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Introducao 

A extensa bibliografia referente ao fim do 
escravismo no Brasil nao nos permite ter a 

perspectiva imediata dos argumentos ex- 

pllcativos desse processo. 

Sem duvida, a extingao do trafico em 1850 

aparece como marco essencial para se com- 

preender o declinio do escravismo. A his- 

toriografia, no entanto, quase sempre se li- 
mita a indicar a pressao inglesa como de- 

terminante do fim do comercio internacio- 
nal de escravos. For outro lado, os refle- 

xes desse ato sobre a propria populagao 

escrava no Brasil, o comercio interno de es- 
cravos e as formas de uso de seu trabalho 
nao se viram nuito exploradosO). 

O autor e professor da FEA-USP. 

(1) Seria justo lembrar, como excegao, as 
obras de Paula Beiguelman que considera- 
ram v^rios aspectos "internos" da extin- 
gao do trafico e de suas consequencias. 
Ao longo desta nota faremos algumas re- 
ferencias a seus trabalhos. 

O entendimento do termino do escravis- 
mo no Brasil tern oscilado entre dois mveis 

explicativos: o da inadequagao do trabalho 
escravo a uma economia mais "progressiva" 
e o da pura escassez de mao-de-obra escra- 
va, a exigir formas alternativas de trabalho. 

Os argumentos para tanto utilizados devem 
estar articulados com os dois eventos b^si- 

cos do processo que leva ao fim do traba- 
lho escravo: a imigragao (e a substituigao 

do trabalho escravo pelo livre) e a aboligao 
do escravismo em 1888. 

Esta nota pretende identificar em algu- 
mas obras classicas da historiografia o ar- 

gumento basico a que se filiam e como en- 
tendem os eventos historicos ligados ao ter- 
mino do escravismo. 

1 Escravismo e Capitalismo 

A proposigao basica a orientar um grande 

conjunto de obras sobre o escravismo no 
Brasil e de que o trabalho escravo, enquan- 
to escravo, so pode se adaptar a formas de 

produgao extremamente simples e que uti- 
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ESCRAVIDAO 

lizam instrumentos rudes e grosseiros. Es- 

te argurrtento — geralmente identificado 

com a baixa produtividade do trabalho es- 

cravo —• foi apresentado de muitos formas 

para explicar o fim do escravismo no Brasil. 

A economia "progressiva" da segunda me- 

tade do seculo XIX nao poderia mais se li- 

miitar ao emprego do trabalho escravo. 

Mesmo certa obra coletiva, que ve no 
fim do escravismo no Brasil o fenomeno da 

"regressao feudal" acaba por se aproximar 
do argumento acima Indicado: 

"A morte do escravismo, que teve como 

causa a sua baixa rentabilidade, incompati- 
vel com o desenvolvimento da lavoura, no 

sustentavel com o declinio da produgao, no 
caso das areas cafeeiras e o alto gasto, in- 

sustentavel com o declinio da produgao, no 
caso das areas agucareiras e de mineragao, 
nao bastou para libertar o homem brasileiro 
em geral, e do campo em particular (...}. 

i 
"O fenomeno que permite a conversao 

dos grandes contingentes de escravos em 

'servos' — a 'regressao feudal' — ocorre 

a partir do momento em que zonas escra- 

vistas declinam sua produtividade"S2) 

Embora esta tese da "regressao feudal" 
tenha sido abandonada pela historiografia, 
vale notar que aos autores dessa obra, o 

trabalho escravo mostrava-se inadequado 
tanto a economia "progressiva" (as areas 

cafeeiras) quanto as areas em regressao 

(agucar e mineragao) dada sua baixa produ- 
tividade e alto custo. 

Abandonada a tese da "regressao feudal" 
os argumentos relatives a baixa produtivi- 

dade do trabalho escravo encontram-se me- 
Ihor formulados em algumas obras da de- 

cada de 1960. Sem duvida, uma das ex- 
posigoes mais rigorosas 6 a de Fernando 

(2) SANTOS, Joel R. et alii. Historia nova do 
Brasil. Sao Paulo, Brasillense, 1964. v. 4 
p. 14-16. 

Henrique Cardoso^); vale, pois, seguir seus 

principais argumentos, que buscam, em es- 

sencia, demonstrar a incompatibilidade en 

tre Capitalismo e Trabalho Escravo(4). Em 

uma unica proposigao, Cardoso resume os 

argumentos que pretende aprofundar: 

a economia escravocrata, por motivos 

que se inscrevem na propria forma de orga- 

nizagao social do trabalho, impoe limites ao 

processo de racionalizagao da produgao e a 
calcubilidade economica. Isto signified que, 

a partir de urn certo limite, a economia es- 

cravocrata se apresenta como urn obstaculo 
fundamental para a formagao do capitalis- 
mo."^) 

