagem da 
Taxa Anual de Manumissao( )  Populagao Escrava de 

1877 1878 1879 1880 1881 
1873 Manumit 

Perfodo 18^ 

Amazonas 7.7 6,1 7,2 14,4 69,8 — 

Para 17,8 18,1 16,0 19,5 20,4 25,4 
Alagoas 6,2 5.5 5.4 10,1 6,9 8,7 
Bahia 11,8 10,1 10,5 11,5 16,9 9.2 
Ceara 12,2 13,1 10,9 13,5 31,8 — 
Maranhao 9,3 7.8 10,7 10,2 11,2 7.4 
Parafba — — — — — 6,2 
Pernambuco 5.4 5.0 6.5 8.7 8.4 11.4 
Piauf 12,7 9.5 10,2 15,5 11,8 13,3 
Rio Grande do Norte 9.9 10,7 10,3 12,7 10,1 12,4 
Sergipe 9,2 5,8 5.7 7.6 6.7 8,8 
Parana 13,1 22,6 20,5 36,9 18,7 20,4 
Santa Catarina 8.2 11,2 19,7 30,1 14,5 24,5 
Rio Grande do Sul 10,2 10,9 13,9 15,9 18,0 47,1 
Goias 6.6 6,7 5,4 12,9 5,8 12,2 
Mato Grosso 3,7 13,2 12,1 25,6 8,3 13,6 
Municfpio Neutro 20,6 19,0 26,0 33,5 33,3 32,2 
Espfrito Santo 5,2 5,9 7.1 8,2 7.4 9.6 
Rio de Janeiro 4,5 3,9 5,1 5.5 5.8 6,9 
Sao Paulo 3.9 3.5 3.7 4.7 5,6 9,8 
Minas Gerais 3,9 3,0 3.2 5,3 5.1 5.0 

BRASIL 7,0 6,3 7.1 9,1 11,1 11.8 

Notas: (*) Manumissoes por 1.000 escravos existentes no imcio do ano. 
— :Significa dado nao dispomvel. 

PONIES: Relatorios da Secgao de Estatistica, 10/5/1883 e Reiatorio Agricultura, Ministro Antonio 
da Silva Prado, 1886 p. 34. 

ano no penodo de 1881-84, para dois con- 

tos em 1884-85 e um conto em 1885-86(80). 

No penodo 1884-86, as perdas Ifquldas de 

escravos se concentraram em relativamente 

poucos lugares, e 40 municfpios foram im- 

portadores Ifquidos. Desses, 7 eram cafe- 

eiros e 33 nao-cafeeiros. 

Os sinais dos saldos Ifquidos de pelo me- 

nos 56 municfpios resistiriam a qualquer va- 

riagao da taxa verdadeira, num intervalo de 

50% em torno da taxa usada nas estimativas. 

(80) TABELA demonstrativa da receita arreca- 
dada nos vinte ultimos exercfcios, compre- 
endida a dos depdsitos. Arquivo Publico 
Minefro. Balangos e Tabelas 1881-1894. 

Variagoes num intervalo de 80% nao afeta- 

riam os sinais de pelo menos 50 municfpios. 

A associagao entre o papel de importador 

ou exportador de escravos e a lavoura ca- 

feeira ou a mineragao, nesse perfodo, e ain- 

da maior do que nos anteriores: todos os 

coeficientes de contingencia calculados fi- 

caram abaixo de 0,1(81). 

Manumissao e o Apego de 

Minas a Escravidao 

O comportamento da provfncia com res- 

peito as manumissdes revela, por outro an- 

gulo, o apego de Minas a escravidao. Os 

(81) MARTINS, Growing in silence..., op. cit., 
p. 242. 
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dados disponfveis para as provfncias brasi- 

sileiras, nos anos 70 e 80, mostram que o m- 

vel de manumissao era Inversamente asso- 

ciado a vitalidade do regime servil. As mais 

altas taxas de alforria correspondem as areas 

em que a disponibilidade de fontes alterna- 

tivas de mao-de-obra tornou os escravos me- 

nos necessaries, como o Nordeste ou a 

capital imperial, ou ^quelas em que a base 

economica do sistema escravista estava se 

esfacelando, como no caso do Rio Grande do 

Sul e das provincias nordestinas atingidas 

pela seca dos 70. Baixos niveis de manu- 

missao sao observ^veis em provincias pr6s- 

peras e fortemente pr6-escravidao, como o 

Rio de Janeiro e Sao Paulo. 

£, portanto, altamente significative verifi- 

car que Minas Gerais apresentou, ao longo 

de todo o periodo para o qual essas taxas 

podem ser computadas, as mais baixas ta- 

xas de manumissao do BrasiK82> As manu- 

missoes nao sao disponiveis por municipios, 

mas as baixas taxas de Minas Gerais nao 

podem ser atribuidas ao comportamento da 

zona cafeeira, apenas. A taxa provincial e, 

por definigao, uma media ponderada das 

taxas das regides da provincia. Portanto, 

devido a grande porcentagem da populagao 

escrava na area nao-cafeeira, as baixas ta- 
xas observadas no conjunto da provincia im- 

plicam necessariamente um baixo nivel de 
manumissoes nessa area. Se a zona cafeeira 

de Minas tivesse a mesma taxa de 

manumissao que Sao Paulo (a menor entre 

provincias cafeeiras), a taxa da area nao- 

-cafeeira da provincia ainda seria a mais 

baixa do Pais<83). 

