
Resenhas 

REVOLUQAO DE 30: A DOMINAQAO OCUL- 

TA. ftalo Tronca. Brasiliense. Sao Paulo. 1982. 
(Col. Tudo e Histdrla). 

Ao contrario das duas decadas posterio- 
res, os anos 20 e a Revolugao de 30 tern 

merecido as atengoes dos estudiosos brasi- 

leiros. Agora, nos defrontamos com uma 

outra abordagem do perfodo que, segundo o 

autor, se pretende cn'tica em relagao a his- 
toria oficial. Abandonando as interpreta- 

goes que privilegiam a dissidencia entre as 

oligarquias, as classes dominantes ou que 

consideram a participagao das classes me- 
dias urbanas, defends a tese do "confronto 

fundamental entre burguesia e proletariado" 
e pretende mostrar como se deu em 30 a 

derrota deste ultimo. Para esta tarefa, im- 

poe-se recuperar o movimento sindical da 

epoca e mostrar de que forma o PCB passou 

a domina-lo, controla-lo e manipula-lo; o es- 

tudo nao deixa de considerar como a Inter- 

nacional Comunista influenciava o PCB e 
este procurava adaptar as diretrizes teoricas 

por ela ditadas a realidade brasileira. O 

duplo objetivo do PCB — controls do movi- 

mento operario e a polftica eleitoral — mais 
a visao equivocada que tinha da sociedade 

brasileira levou a urn encaminhamento que 

resultou na derrota do processo revolucio- 
nario da decada de 20 e portanto na derrota 
do proletariado. 

Para o autor, a crescents mobilizagao da 

classe operaria fez com esta se impusesse 
aos dissidentes da oligarquia como urn im- 

portante parceiro politico atraves do Bloco 

Operario Campones (dominado pelo PCB). 

Frente aos avangos da classe operaria os 

empresarios organizam-se em 1928, atraves 
da criagao da CIESP: sua orientagao 6 re- 

pressiva em relagao ao movimento operario 

com apelo ao espectro do comunismo. Se- 

gundo o autor, a histdria dos vencedores "re- 

duziu o processo revoluciondrio de 28, 29 ci 

ideia da Revolugao de 30 e suprimiu a luta 

de classes". A supressao dos dominados 

nao se dd somente pelos vencedores mas 

tambem pelos representantes e o operaria- 
do nao estard presents no "desfile" de outu- 

bro de 30, nesta realidade historica cons- 

truida pelos dominadores. A partir de entao 

as novas autoridades vao aperfeigoar os me- 

canismos de controls sobre o operariado. 

Vale a tentativa de mostrar urn aspecto 

do processo politico social da segunda me- 

tade da d6cada de 20 que de fato permane- 

ceu pouco explorado na historiografia bra- 

sileira. A analise nos parece por6m simplis- 

ta, uma vez que entende o conflito de 30 pela 
oposigao entre capital e trabalho "oculto" 

pela colocagao da oligarquia como o inimi 

go; o autor ignora propositalmente os fatos 

e a conjuntura sdcio-economica. O titulo do 
livro produz uma expectativa que nao se 

realiza apds sua leitura, pois ao final ainda 

esperamos urrta explicagao da Revolugao de 

30. Talvez um outro nome fosse mais con- 
veniente, correspondesse miais ao conteudo. 

Ou sera que estamos tao "dominados" pela 

ideia da Revolugao de 30 que nao admitimos 

que esta versao possa acompanhar este ti- 

tulo? 

Ze/fa M. Cardoso de Mello 
FEA/USP 
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A REVOLUQAO INDUSTRIAL, 1780-1880. J. P. 

Rioux. Pioneira. Sao Paulo. 1975. 

"A era da revolugao industrial culmina em 

1873. £ verdade que cada pais tem seu pro- 

prio ritmo. Nas modificagoes decisivas in- 

tervem entao: a superprodugao, o papel de- 

terminante dos capitais, a afirmagao das am- 

bigoes do dominio rnundial. Bias anunciam 

decididamente uma etapa, a do capitalismo 
industrial que se transforma em imperialis- 
mo, desvenda suas contradigoes internas e 

acentua a pressao rnundial dos grandes pai- 
ses que ja a viram nascer". 