Dm primeiro conjunto de argumentos de 

apoio a essa afirmagao busca demonstrar 
ser a economia escravocrata uma economia 

de desperdicio por sua propria natureza. 
Isto ocorre, antes de mais nada, porque na 

economia escravista a preocupagao primei- 
ra e com organizar e controlar a mao-de-obra, 
mais do que com organizar a propria produ- 

gao. Por um lado, deve-se manter o escra- 
vo permanentemente ocupado, a fim de pre- 

servar a disciplina; por outro, a impossibili- 

dade de dispensa do escravo nos momen- 
tos menos ativos da produgao implica gas- 

tos de manutengao durante todo o ano — 

logo, ha que se ocupar o escravo de algu- 

ma forma. Evidencia-se, desde ja, uma pri- 
meira forma de desperdicio: por utilizar o 
trabalho escravo em tarefas acessorias, ou 
por prolongar o proprio processo produtivo 

desnecessariamente, encontramos no siste- 
ma escravista uma permanente capacidade 
ociosa. Capacidade ociosa esta que se re- 
vela nao pela presenga de escravos ociosos 
e sim por sua utilizagao em tarefas improdu- 

(3) CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalis- 
mo e escravidao no Brasil meridional. S§o 
Paulo. Difusio Europdia do Llvro, 1962. 
(especialmente p. 186-205). 

(4) Esta proposigao ja aparece em PRADO Jr., 
Caio. Historia economica do Brasil. 12.a 
ed. Sao Paulo, Brasiliense, 1970. p. 175. 

(5) CARDOSO, F. H. op. clt., p. 189. 
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tivas ou de modo ineficiente na propria pro- 

dugao. 

A mesma preocupagao de controle da mao- 

-de-obra leva a outra forma de desperdfcio: 

a disciplina de trabalho imposta ao escravo 

pela violencia elimina qualquer possibilida- 

de de incentivo a produgao (como pode 

ocorrer no capitalismo por meio do salario), 

ao mesmo tempo em que implica acentua- 

dos gastos de supervisao (feitores etc.) 

a fim de evitar a insubmissao dos escravos 

O desperdfcio tambem se verifica porque, 
sem a possibilldade de dispensa e recruta- 

mento imediatos, o quadro de escravos nao 

pode adequar-se as flutuantes condigoes do 
mercado. O aumento da produgao so sera 
conseguldo pela compra de novos escravos 
que permanecem ociosos em fases de re- 

tragao do mercado. 

Todos estes argumentos fundam-se, por- 
tanto, na proposta de que a economia es- 

cravista, de desperdicio, constltui um obs- 
taculo ao calculo e a racionalidade e, como 
tal, ao capitalismo (entendido aqui nos ter- 
mos da concepgao weberiana). 

Fernando H. Cardoso avanga, entretanto, 
por outro conjunto de argumentos (fundados 

na analise marxista) para reiterar a incom- 
patibilidade entre escravismo e capitalis- 
mo. A essencia do argumento e aqui apre- 

sentada: 

"(...) a escravidao se tornou um obs- 
taculo insuperavel para o desenvolvimento 

do capitalismo e um sistema destinado ao 

insucesso diante da concorrencia capitalis- 
ta, por uma outra razao mais diretamente 

vinculada a propria forma de organizagao do 

trabalho escravo: o sistema escravocrata 

impedia, no Sul, a Intensificagao do proces- 
so de divisao tecnica do trabalho e a espe- 

cial izagao profissional/'W 

Embora nao o faga de modo muito explf- 
cito, Cardoso parece endossar, quanto a es- 

(6) id. ibidem, p. 194. 

te aspecto, a tese de que qualquer forma 

de "ensino" aos escravos constituiria amea- 

ga a ordem estabelecida, por abrir a pos- 

sibilidade de revolta diante do dommio de 

seus senhores(7). Limitada, desse modo, a 

"qualificagao" dos escravos, tambem estaria 

obstada a divisao do trabalho e o aumento 

da produtividade. 

Finalmente, lembra Fernando H. Cardoso 

que, mesmo sob iguais condigoes de produ- 

tividade, o trabalho livre propicia maior ta- 

xa de lucro do que o trabalho escravo. Ao 

se comprar um escravo, realiza-se um em- 
pate de capital provavelmente superior ao 
salario de um trabalhador por perfodo de 

produgao. Logo, na economia escravista o 

capital a ser remunerado e substancialmen- 

te maior, implicando pois, sendo iguais as 
demais condigoes, menor taxa de lucro com- 
parada a da economia baseada no trabalho 
livreW. 

Esta analise teorica de Cardoso nao pre- 

tende, por si, explicar o processo historico 
do termino do escravismo no Brasil. O ca- 

so estudado em sua obra, a economia do 
charque no sul do Pafs, encontra na concor- 
rencia com a produgao platina de carne o 

principal elemento de sua desagregagao. 
Mas o proprio autor sugere a posigao que 

sua analise pode assumir na discussao mais 
ampla; apesar de conter elementos peculia- 

res a economia do charque, a analise 

mostra que o regime servil limita 

as possibilidades da racionalizagao da vida 

economica e, por consequencia, de desen- 
volvimento do capitalismo. Insisto sobre 

este ponto porque, como e sabido, o regime 

escravista desenvoiveu-se no Brasil como 
um recurso para a obtengao de mao-de-obra 

abundante para a produgao mercantil de pro- 

(7) Ver, por exemplo, NOVAIS, Fernando A. 
Estrutura e dinamica do antigo sistema co- 
lonial. Sao Paulo, CEBRAP, 1974. 