(82) MERRICK, Thomas e GRAHAM, Douglas, 
afirmaram recentemente que "a manumis- 
sao tinha-se tornado claramente mais ex- 
tensa no Nordeste (e no velho estado mi- 
nerador de Minas Gerais) que no Rio de 
Janeiro e Sao Paulo" MERRICK, T. & GRAH- 
AM, D. Population and economic develop- 
ment..., op. cit., p. 70. Os autores nao 
apresentam evidencia alguma ou referen- 
da em suporte a essa afirmagao. 

(83) MARTINS, Growing In silence..., op. cit., 
p. 246-47. 

Conclusao 

A analise apresentada acima mostra que 

Minas permaneceu fortemente apegada ao 

regime servil ate o momento final deste. 

Sua grande populagao escrava nao era uma 

heranga do periodo minerador e nem cum- 

priu o papel de um reservatorio de mao-de- 

-obra para a expansao da industria cafeeira 

do Centro-Sul. Muito pelo contrario, a evi- 

dencia empirica mostra que Minas nesse 

seculo importou, em termos liquidos, mais 

escravos do que qualquer outra provincia 

brasileira. Na verdade, se as estimativas 

atualmente disponiveis do trafico atlantico 

sao corretas, Minas s6 foi superada por 

Cuba, como lugar de destino dos africanos 

que cruzaram o oceano no seculo dezeno- 
ve(84). 

A epoca das importagoes mineiras e mui- 
to significativa. O maior influxo ocorreu 

enquanto o trafico africano estava aberto, 

isto e, um periodo em que a mineragao es- 

tava moribunda, o setor cafeeiro ainda enga- 

tinhava e nenhum dos dois empregava mais 

do que uns poucos milhares de cativos. De- 

pois da metade do seculo, a grande lavoura 

cafeeira adquiriu uma dimensao considera- 

vel, mas ainda assim nao explica o padrao 

do trafico em Minas. 

Nossas estimativas confirmam que as 

areas cafeeiras foram os principais importa- 

dores de cativos entre 1873 e 1886. A des- 

peito disso, a grande maioria dos escravos 

permaneceu fora da zona de plantation. Lon- 
ge de estarem "ansiosas para ver o seu fim" 

as areas nao-cafeeiras agarraram-se a es- 

cravidao, retiveram um numeroso contingen- 

gente servil e muitas delas continuaram sen- 

do importadores ativos at6 os ultimos anos, 

Em marcante contrasts com as partes do 

Pais em que a escravidao estava realmente 

sendo desmantelada, os pregos dos escravos 

em todas as regioes de Minas permanece- 

ram, ate o fim, entre os mais altos do Bra- 

(84) Cuba Importou 616.200 africanos entre 
1801 e 1865. CURTIN, The Atlantic slave 
trade..., op. cit., p. 40. 
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sil, em mveis comparaveis aos que prevale- 

ciam nas zonas cafeeiras. 

A evolugao da escravidao em Minas, no 

seculo dezenove, coloca-nos diante de algu- 

mas questoes novas. A existencia de "urn 

produto cujo cultivo exija combinagao e or- 

ganizagao db trabalho numa escala extensi- 

va" e a vinculagao com mercados interna- 

cionais, ou, numa palavra, a existencia da 

plantation exportadora, tern sido quase sem- 

pre apontada como condigao sine qua non 

para a viabilidade e a sobrevivencia do sis- 

tema escravista. Por outro lado, o cultivo 

de cereals, a pecuaria e as atividades manu- 

fatureiras, orientadas para o mercado domes- 

tico, sempre foram consideradas incompatf- 

veis com o trabalho servil<85). 

O grosso da economia de Minas no seculo 

dezenove, onde a vasta maioria dos escravos 

estava empregada, nao se compunha de plan- 

(85) O locus classicus desse argumento e 
CAIRNES, John Elliot, The slave power: 
its character, career and probable designs. 
New York, Negro Universities Press, 
1969. A citagao acima esta na pagina 46. 

tations nem era orientado para exportagoes. 

Isolamento de mercados externos a provin- 

cia, diversificagao e auto-suficiencia eram 

suas caractensticas principals. Minas tinha 

um dos mais baixos niveis de exportagbes 

per capita no Pais, e esse nivel declinou em 

termos reais ao longo do seculo. A grande 

lavoura exportadora permaneceu confinada 

a uma pequena area e o cerne da economia 

provincial consistia de unidades agncolas di- 

versificadas internamente — produzindo pa- 

ra seu proprio consume e vendendo os exce- 

dentes eventuais em mercados locals e re- 
gionais^8^). 

O fato de um sistema escravista com es 

sas caractensticas ter sobrevivido e se ex- 

pandido vigorosamente, por mais de um 

seculo, tern uma importancia que transcende 

o escopo da historia de Minas Gerais. Ele 

revela uma situagao que tern sido rejeitada 

pela maioria dos historiadores da escravidao 
e merece ser melhor estudada. 

(86) Essa caracterizagao da economia mineira 
no seculo XIX 6 sustentada em MARTINS, 
Growing in silence..., op. cit., capitulo 5. 
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