Esta citagao condensa os propositos do li- 
vro de Rioux. Ao contrario de varies dos 

autores que trataram do tema sob angulos 

parciais como os t^cnicas, as famosas "pre- 

condigoes" ou revolugoes previas a indus- 

trializagao, ou mesnto as nao menos famo- 
sas decolagens, o autor se propoe a de- 

senvolver uma certa compreensao da Revo- 
lugao Industrial que, sem descuidar da di- 

versidade de processes correlacionados que 
jazem por detras do consagrado termo e in- 

corporando as especificidades do processo 
histdrico (a industrializagao como fenomeno 

nacional), fornega urn fio condutor, revele 

urn sentido a partir do qual seja possfvel ao 

iniciante apreender a nogao de Revolugao 

Industrial conlo momento da Histdria. 

Para Rioux, portanto, a Revolugao Indus- 

trial nao e simples resultado de uma casual 

convergencia de "prd-revolugoes" (agncola, 
derqografica, comercial, de transportes ou 

mesmo tecnica), como aos adeptos das ge- 

neralizagdes que desrespeitam a Histdria 

parece. Mesmo o termo "revolugao" mere- 

ce ser discutido e reaparece, ao fim da In- 

trodugao, superando a nogao de take-off e a 

de crescimento ao permltir a compreensao 
dos homens como atores fundamentais da 

criagao e destruigao de sua prdpria existen- 

cia. 

Mais do que isto, a revolugao d o proces- 

so de instalagao de uma nova realidade, ini- 

mitavel em sua especificidade. E d essa 

caracteristica que Rioux poe em evidencia 

ao entender a Revolugao Industrial como o 

momento em que se completa o processo de 

formagao da produgao capitalista pela im- 

posigao das caracteristicas fundamentais do 

capitalismo: o processo tdcnico confirmado 

pelos capitais imobilizados para o lucro tendo 

por base uma separagao mais clara entre a 

burguesia possuidora dos meios de produgao 

e os assalariados. 

Esta nova realidade, pordm, nao d ainda 

o objeto de estudo. Ha que se limitar o 

processo no tempo, descobrindo seu trago 

mais especifico: entre 1780 e 1880, alguns 

pai'ses reuniram livremente as condigoes de 

industrializagao transformando-se nas poten- 

cias que criam e desenvolvem complexa tra- 

ma de relagoes internacionais baseada na 

concorrencia e que tornam o "segundo so- 

pro", a industrializagao de uma segunda leva 

de nagoes no fim do seculo XIX, urn sopro 

diffcil. Dai que a concorrencia, passando pe- 

lo Estado Nacional, transforme-se em agres- 

siva partilha do mundo, que o livre cambio. 

triunfo do mercado, seja substituido pelo 

protecionismo e pela dependencia diploma- 

tica, tecnologica e financeira. Esse "neoca- 
pitalismo" concentrado, e o palco em que as 

nagoes de industrializagao recente vao de- 

sempenhar seus papeis, a leste ou oeste, 
sem repetir, porem, a Revolugao Industrial. 

A justificativa de tal tese passa por tres 

momentos fundamentais do livro de Rioux; 

a constituigao do mercado, a revolugao tec- 

nica e o desenvolvimento do capitalismo em 

imperialismo. 

A formagao do mercado e entendida nao 

como aumento do numero de habitantes de 

dado pais; a simples existencia de mais pes- 
soas sem poder de compra ou de mais pes- 

soas cujo sobretrabalho nao seja apropriado 

com vistas a ampliagao da produgao nao ex- 

plicam a ruptura. 

Assim, como o mero acumulo de lucro co- 

mercial extrafdo da exploragao colonial expli- 
ca apenas o enriquecimento do comerciante 

e nao a industrializagao, do mesmo modo, 

as transformagoes na agricultura nao devem 

ser examlnadas puramente no que diz res- 

162 



RESENHAS E REGISTROS 

peito ao aumento da produtividade no setor 

ou a demanda ampliada para a industria pro- 
dutora de implementos agricolas. Tais re- 

sultados so sao possfveis pela implantagao 

do "indlvidualismo agrario" de Bloch, revolu- 

gao agraria que destroi o campesinato ingles 

e cria, de um so golpe, fornecedores de tra- 
balho excedente e compradores de meios de 

subsistencia na mesma pessoa. Cria-se, 

com Isso, a troca entre capital e trabalho, o 
mercado capitalista. 