(8) Neste resumo dos argumentos de Fernan- 
do H. Cardoso substancial simplifica- 
gao, embora tenhamos procurado manter a 
essencia do original. 
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dutos agrarios tropicais numa economia que 

supunha ja o desenvolvimento do capital is- 

mo comercial. Sabe-se que tal sistema fun- 

cionou adequadamente, isto e, permitiu lu- 

cros elevados ou razoaveis, por muito tem- 

po. Ninguem ignora, tambem, que historica- 

mente as possibilidades de persistencia des- 
se regime encontraram seu ocaso com o ter- 

mino do trafico, que reduziu drasticamente 
o fornecimento da mao-de-obra. Nao obs- 

tante, a analise que fiz demonstra que, teo- 

ricamente, o regime escravocrata acaba por 
tornar-se urn entrave para o desenvolvimen- 
to do capitalismo independente das possibi- 

lidades de suprimento de escravos, tao lo- 
go haja necessidade de intensificar os meios 

tecnicos de produgao e de apelar para a cal- 
cubilidade e para a economia dos fatores 
de produgao."W 

Resta observar como esta linha teorica 
— a da inadequagao do trabalho escravo a 

uma economia mals "progressiva" — foi 
articulada a histdria, para entender o fim 
do escravismo no Brasil. Lembremos, de 

imcio, que a economia "progressiva" e iden- 
tificada com a cafeicultura que, em algum 
sentido, se aproximaria de bases capitalis- 

tas. 6 tambem ai que se da a substituigao 
gradual do trabalho escravo pelo livre, even- 
to esse a ser integrado na analise teorica. 
Finalmente, nao devemos esquecer a Abo- 

ligao do Escravismo em 1888 como outro 
elemento necessario a plena compreensao 
do fim do escravismo no Brasil. Encontra- 
mos em Emilia Viotti da Costa e em Octa- 
vio lanni a articulagao acima indicada dos 
elementos teoricos (desenvolvidos anterior- 
mente com base em Fernando H. Cardoso) 
com os eventos histdricos que moldam o 
termino do escravismo no Brasil. 

Nao e necessario explicitar, no trecho se- 
guinte, a presenga dos argumentos acima 

desenvolvidos: 

"O trabalho escravo comparado ao livre 

tornava-se cad a vez mais improdutivo. Es- 

se fato se evidenciava nas regioes em que 

(9) CARDOSO, F. H. op. cit., p. 199. 

gragas aquelas transformagdes foi possivel 

maior racionalizagao dos metodos de traba- 

lho. Dentro das novas condigoes de produ- 

gao ja nao era necessario manter mobiliza- 

do todo o tempo a forga de trabalho. Con- 

vinha mesmo dispensa-la uma parte do ano, 

pois a manutengao do escravo era onero- 

sa (...) Havia ainda a considerar o capital 
empatado e imobilizado que ele representa- 

va e que tendia a desaparecer com a morte 

do escravo ( ..) Os fazendeiros das areas 

mais prdsperas comegavam a encarar o tra- 
balho livre como sendo mais vantajoso que 

o escravo e se empenharam em promover a 
imigragao/'OO) 

Ja se mostra clara, nesse trecho, a 
relagao entre a incompatibilidade teorica es- 
cravismo-capitalismo e a substituigao do tra- 

balho escravo pelo livre do imigrante euro- 

peu na economia cafeeira. Apesar de in- 
corrermos em certa repetigao, vale repro- 
duzir excertos da obra de Octavio lanni, em 

que as mesmas questoes sao colocadas de 

modo mais explicito. De inicio, lanni reco- 
loca os argumentos teoricos ja levantados 
anteriormente: 

"Em teoria, os processos racionais do mo- 
do capitalista de produgao tendem a tor- 

nar-se incompativeis com a condigao es- 
crava do trabalhador. Ou melhor, na em- 
presa nacional de entao, como em qualquer 

empresa capitalista, ou tendente a esse pa- 
drao, a participagao de mao-de-obra precisa 

conformar-se as exigencias da produgao de 
lucro. Isto exige larga flexibilidade na orde- 

nagao dos fatores e, em consequencia, na 

organizagao do empreendimento. Isto e, o 
capital, a terra, a tecnica e a mao-de-obra 
precisam ser combinados em fungao das 

flutuagdes ou exigencias da oferta e da pro- 
cura. No regime de mercado, a empresa 

deve ajustar-se, tao pronto quanto possivel, 
seja a oferta dos fatores, seja a procura de 

(10) COSTA, Emilia Viotti da. O Escravo na 
grande lavoura. In: HOLANDA, Sergio Buar- 
que de. Historia geral da civilizagao brasi- 
leira, Sao Paulo, Difusao Europdia do Livro, 
1969, t. 2, v. 3, p. 177. 
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mercadorias, is to e, de produtos acabados. 

For isso, os processes tipicos do sistema 

capitalista impdem que todos os fatores, in- 

clusive a mao-deobra, conformem^se pro- 

gressivamente a racionalioade inerente a 

produgao de lucro. Nesse sentido, a trans- 

formagao do trabalhador livre e uma neces- 

sidade, o trabalhador deixa de ser meio de 

produgao." 

