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Nos ultimos quinze anos, a historia de- 

mogr^fica no Brasil experimentou um cres- 

cimento da maior importancia. Em grande 

medida sob a influencia de Altiva Pilatti 

Balhana, em Curitiba, e Maria Luiza Marcf 

lio, em Sao Paulo, desenvolveu-se uma es 

cola inteiramente nova de historiadores 

mais jovens, bem treinados em pesquisa de 

arquivos e interessados nas principais ques- 

toes do campo de estudos demograficos^K 

0 autor e professor da Columbia Univer- 

sity. 

Este artigo foi publicado origmalmente na 
Latin American Population History News- 
letter, 4(1-2), 1984, New York University, 
sob o tftulo "The population of Minas Ge 
rais; new research on colonial Brazil" Tra- 
dupao para o portugues de Laura Teixeira 
Motta e Jos^ Flcivio Motta. 

(1) Entre os mais importantes estudos demo- 
gr^ficos de Altiva Pilatti Balhana estao: 
L'6volution d6mographique de Curitiba au 
XIXe siecle, Actes du colloque d'histoire 
quantitative du Brasil de 1800 a 1930, Pa- 
ris, CNRS, 1973. p. 143-45; com L. Hen- 
ry, La population du Parang depuis le 
XVII le siecle" Population, 1975. p. 

Nessas pesquisas, as cireas mais estudadas 

tern sido as zonas de imigragao do Parana e 

as regioes fronteirigas de Sao Paulo, em fins 

do s^culo dezoito e infcio do s^culo deze- 

nove. Para esse mesmo perfodo, adicionou- 

se a essas regioes um importante novo gru- 

po de comunidades no centro mineratorio 

e agrfcola de Minas Gerais. 

157-86; e seu livro Famflias coloniais — 
fecundidade e descendencia, Curitiba, Ca- 
valcanti, 1977. A autora tamb^m contri- 
buiu com a tradugao para o portugues, em 
1977, da mais recente versao do livro Tec- 
niques, de L. Henry. Maria Luiza Marci'lio 
6 mais conhecida pelo seu trabalho La ville 
de Sao Paulo. Peuplement et population, 
1750-1850, Rouen, University de Rouen, 
1968 (edi<;ao portuguesa Sao Paulo, 
1973); juntamente com um grande nume- 
ro de artigos tycnicos em demografia sobre 
a histdria da populagao de Sao Paulo nos 
sdculos dezoito e dezenove, a autora tam- 
bdm publicou duas importantes colegoes 
de artigos sobre histdria demogr£fica: De- 
mografia histdrica, Sao Paulo, Pioneira, 
1977 e Populagao e Sociedade, Petrdpolis, 
Vozes, 1984; foi tambdm editora-fundado- 
ra da extinta revista Anais de Histdria, a 
qual, durante sua gestao, foi o principal 
vei'culo para artigos em histdria demogryfi- 
ca 
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As pesquisas sobre essas cidades minei 

ras tern sldo realizadas por Iraci Costa e 

Francisco Vidal Luna, do Institute de Pes- 

quisas Economicas da Universidade de Sao 

Paulo. Seus primeiros trabalhos apareceram 

em fins da d6cada de 1970, inicialmente 

sob a autoria do Professor Costa e poste- 

riormente com a assistencia do Professor 

Vidal Luna. As pesquisas envoiveram anciIj- 

ses detalhadas dos registros paroquiais e 

dos censos disponfveis para vcirias cidades 

mineratorias das Gerais, de 1719 a 1826. A 

cada sucessiva publicagao, os autores adi- 

cionaram novos detalhes e, por fim, surgiu 

um quadro geral da regiao, o qual oferece 

agora importantes Indices comparatives pa- 

ra o resto do Brasil. 