Assim, o capitalismo nasce antes da in- 

dustria moderna; faz uso das tecnicas de 

produgao existentes para gerar lucros, ex- 

pande o mercado, encontra novas religioes, 

exige novo pensamento economico. Mas 

nada e automatico: a surda disputa entre o 

antigo e o novo aparece na luta politica do- 

mestica e no nacionalismo, indicando os li- 

mites das transformagoes. 

0 que e inevitavel, porem, e a revolugao 

tecnica. A tecnica da velha economia e um 
funil de estrangulamento para o mercado 

em expansao: o "domestic system" e in- 

capaz de dar saltos de produtividade. A me- 

canizagao permite entao ao lucro afirmar-se 

perante o salarlo superando os limites das 

capacidades do trabalho. 

A revolugao e entao inevitavel, ainda que 
ganhe cores proprias dependendo das condi- 

goes concretas em que se realize: estrutu- 

ras de demanda diferenciadas, "dotagoes de 

fatores" especfficas, hegemonias politicas 

proprias. 

E a revolugao se propaga pela difusao das 

inovagoes entre os setores da industria, di- 

versificando os mercados de meios de pro- 
dugao e respondendo a tendencia a redugao 
dos pregos decorrente da concorrencia. 

Com isso a industria pasa a ser responsa- 
vel por parcela cada vez maior da existencia 

social: a an^Iise das crises economicas do 

seculo XIX revela a perda de importancia da 

agricultura como origem das crises, ate que, 
em 1873, a superprodugao industrial revela 

as bases desse mundo novo. 

A concentragao, a luta pelas materias-pri- 
mas e pelos mercados, a intervengao das 

potencias nas novas industrializagoes inau- 

guram nova etapa na historia. 

Os capitulos finais do texto de Rioux de- 

dicam-se a breve discussao sobre a nova 

civilizagao que corresponde as inovagoes 

economicas e sociais: a vida fabril, a classe 

operaria, a diversificagao da estrutura so- 
cial sobre a base das classes fundamentals, 

o triunfo da sociedade burguesa, e uma gran- 

de interrogagao para o chamado terceiro 

mundo. 

Obra que, evidentemente, nao esgota o 

assunto, "A Revolugao Industrial, 1780-1880" 
de J. P. Rioux destaca-se por tentar relacio- 

nar os fatos segundo um fio condutor desa- 

fiante para o leitor. 

Hesse sentido, pode-se constituir em im- 

portante indicagao bibliografica para os cur- 
sos iniciais de Histdria Economica Geral dos 

programas de Economia. A lamentar, a tra- 
dugao (ou revisao tecnica) que transforma 

os economistas erp padres, cria certa "com- 

patibilidade nacional" e descobre um List li- 

vre-cambista. Felizmente, a leitura e com- 

preensao do texto nao encontram, af, bar- 
reira intranspomvel. 

Jose Francisco de Lima Gongalves 

FEA/USP 

THOMAS ROBERT MALTHUS: ECONOMIA. 

Tamas Szmrecsanyi (org.). Atica. Sao Paulo. 
1982. Grandes Cientistas Sociais, 24. 

Neste livro sao apresentados alguns dos 

principals trechos da obra de Malthus. Ao 

se iniciar a leitura temos uma introdugao 

muito interessante, onde o organizador si- 

tua nao s6 os estudos de Malthus na epoca 

em que foram realizados, como tambem to- 

da a sua vida, com peculiaridades a respeito 

de sua relagao familiar e de amizades, prin- 
cipalmente as que manteve com Ricardo, 

seu principal opositor. Temos ainda toda a 
controversia que tal obra suscitou entre os 

economistas do passado e do presents. Em 

vista de tais peculiaridades foram selecio- 

nados os textos compreendidos nesta co- 

letanea. 
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Numa visao bibliografica, temos que Tho- 

mas Robert Malthus nasceu no condado de 

Surrey na inglaterra no ano de 1766, teve 

uma educagao bastante incomum, pois foi 

orientado pelo seu pai, o qual pertencia ^ 

media aristocracia rural e era urn homem 

voltado para os estudos; multo amigo de Da- 

vid Hume e Jean-Jacques Rousseau, estes 

influenciaram a orientagao educacional, a 
qual ele prdprio forneceu a seus filhos. So- 

mente aos 18 anos (em 1784) 6 que Thomas 

R. Malthus foi estudar fora de casa, no "Je- 

sus College" da Universidade de Cambridge: 

formou-se em Matematica e teve contato 

com Fisica, Literatura e Historia, tendo as- 

sim adquirido grande conhecimento cientf- 
fico. Ao terminar seus estudos em 1788, or- 

denou-se pastor protestante. Em 1793, aos 

27 anos, foi admitido como pesquisador na 

Universidade de Cambridge. Em 1804, quan- 
do se casou, teve de renunciar a esse cargo. 