Esta proposigao e, a seguir, aprofundada: 

"A partir de meados do seculo a contra- 

digao entre mercadoria e escravo se torna 

insustentavel, pelas seguintes razoes. Em 
um piano mais geral, o escravo e um traba- 
lhador cuja atividade se organize segundo 
um padrao de racionalidade propria do regi- 

me de produgao mercantil. No regime es- 

cravocrata, nos termos em que ele se orga- 
nizou no Brasil, o escravo aparece na con- 
digao de meio de produgao. A maneira pel a 

qual ele e incorporado na estrutura do em- 
preendimento, ao lado da terra, da tecno- 

logia, da materia-prima, dao-lhe o carater 
de um entre outros meios de produgao. O 

escravo e comprado, alugado, emprestado, 
dado de presente ou vendido como coisa ou 

como semovente (...) Entretanto, enquanto 
capital aplicado, a sua vida produtiva esta 

sujeita a fuga, a doenga, a incapacidade 

temporaria ou permanetne, a morte. Isto 

signified que, enquanto meio de produgao, 
o valor do escravo e suscetivel de flutua- 

goes bruscas, inclusive reduzindo-se a zero. 

Em outros termos, num momento o escravo 

representa a aplicagao de uma soma relati- 

vamente elevada de capital, tendo-se em 

vista que corresponde a uma inversao para 

varios anos. Ao passo que no instante se- 

guinte pode corresponder a uma perda to- 

tal (...) Portanto, o capital investido em 

escravos esta sujeito a riscos muito maio- 

res que aqueles aos quais estao expos- 

tos a terra, as maquinas e ferramentas, o 

gado de tragao etc. Em suma, o padrao de 

racionalidade possivel e necessario na em- 

presa produtora de cafe, por exemplo, esta 

prejudicado pelas flutuagoes imprevistas as 
quais esta exposto o escravo." 

O mesmo problema da incompatibilidade 

entre trabalho escravo e capitallsmo e re- 

forgado por lanni a seguir: 

"Ao compreender que o lucro nao e ape- 

nas fungao de barganha no mercado, mas 

tambem dos custos, e que estes podem ser 
controlados e reduzidos pela organizagao 

mais ou me nos racional da em presa ou da 

fazenda, evidencia-se ao empresario que ja 

nao e mais negocio comprar escravos. Tor- 

na-se obvio que e preferivel operar com o 
trabalhador livre, colono ou assalariado, cuja 
remuneragao (ou mar gem de apropriagao 

avaliada monexariamente) e fungao do pro- 

duto da forga de trabalho."W 

Evidencia-se, nos trechos acima, como 

lanni busca demonstrar a inviabilidade de o 

trabalho escravo continuar como base da 
economia brasileira na segunda metade do 

seculo XIX. A hipotese ja sugerida ai — 
de que a area cafeeira molda-se crescente- 

mente por padroes capitalistas — 6 desen- 
volvida a seguir com referenda especial ao 
chamado Oeste Paulista. 

"Nessa area, a fazenda de cafe apresenta 
caracteristicas de empresa. Ha um conjun- 
to de vinculagdes inerentes ao carater mer- 
cantil e exportador da economia cafeeira, 

que impunha o modo capitalista de organiza- 

gao. Dentre os vinculos essenciais a defi- 
nigao da empresa, destacam-se: o progres- 

sivo desenvolvimento do intercambio com 

os compradores de cafe no exterior: a for- 

malizagao das relagdes entre a unidade pro- 
dutora e os comissarios e exportadores, de- 

vido ao vulto dos negocios, as flutuagoes do 
fluxo de capital financeiro, a expansao con- 

tinua das plantagoes; a predominancia des- 

sa produgao na economia nacional e seus 
vinculos com os centros consumidores no 

Exterior tornaram a cafeicultura elemento 

importante nas razoes de Estado. Devido 

ao modo pelo qual esse sistema de rela- 

gdes se desenvolvia, verifica-se crescente 

(11) IANNI, Octavio. Ragas e classes sociais no 
Brasil. 2.a ed. Rio de Janeiro, Civilizagao 
Brasileira, 1972, p. 6: 30-33. 
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racionalizagao dos negocios no setor do ca- 
fe. £ verdade que a racionalidade possivel 

no setor espraiou-se por fases encontrando 

as vezes obstaculos muito resistentes. 

"Paradoxalmente, a racionalizagao da ca- 
feicultura, tomada como um todo, progrediu 
da esfera da comercializagao para a de pro- 

dugao. Por essa razao, em certos casos, o 
comissario submeteu o fazendeiro. Em seus 

desenvoivimentos fundamentais, no entanto, 
o processo de racionalizagao inerente a ne- 

cessidade da produgao de lucro impos-se 
nos varies niveis da cafeicultura/'W 

O conjunto acima citado, a partir de Octa- 
vio lanni, resume, portanto, as razdes que 
teriam tornado crescentemente capitalista a 

economia cafeeira (em especial do Oeste 
Paulista) e porque, dada tal transformaQao, 
ter-se-ia a substituigao do trabalho escravo 
pelo livre (e, portanto, promover-se-la a 

imigragao). 