O trabalho teve infcio com o minucioso 

estudo, realizado pelo Professor Costa, dos 

registros da paroquia de Antonio Dias, uma 

das duas paroquias que constitufram a cida- 

de colonial mineira de Vila Rica (atual Ou- 

ro Preto), juntamente com uma an^lise pre- 

liminar do censo de 1804 para a cidade co- 

mo um todo(2). Esse estudo definiu grande 

parte do trabalho subsequente, na medida 

em que enfatizou o desenvolvimento de 

uma serie de indices demogrcificos e socio- 

economicos que seriam utilizados pelos au- 

tores em estudos posteriores. Dessa forma, 

Costa determinou as taxas de natalidade, 

mortalidade e casamentos no tempo, sendo 

cada um desses eventos demograficos anali- 

sados desagregadamente segundo sexo, ori- 

gem, cor, estado civil e condipao social dos 

indivfduos inscritos nos registros. Foi-lhe 

possfvel fornecer essa riqueza de detalhes 

grapas a sua colegao de todas as informa- 

9oes constantes dos registros paroquiais, 

(?) COSTA, Iraci del Nero da. Vila Rica: Po- 
pulapao (1719-1826), Sao Paulo, Instituto 
de Pesquisas Economicas, Universidade de 
Sao Paulo, 1979. (Ensaios Economicos, 1). 
Muitos dos artigos do Professor Costa 
foram posterior men te incorporados nos 
seus livros e, portanto, nao sao citados 
separadamente. Para uma relagao completa 
desses artigos, ver SAMARA, Eni de Mes 
quita & COSTA, Iraci del Nero da. Demo- 
grafia Hist6rica, bibliografia brasileira, Sao 
Paulo, IPE/USP, 1984. p. 17-19. 

reunidas atraves de seu utilfssimo esquema 

de codificagao^). Em virtude da alta inci- 

dencia de migra<?6es e da predominancia 

dos ilegi'timos no total dos nascimentos, 

Costa nao pode realizar um complete pro- 

cedimento de reconstituigao das famNias. 

Por essa razao, as caracterfsticas sociais e 

economicas das populapoes sao mais enfati- 

zadas do que as estritamente demogr^ficas, 

embora sejam feitos estudos muito provei- 

tosos sobre mortalidade infantil, migragao, 

sazonalidade e causas das mortes dos adul- 

tos. Dentre os temas sociais que mais inte- 

ressarao aos estudiosos nesse primeiro livro 

estao os padroes de casamento entre grupos 

populacionais distintos, segundo a cor e a 

condipao social — mostrando um m'vel rela- 

tivamente importante de casamento entre 

escravos e forros (um quarto do total de 

casamentos a envolver escravos), a inciden- 

cia extremamente elevada de filhos naturais 

e expostos (dois tergos do total de nasci- 

mentos), e o surpreendente numero de for- 

ros proprietcirios de escravos. Utilizando o 

censo de 1804 para a cidade de Vila Rica 

como um todo, o Professor Costa tambem 

analisa o tamanho e a estrutura das famf- 

lias, e apresenta uma interessante discussao 

sobre a distribuigao ocupacional e sua rela- 

te com os diversos e complexos padroes 

familiares por ele descobertos. Conquanto 

realmente fornepa uma detalhada an^lise a 

nfvel desagregado segundo idade, sexo, cor, 

classe e condi<?ao social para a populagao 

total da cidade em 1804, e uma pena que 

Costa nao tenha utilizado de maneira siste- 

mcitica tais dados sobre aquelas coortes po- 

pulacionais, no sentido de interpretar os 

Indices demograficos extrafdos dos regis- 

tros paroquiais do perfodo precedente. 

Subsequentemente, o Professor Costa 

voltou-se para uma analise mais completa 

do censo de 1804 para outras regides de 

Minas Gerais. Encontrando outros oito cen- 

(3) Para os detalhes sobre esse esquema de co- 
dificapao, o qual 6 uma adaptagao do mo- 
delo franees as condigoes do Brasil Colo- 
nia, ver COSTA, Vila Rica op. cit., p. 
205-11. 
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sos remanescentes para aquele perfodo, 

alem de um para 1790, conseguiu aprimo- 

rar seu estudo anterior com uma andlise 

mais profunda da composigao etciria das 

populagoes locals e suas diversas estruturas 

socials e economicas. Foi-lhe possfvel, tam- 

b6m, suplementar suas descobertas sobre 

estrutura familiar, mostrando novamente 

como era pequeno o numero de grandes do- 

micflios na regiao e o quao estreitamente 

eles estavam ligados a um estilo de vida 

prbprio das classes superiores. Procurou 

tamb6m agrupar essas cidades de acordo 

com suas caracterfsticas economicas e de- 

senvolveu um esquema classificatorio em 

quatro partes, dividindo as cidades entre 

centres essencialmente urbanos, zonas in- 

term6dias, comunidades rurais de autocon- 

sumo e regioes mineradoras(4). Ainda nesse 

novo trabalho, foram apresentados dados 

mais completes sobre a populagao escrava e 

a posse de escravos, temas que receberiam 

renovada enfase em estudos posteriores. 