No ano seguinte, foi nomeado professor de 

Histdria Moderna e Economia Politica no 

East India College onde permaneceu ate a 

sua morte (em 1834). Em 1811 iniciou nao 
so uma correspondencia intensa com Ricar- 

do, como tambem uma amizade profunda 

que durou ate a morte deste ultimo, em 

1823. 

Na Introdugao deste livro, temos alguns 
trechos de cartas desses dois estudiosos, 

pelos quais se pode constatar as divergen- 

cias que mantinham acerca de alguns temas 
economicos e as declaragoes de amizade, 

respeito e admiragao que os unia. 

A obra de Malthus tern por marco Inicial 

o panfleto "The crisis: a view of the recent 
interesting state of Great Britan by a friend 

to the constitution" escrito em 1796, no 

qual criticava o governo ingles. Dois anos 

mais tarde (1798) escreveu "An essay on 

the principle of population as it affects the 

future improvement of society: with remarks 

on the speculations of Mr. Godwin, M. Con- 

dorcet and other writers", obra que o tor- 

nou famoso, pois nela criticava os autores, 
e suas ideias utopicas, que estavam em vo- 

ga na ocasiao. Este estudo originou-se das 

discussoes que Malthus entabulou com seu 

pai, urn opositor de tais id&as utdpicas, so- 

bre o assunto. Nele, sao debatidas as ques- 

toes da pobreza e crescimento populacional: 

socialistas utdpicos dessa £poca atribuiam 

a pobreza a transformagoes economicas 
ocorridas nesse perfodo e o crescimento 

populacional permanecia ignorado na Ingla- 

terra; Malthus, por outro lado, atribuia a 

miseria a urn fenomeno natural, como o au- 

mento da populagao. Os seus postulados 

e pressupostos b^sicos sobre o crescimento 

da populagao e o aumento da pobreza en- 

contram-se reproduzidos nesta coletanea e 

fazem parte dos dois capftulos iniciais do 

"An essay" ou "Ensaio". 

Urn dos melhores trabalhos de Malthus 

foi "An investigation of the cause of the 

present high price of provisons" no qual 

vinculava os pregos das mercadorias aos 

nfveis de demanda efetiva: devido ao fato 
de os subsidies paroquiais aos pobres te- 

rem sido incrementados, houve uma eleva- 

gao da renda da classe trabalhadora. o que 

acarretou o aumento da demanda efetiva e 

conseqiientemente a elevagao nos pregos 
dos bens. 

Em 1803 Malthus escreveu sua segunda 

versao do "Ensaio", uma obra mais ampla 

que a primeira na qual demonstrou maior 

preocupagao empirica para fundamentar os 

seus postulados; os capitulos 5, 6 e 7 dessa 

segunda edigao sao reproduzidas nesta co- 

letanea sob o titulo "Sobre as leis de am- 
paro aos pobres" Esta obra de Malthus 

foi ainda reeditada em 1806, 1807, 1817 e 

1826, e alteragoes mais substanciais foram 

feitas nas ultimas edigoes. 