Resta ainda entender, nesta linha de ar- 
gumentos, como se processa, afinal, a Abo- 
licao do Escravismo em 1888. £ claro, a 

substituigao do trabalho escravo pelo livre 
nao Impilca o flm da instituigao do escravis- 
mo: no entanto, se o trabalho livre se mos- 
tra, agora, mais lucrativo do que o escravo 

nao seria estranho que os proprios empre- 
sarios — no caso, os fazendeiros de cafe 
— propusessem a Aboligao do escravismo. 
Esta proposta esta presente, de modo nao 
muito claro, em Emilia ViottK13) e tambem 
em Octavio lanni ao afirmar que: 

"A libertagao do escravo e o processo 
pelo qua! se da um avango na constituigao 
das condigoes racionais indispensaveis a 

produgao crescente de lucro. Somente quan- 
do o trabalhador e livre a sua forga de tra- 

balho ganha a condigao efetiva de merca- 
doria. E como tal, ela pode ser comprada 

segundo as necessidades da empresa, isto 

(12) id. ibidem, p. 16. 

(13) COSTA, Emilia Viotti da. op. cit., p. 185-86. 

e, da produgao de lucro. Este e o sent id o 
essencial da Aboligao."W) 

Evidentemente, a adequagao desta forma 

de explicar a Aboligao dependeria da pre- 

senga ativa de fazendeiros nesse processo. 
Entretanto, esta evidencia nao e tao clara, 

embora possamos encontrar algum apoio de 
fazendeiros de cafe a certas medidas aboli- 

cionistas (mas quase sempre em termos da 

aboligao gradual) no Parlamento ou nas As- 

sembldias Provincials. 

Sem duvida, o Movimento Abolicionista 

propriamente dito tern seu nucleo nos cen- 
tres urbanos e sua base esta constituida 
pelas chamadas camadas medias urbanas. 

Este fato, amplamente conhecido, da mar- 
gem a interpretagoes como a de Octavio 
lanni, que se segue: 

"( .os agentes da situagao, em espe- 
cial os proprietarios de oficinas artesanais 
e de fabricas surgidas em c/ecorrenc/a dos 

estimulos diretos e indiretos da cafeicultu- 
ra, compreendem que a produgao guarda 

uma relagao funcional com o consumo, que 
e um dos seus limites. Portanto, ao mes- 
mo tempo que desejam a expansao dos seus 

negocios, mediante o protecionismo alfan- 
degario, por exemplo, a! me jam a transfor- 
magao do escravo em trabalhador livre. 

Compreendem que o trabalhador livre e con- 
sumidor potencial ou efetivo, como o fun- 

cionalismo civil e militar. Em consequencia, 
os interesses reais dos setores nao agrico- 

las estao na base das razdes humanitarias 
que alimentam o abolicionismo. Esse e um 
dos motivos pelos quais as consciencias 

acomodadas de ontem (seja o clerigo ou mi- 
litar, seja o profissional liberal ou o funcio- 

nario, o jornalista ou o politico) manifestam 

inconformismo diante da situagao presente 
do escravo. Muitas vezes os mesmos gru- 

pos sociais estao realizando movimentos de 

opiniao publica sobre a reorganizagao do 

ensino, as vantagens do regime republicano, 

(14) IANNI. Octavio. op. cit., p. 14. 

34 



Flavio de Saes 

a conveniencia de separar a Igreja do Esta- 

do etc/'C15) 

Embora esta proposigao seja, em princf- 

pio, plausivel, ela nao corresponds a eviden- 

cia historica dispomvel. Alias a dificuldade 

se revela no proprio texto citado: embora 

os interesses da producao de mercadorias 

constituam, para lanni, a base real do aboli- 

cionismo, nao pode o autor encontrar sua 

presenga definida naquele movimento. En- 

contra clerigos, militares, profissionais libe- 

rals, funcionarios, jornalistas: nao precisa- 

mos ressaltar que nenhum deles tern inte- 

resse direto na produgao artesanal e manu- 

fatureira, fato esse a exigir, portanto, maior 

reflexao. A essa questao pretendemos re- 
tornar neste mesmo trabalho, apos tentar- 

mos identificar uma segunda corrente na 
historiografia. 

2. O Termino do Escravismo como 

Resultado da Escassez de 

Mao-De-Obra 

A questao da escassez da mao-de-obra na 
segunda metade do seculo XIX no Brasil e 

tao evidente que nenhum autor pode fur- 
tar-se a alguma referencia. Mesmo os au- 

tores ja citados, que se fixam na discussao 

da incompatibilidade entre trabalho escravo 

e capitalismo, acabam por reconhecer o fim 

do trafico em 1850 como elemento crucial 

no processo de declmio do escravismo no 
BrasilOfi). Ha, entretanto, urn ponto a ser 

retido: se admitirmos que a escassez de 

mao-de-obra efetivamente determina a subs- 

tituigao do escravo pelo trabalhador livre, 

os argumentos de incompatibilidade escra- 

(15) id. ibidem, p. 31-32. 

(16) 0 trecho de lanni, a seguir, e tipico: — 
"Diante dos problemas criados pela ex- 
pansao economica ocorrida durante a se- 
gunda metade do seculo XIX, sobressai a 
escassez do fator mao-de-obra. O estan- 
camento do trafico de africanos, a taxa 
negativa de crescimento vegetative da po- 
pulagao escrava e o desenvolvimento eco- 
nomico traduzem-se numa efetiva fome de 
bragos". I ANN I, Octavio, op. cit., p. 16. 

vismo-capitalismo — como explicagao para 

o mesmo processo — podem ser colocados 

em duvida. Alias, este e o motive basico 

pelo qual devemos distinguir as duas cor- 

rentes interpretativas. 