Nesse fnterim, o Professor Vidal Luna 

escreveu seu estudo sobre as questoes das 

caracterfsticas demogrcificas da populagao 

escrava mineira e das caracterfsticas socio- 

economicas da classe dos proprietaries de 

escravos. Essa pesquisa realizou-se a partir 

do estudo de duas cidades, incluindo Vila 

Rica, atraves do censo de 1804, e de outras 

quatro comunidades no seculo dezoito. Os 

dados basearam-se em listas de registros de 

escravose em censos populacionais locais(5). 

As descobertas centrais desse primeiro 
estudo detalhado sobre o tema foram a 

(4) COSTA, Iraci del Nero da. Populapoes Mi 
neiras. Sobre a estrutura populacional de 
alguns nucleos mineiros no alvorecer do s6- 
culo XIX. Sao Paulo, IPE/USP, 1981. 
(Ensaios Economicos, 7). Desses censos de 
1804, apenas o de Vila Rica foi publicado: 
ver MATHIAS, Herculano Gomes. Um re- 
censeamento na Capitania de MinasGerais 
(Vila Rica-1804), Rio de Janeiro, Arquivo 
Nacional, 1969. 

(5) LUNA, Francisco Vidal. Minas Gerais: Es- 
cravos e Senhores. Andiise da estrutura po 
pulacional e economica de alguns centros 
mineratdrios (1718-1804). Sao Paulo, IPE/ 
USP, 1981. (Ensaios Economicos, 8). 

existencia de um importante grupo de for- 

ros proprietaries de escravos entre a classe 

dos senhores, bem como a ampla distribui- 

pao da posse de escravos pela populapao 

livre e o numero muito baixo de escravos 

por proprietcirio. Igualmente ao encontrado 

por Costa para a cidade de Vila Rica, a 

an^lise de Vidal Luna, detalhada segundo a 

idade, sexo e origem da populapao escrava, 

mostrou a mesma predominancia masculina 

em todas as idades, e a mesma influencia 

acentuada de escravos nascidos na Africa 

em muitas das regioes. 

Nesse ponto, Costa e Vidal Luna uni- 

ram-se para aperfeipoar seus trabalhos ante- 

riores em varies aspectos. Numa serie de 

artigos conjuntos, alguns dos quais poste- 

riormente publicados sob a forma de livro, 

reexaminaram com grande detalhe a natu- 

reza da posse de escravos. Descobriram que 

15% dos proprietaries eram forros, 79% 

pertenciam ao sexo masculino e em m^dia 

possufam pouco mais de quatro escravos 

por propriet^rio. Os unicos grupos ocupa- 

cionais a possuir maior numero de escravos 

eram os mineradores (doze por proprietci- 

rio) e agricultores (treze por propriet^rio); 

entretanto, em conjunto, esses dois grupos 

possufam apenas 15% do total de escravos, 

segundo o censo de 1804. Ao reexamina- 

rem origem, idade e sexo das populapoes 

escravas, novamente encontraram dois ter- 

pos dos escravos sendo de origem africana 

ao fim do seculo dezoito, com os crioulos 

obtendo apenas uma ligeira predominancia 

no censo de 1804(6}. Mais recentemente, o 

Professor Costa apresentou um pormenori- 

zado reexame de sua an£lise "demo-econo- 

mica" para as dez comunidades estudadas 

em seu livro Populagoes Mi neiras. Enfati- 

zou a constatapao generalizada da existen- 

cia de uma forpa de trabalho escrava mais 

velha e predominantemente masculina (in- 

fluenciada pelas recentes importapoes maci- 

pas de escravos africanos) e de uma popula- 

(6) LUNA, Francisco Vidal & COSTA, Iraci 
del Nero da. Minas Colonial: Economia e 
Sociedade, Sao Paulo, FIPE/Pioneira, 
1982. 
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gao livre mais jovem e de maioria feminina, 

mostrando uma vez mais um cl^ssico pa- 

drao de movimentos migratdrios dos minel- 

ros, o qual persistiria nas ddcadas seguintes. 