Em 1807, o deputado Withbread propoe ao 

Parlamento ingles que fossem concedidas as 

pardquias do pais os meios necess^rios pa- 
ra a construgao de casas destinadas as fa- 

milias carentes por elas assistidas, o que 

resolveria simultaneamente dois problemas: 
o da habitagao e de emprego para as clas- 

ses menos privilegiadas. Malthus opos-se 
a tais medidas, pois acreditava que elas 

iriam acelerar o crescimento demogr^fico 
e consequentemente a pobreza. Estas argu- 

mentagoes contra a proposta de Withbread 
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foram publicadas no panfleto "A letter to 

Samuel Withbread, Esq., M. P., on his pro- 

posed bill for the amendment of the Poor 

Laws" 

A partir de 1814 os pregos internacionais 

dos cereais caem, devido as Guerras Napo- 

leonicas. Malthus, em urn panfleto escrito 

por esta ocasiao, "Observation on the ef- 

fects of the Corn Laws, and of a rise or fall 

in the price of corn on the agriculture and 
general weath of the country" defende a le- 

gislagao protecionista que regulava o comer- 

cio exterior de cereais na Inglaterra. Che- 

ga entao a admitir que o livre comercio con- 

tribuiria para a queda dos pregos dos ali- 

mentos, mas nao concorda que o seu pais 

subordine sua sobrevivencia a importagao 

de alimentos provenientes de outros paises 

que poderiam vir a se tornar seus adversa- 

ries politicos e ate militares. Tais ideias 

eram prontamente opostas as de Ricardo, 
favoravel a abertura ao comercio externo, 
pois, segundo ele, haveria com isso a queda 

nos pregos dos alimentos e conseqiiente- 

mente dos salaries. Em 1815 porem. Mal- 

thus se declara partidario de certa inci- 

dencia temporaria de uma taxa sobre os ce- 

reais importados, a fim de contrabalangar 
os pregos artificialmente rebaixados pelas 

contingencias cambiais da epoca. Essas de- 
claragoes encontram-se no panfleto "Gro- 

unds for an opinion on the policy of res- 

tricting the importation of foreign corn; 

intended as an appendix to the 'Observa- 
tions on the Corn Laws" Com tais medi- 

das visava a protegao do publico em geral 

contra eventuais crises de escassez no ca- 
so de redugao ou interrupgao do fornecimen- 

to de cereais pelos paises exportadores. 

Neste mesmo ano, o estudioso expoe ideias 

sobre a renda diferencial em um panfleto 

intitulado "An enquiry into the nature and 

progress of rent an the principles by whide 
it is regulated" no qual indica tres razoes 

para a existencia da renda da terra: exis- 

tencia de solos f^rtels, oferta de solos agri- 

colas que geram sua prdpria demanda e 

escassez de terras f^rteis. Malthus teve as- 
sim a primazia da redescoberta da renda 

diferencial e da lei dos rendimentos decres- 

centes. 

Em 1820 Malthus escreveu "Principles of 

political economy considered with a view 
to their pratical application" obra que ficou 

ignorada durante um seculo, sendo redesco- 
berta por Keynes quando este chamou a 

atengao para a teoria de demanda efetiva 

de Malthus. O capitulo considerado como 
o rriais importante desta obra e o "Progres- 

so da riqueza" parcialmente reproduzido 

nesta coletanea que estamos resenhando e 

na qual Paglin (1964) ressalta que "Princi- 

ples. .." represents uma guinada, nao so em 

relagao & doutrina da Escola Classics, mas 

tambem em relagao aos demais trabalhos de 

Malthus, particularmente o "Ensaio" Em 

"Principles..." seu autor sugere medidas 
tais como ampliar o consumo, reduzir a pou- 

panga e mesmo criar novas oportunidades 
de emprego atraves de realizagao de obras 

publicas, ideias essas contrarias as expos- 
tas no "Ensaio". 

Em 1824 Malthus prepara um sumario pa- 

ra a Enciclop6dia Britanica do "Ensaio", sob 

o verbete "Populagao"; esse texto foi re- 

produzido no ultimo capitulo desta coleta- 

nea e apresenta, em forma condensada, o 

pensamento maduro de Malthus sobre o pro- 

blema economico-demografico. 

O que surpreende ao lermos tal coletanea 
e a riqueza de questoes levantadas por Mal- 

thus no comego do seculo XIX, tais como 

pobreza, distribuigao de riqueza, problemas 

da formagao dos pregos no mercado, ques- 

toes de dependencia economica de outros 

paises, subsidies etc., que ate os dias de 

hoje sao temas que geram polemica entre 

os estudiosos das ciencias economicas. 

Cornelia N. Porto 

IPE/USP 

Nota ao leitor: na capa e no sumario da revista Estudos Economicos, volume 12, 
numero 1, editada em abril ultimo, onde se le Jose Antonio de Paula leia-se Joao 
Antonio de Paula. 
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