Acreditamos que em Celso Furtado, mais 

do que em outros autores, a escassez de 

mao-de-obra aparece como determinante da 

substituigao do trabalho escravo pelo livre 

Apos observar os resultados do estancamen- 

to da importagao de escravos, Furtado pro- 

cura discutir as fontes alternativas de mao- 

-de-obra. Eliminada a possibilidade de ar- 
regimenta-la internamente (no setor de 

subsistencia), surge a imigragao para resol- 

ver o problema. Esta solugao, no entanto, 

apenas se mostra viavel para as areas em 
crescimento — ou seja, as areas cafeeiras 

— de modo a criar certa diferenciagao in- 

ternal ao lado das areas que ja empregam 

intensamente o trabalho livre do imigrante 

europeu, continuam as areas estagnadas a 
fazer uso do trabalho escravo. Esta duali- 

dade, dentro do mesmo pals, justifica, para 
Furtado, o fim da instituigao do escravismo 

(ou seja, sua aboligao em 1888). Tai con- 
clusao se faz a partir da negagao de que o 
ato que extingue o escravismo tivesse pro- 

vocado mudangas essenciais na organiza- 

gao da produgao e na distribuigao da renda. 
Em si, a aboligao representa, para Furtado, 

uma forma de redistribuir a riqueza: o es- 

cravo liberto, antes um elemento do ativo 

dos seus senhores, ganha a propriedade so- 

bre a sua pessoa, embora esta deixe de ter 
valor monetario. Este fato, no entanto, nao 

levaria necessariamente, como efetivamen- 

te nao leva no Brasil, a redistribuigao da 

renda em favor dos antigos escravos e nem 

mesmo a mudangas radicals na organizagao 

da produgao. Apos argumentar longamente 

nesse sentido, Furtado pode entender o sig- 

nificado da Aboligao. Em suas palavras: 

"Observada a aboligao de uma perspecti- 

va ampla, comprova-se que a mesma cons- 

titui uma medida de carater mais politico 

que economico. A escravidao tinha mais 

importancia como base de um sistema regio- 

nal de poder que como forma de organiza- 
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gao da produgao. Abolido o trabalho escra- 
vo, praticamente em nenhuma parte houve 

modificagdes de real significagao na forma 

de organizagao da produgao e mesmo na 

distribuigao da renda. Sem embargo, havia 

•se eliminado uma das vigas basicas do sis 

tema de poder formado na epoca colonial e 

que, ao perpetuar-se no seculo XIX, cons- 
tituia urn fator de entorpecimento do desen- 

volvimento econdmico do pais/'W 

Nao e necessario ressaltar as diferengas 
entre a analise de Furtado e as anteriores 

de Cardoso, lanni e Viotti. Nestas, a subs- 

tituigao do trabalho escravo pelo livre (e 
pelo menos em lanni a propria Aboligao) 

aparece como imposta pelo novo carater da 
economia tendente ao capitalismo. Em Fur- 
tado, o trabalho livre aparece como alterna- 

tiva imposta pela escassez da mao-de-obra 
escrava e a Aboligao teria apenas significa- 
do politico. O escravismo constituiria, ain- 
da no fim do Imperio, a base de poder das 
areas mais atrasadas (especialmente o Nor- 

deste); a Aboligao, ao romper essa base, 
abria para as novas areas em expansao (as 
cafeeiras do Centro-Sul) a possibilidade de 
algarem-se ao poder. A Republica, e a des- 
centralizagao politica que a caracteriza, ex- 
pressariam exatamente essa nova configura- 
gao do poder no Brasil. 

Embora de modo menos evidente, acredi- 
tamos que em Paula BeiguelmanC18) a dis- 
ponibilidade de mao-de-obra atue como de- 
terminante no processo de desagregagao do 
escravismo. Aqui, no entanto, a escassez 

do mao-de-obra se articula ao jogo politico 

regional e partidario, dando como resultado, 
no ambito do Parlamento, medidas que le- 

(17) FURTADO, Celso. Formagao economica do 
Brasil. 8.a ed. Sao Paulo, Editora Nacional, 
1968, p. 149. 

(18) Seguiremos nesta exposigao: BEIGUELMAN, 
Paula. A formacao do povo no complexo 
cafeeiro: aspectos politicos. Sao Paulo, 
Pioneira, 1968. As mesmas proposigoes 
encontram-se tambem em: BEIGUELMAN, 
Paula. Pequenos estudos de ciencia poli- 
tica. 2.a ed., Sao Paulo, Pioneira, 1973. 

vam a extingao gradual do escravismo (fim 

do trafico, lei do Ventre Livre, dos Sexage- 
naries e, por fim, a propria Aboligao). 

Ja ao explicar a extingao do trafico, Paula 
Beiguelman nos revela as bases de seus 

argumentos. Sem ignorar a pressao inglesa 

(que e cuidadosamente qualificada), essa 

autora encontra internamente certa articula- 

gao entre as areas escravistas, que permite 
levar a frente a medida da extingao: no Nor- 

te (pecuaria com centro no Ceara) havia 
interesse na extingao, pois esta vaiorizaria 

o escravo. Como essa area ja estava ven- 
dendo seus escravos, a extingao representa- 

ria um ganho liquido no comercio do es- 
cravo como mercadoria. 