Tamb^m 6 apontada a qualidade distintiva 

das zonas mineratdrias, as quais, compara 

das a outras comunidades da provfncia, 

possufam maior numero de domicflios com 

proprietaries de escravds (63% dos domicC- 

lios, versus um total regional pouco acima 

de 40%); detinham mais escravos por pro- 

prietario (10,7 versus o total regional de 4) 

e apresentavam uma famflia cujo tamanho 

medio era bem superior (9J versus 4,9 pes 

soas por domicflio)^). Sua esmerada cons- 

trugao de um modelo de estrutura familiar 

e domiciliar 6 mais completamente elabora- 

da neste trabalho e a mesma surpreendente 

conclusao emerge com evidencia ainda 

maior: nao mais do que 10% dos domicflios 

poderiam ser considerados como as clcissi- 

cas grandes famflias patriarcais tao caras a 

literatura tradiciona|(8). 

Dessa forma, em um pen'odo de tempo 

relativamente curto, uma enorme quantida- 

de de informagoes tornou-seldispom'vel aos 

estudiosos dahistoria demografica brasileira, 

gragas a cuidadosa pesquisa de arquivo rea- 

lizada pelo Professor Costa e seus associa 

dos. Presentemente, quase todos os censos 

remanescentes da epoca pre-imperial em 

Minas, bem como parte dos registros paro- 

quiais foram examinados e preservados 

(7) Esses numeros sao, basicamente, para as 
tres principals cidades estudadas: Vila Ri- 
ca, Passagem e Mariana, em 1804, com 
uma populagao total de 11.010 habitantes. 
A m^dia para o numero de escravos pro- 
v6m de uma nova an^lise de oito cidades 
em 1804, para 5.296 escravos e 1.248 pro 
prietarios.i Ver COSTA, Iraci del Nero da. 
Nota sobre o ciclo de vida e posse de escra- 
vos. Histdria: Questdes e Debates, Curiti- 
ba, 4(6): 126jan. 1983. 

(8) COSTA, Iraci del Nero da. Minas Gerais: 
Estruturas Populacionais Tfpicas, Sao Pau- 
lo, EDEC, 1982. Essa 6 a constatagao geral 
que vem emergindo em todos os recentes 
estudos regionais sobre a famHia no Brasil; 
ver SAMARA, Eni de Mesquita. A famflia 
brasileira, Sao Paulo, Brasiliense, 1983. 

para nos na forma tabular^). Tambem pos- 

sufmos, agora, para esses importantes cen- 

tres mineratbrios, agrfcolas e urbanos de 

Minas Gerais, excelente material sobre a es- 

trutura e o tamanho das famflias, asextra- 

ordinariamente altas taxas de ilegitimidade 

(presentes entre todas as idades e classes da 

populagao), as caracterfsticas demograficas 

da populagao escrava predominantemente 

africana, e um dos melhores estudos sobre 

padroes de posse de escravos para qualquer 

regiao americana. 

Isso posto, acredito ser Vcilido apontar a 

existencia de alguns problemas, relatives a 

ancilise que esses autores procuraram reali- 
zar a partir de suas admirciveis reconstru- 

g6es. Em face da pobreza da qualidade dos 

dados economicos atualmente disponfveis 

para Minas, suas tentativas de correlacionar 

transformagoes vitais com desenvolvimen- 

tos economicos parecem um tanto prema- 

turas nesse estcigio de suas pesquisas. O 

muito utilizado sistema de classificagao 

"demo-economica" nunca 6 totalmente es- 

clarecido, e suas constatagoes a nfvel seto- 

rial a respeito das ocupagoes suscitam algu- 

mas serias questoes quanto a natureza re- 

presentativa de seus dados^O)- Adicional- 
mente, algumas de suas descobertas acerca 

da contfnua importagao maciga de escravos 

ufricanos para a regiao, bem como do exo- 

(9) Recentemente, uma equipe em Belo Hori- 
zonte comepou a trabalhar em um rec6m 
descoberto grupo de censos de 1831. Para 
uma excelente ancilise preliminar desses 
censos, ver PAIVA, Clotilda A. Mariana: 
caracterfsticas da populagao em 1831, tra- 
balho apresentado no 4.° Encontro Na- 
cional, Associagao Brasileira de Estudos 
Populacionais, Aguas de Sao Pedro, out. 
1984. 

(10) Das 5.696 pessoas relacionadas como eco 
nomicamente ativas nas tres grandes cida- 
des recenseadas em 1804, somente 2.242 
possufam ocupagao definida, e apenas 6% 
destas foram classificadas como pertencen- 
do ao setor prim^rio. Certamente os 69% 
da populagao economicamente ativa nao 
relacionados com ocupagao eram trabalha- 
dores nao-qualificados, ocupados no setor 
prim^rio. Para esses dados, ver COSTA, 
Minas Gerais, apendice, tabelas 6 e 12. 
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