No Nordeste agucareiro, dado o relative 
declinio da atividade e as grandes compras 

de escravos realizadas nos anos quarenta do 
seculo XIX, a extingao do trafico nao apa- 
receu como desastrosa. 

No Centro-Sul cafeeiro, em expansao, o 
problema da mao-de-obra mostrar-se-ia mais 

grave; entretanto, as velhas areas cafeeiras 
podiam contar com os estoques do Norte 

(que ja eram objeto do comercio interpro- 
vincial); e no Oeste Paulista, a se voltar 

no momento para a produgao de cafe, ja se 
abriam novas perspectivas com as primeiras 
experiencias de imigragao. Paula Beiguel- 
man ve nessas experiencias a disposigao dos 

fazendeiros do Oeste Paulista em deslocar 
recursos da compra de escravos para outras 
formas de mao-de-obra (e, aqui, se aproxi- 
ma, por exemplo, de Octavio lanni) e ain- 

da o seu desinteresse profundo quanto ao 
trabalho escravo. Ou seja, embora conti- 
nuassem a usar o trabalho escravo, os fa- 

zendeiros dessa area ja viam a necessidade 
e a possibilidade de buscar novas alternati- 

vas, de modo a nao precisarem lutar pela 

permanencia do comercio internacional de 
escravos. 

Desta forma, a proposta de extingao do 
trafico nao encontraria resistencia nas prin- 

cipais areas economicas do Pafs, tornando 

viavel sua aprovagao. 
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Quanto a Aboligao do Escravismo, Paula 

Beiguelman a coloca em meio ao conflito en- 
tre imigrantlsmo e areas escravistas. Apos 

reconhecer a existencia do movimento abo- 

licionista urbano, a autora entende ter sido 

decisiva a adesao do setor imigrantista ao 

abolicionismo. 

Tal adesao se define, no entanto, ao m'vel 

da politica economica e nao como resultado 

de uma incompatibilidade essencial entre o 

trabalho escravo e a imigragao. Ou seja, o 

setor imigrantista passa a propor medidas 

de apoio a imigragao por parte do Estado, a 

fim de criar um amplo mercado de trabalho. 

A imigragao subvencionada encontra a re- 
sistencia dos setores escravistas (especial- 
mente em Sao Paulo) pois, a par dos gastos 
com a imigragao, ampliam-se os tributes so- 

bre a propriedade e o comercio de escravos. 
Nesse nivel — da agao junto ao Estado — 

define-se o conflito entre setor imigrantista 

e setor escravista de modo tal a surgir a 
destruigao do escravismo como necessaria 

para a afirmagao politica do imigrantismo. 

De certo modo, Paula Beiguelman reforga, 

em piano mais geral, seus argumentos ao 
concluir: 

"Em vista do que expusemos ate agora 

torna-se possivel alijar definitivamente a ex- 

plicagao que se serve do recurso de inter- 

pretar as transformagoes ocorridas no Oes- 
te Paulista, em contraposigao ao Vale do 

Paraiba, como consequencia de uma "menta- 
lidade" especifica dos empreendedores da- 

quela area. 

"Na verdade, com tal esquema, nao se faz 
mais do que repetir, reformulando-a, em bo- 
ra, e com pretensao cientifica, a ideoiogia do 

Oeste paulista, que atribuia aos fazendeiros 
do Vale, o epiteto de "emperrados". Ora, o 

papel da analise, a nosso ver, consiste justa- 

mente em procurar compreender as condi- 
goes estruturais que impeliram a lavoura da 

area mais nova a buscar definigoes econo- 

micas diversas estimulando nos seus fazen- 

deiros um comportamento diferencial e, cor- 

relatamente, a "mentalidade" peculiar — 

agora percebida como RESULTANTE e nao 

mais, de forma simplista, como CAUSA."(19) 

Vale ressaltar, Paula Beiguelman encontra 

na propria disponibilidade de mao-de-obra o 

elemento fundamental no determinar as 

agoes de cada grupo identificado. Desse 

modo, embora de forma indireta, a escas- 

sez de mao-de-obra (e nao a inadequagao do 

trabalho escravo a economia cafeeira "capi- 

talista") teria condicionado o processo de 

desagregagao do escravismo. 

Poderiamos tentar incluir outros autores 
nas duas linhas explicativas do termino do 

escravismo. Parecemos mais razoavel, no 

entanto, buscar o confronto entre tais eX- 

plicagoes e com a evidencia historica dis- 
ponivel. 

3. Algumas Observagoes Finais 

Evidentemente, nao cabe nesta nota a dis- 
cussao integral do problema do termino do 

escravismo. Esta deveria incluir, inclusive, 
a analise da propria introdugao do trabalho 

escravo a fim de se ter visao mais segura 
do processo em estudo. Por outro lado, 

algumas questoes de importancia teorica 
estao presas a tematica desta nota: por 

exemplo, o problema da formagao do capi- 
talismo no Brasil. Para autores que nao 

veem incompatibilidade entre escravismo e 
capitalismo, a formagao social brasileira ja 
no periodo colonial seria capitalista. Tra- 

ta-se, no entanto, de um "capitalismo in- 

completo" e a transigao para o trabalho II- 
vre colocaria a ultima das determinagSes 

capitalistas do sistemaC20). Inversamente, 
aqueles que julgam ser o trabalho escravo 

incompatfvel com o capitalismo devem en- 
tender o processo de desagregagao do es- 

cravismo no Brasil como parte da prdpria 

(19) BEIGUELMAN, Paula. A Formagao do po- 
vo ... p. 71-72. 

(20) Ver, por exemplo, PRADO JR.. Calo. A 
Revolugao brasileira. S§o Paulo, Brasilien- 
se, 1966. A mesma corrente acreditamos 
se flliarem Paula Beiguelman e Maria Syl- 
via de Carvalho Franco. 
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constituigao do capitalismo. Tal questao nos 
levaria, entretanto, muito alem dos limites 

deste trabalho. 

Ha, entretanto, um aspecto Importante, 
que merece ser aqui retomado. Nas duas 

correntes interpretativas esquematizadas 
anteriormente, sugere-se terem os fazendei- 

ros de cafe das areas mais recentes (Oeste 
Paulista) papel decisive na Aboligao do Es- 

cravismo. As razoes arroladas variam de 
acordo com as bases interpretativas: a in- 

compatibilidade entre trabalho escravo e ca- 
pitalismo (levantada por varies autores) fa- 
ria com que os agentes da transformagao 
capitalists (os fazendeiros de cafe do Oeste 
Paulista) buscassem destruir o escravismo 

como instituigao. 

Ja os que veem na introdugao do trabalho 
livre do imigrante europeu apenas uma for- 

ma de enfrentar a escassez de mao-de-obra 
encontram no piano politico motives para 
os fazendeiros do cafe promoverem a Aboli- 
gao: para Furtado, a fim de enfraquecer a 
base de poder da velha aristocracia; para 
Paula Beiguelman, a fim de favorecer a em- 
press da imigragao por meio de incentives 
ao nivel da politica economica. Em outras 
palavras, o Imigrantismo passa a se identi- 
ficar com o Abolicionismo. 

Esta mesma proposta reaparece em tra- 
balho recente de Cardoso de Mello; apos 
discutir longamente o que entende por cri- 

se da economia mercantil escravista, este 
autor mostra como surge o vinculo entre 
Abolicionismo e Imigrantismo. Vale repro- 
duzir suas palavras: 

"£ preciso, portanto, afastar dois equivo- 
cos proprios dos que se cingem ao racioci- 

nio estatico. Pouco importa que a taxa de 
lucro das unidades em operagao fosse a/fa 

e que o trabalho escravo se tivesse por mais 
rentavel, pelos empresarios, que o trabalho 
arsalariado. Relevante, insistimos, e o fato 

d^ nue, prosseguindo, a acumulacao have- 
ria de ser cada vez mais entravada. Em ou- 

tras palavras, nao e preciso que o escravis- 
mo se desintegre porque nao fornega ne- 

nhuma rentabilidade as empresas existen- 

tes: para ser colocado em xeque basta que 

obstante a acumulagao." 

E, adiante: 

"O trabalho assalariado se tornara domi- 
nante e o Abolicionismo, a principio um mo- 
vimento social amparado apenas nas cama- 

das medias urbanas e que fora ganhando 

para si a adesao das classes proprietarias 

dos estados nao cafeeiros, a medida em que 

o cafe passara a drenar para si escravos de 
outras regioes, recebera, agora, o respaldo 

do nucleo dominante da economia cafeeira. 
Abolicionismo e Imigrantismo tornaram-ae 

uma so e mesma cousa."(21> 

Embora Cardoso de Mello entenda ser o 

grande capital mercantil (e nao propriamen- 
te os fazendeiros de cafe) o elemento do- 
minante na economia cafeeira, fica clara a 

proposta de que a adesao do Imigrantismo 
ao Abolicionismo se faz pelas necessidades 
de acumulagao da propria economia cafeeira. 

Ao confrontar estas proposigoes com al- 

guma evidencia histories disponivel surgem 
problemas sobre os quais vale refletir. 

Em primeiro lugar, indica-se que em mea- 

dos da decada de 1880 raras fazendas mo- 

viam-se exclusivamente com base no tra- 
balho livre de imigrantes, mesmo nas zo- 
nas colonizadas mais recentemente^22). Isto 

sugere que, mesmo proximo de 1888, e di- 

ffcil encontrar, no piano da produgao, um 
setor puramente imigrantista, ou seja, um 
grupo de fazendeiros sem nenhum vinculo 
com a propriedade de escravos. 

Por outro lado, devemos lembrar que a 

acao do Movimento Abolicionista se acen- 

(21) •"EMn. Jo^ Manuel Cardoso de. O Capi- 
talismo tardio. Campinas, 1975. p. 83 e 88. 
(mimeo.) 

(22) Ver COSTA, Emilia Viotti da, op. cit., e 
tambem CONRAD, Robe.i. Os ultimos anas 
da escravatura no Brasil (1850-1888). Rio 
do Janeiro, Civilizagao Brasileira, 1975. 
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tua no comego dos anos oitenta e ganha for- 

ga em toda essa decada. Na Provmcia de 

Sao Paulo, a Capital e a cidade de Santos 
aparecem como nucleos do movimento, que 

tem nas chamadas camadas medias (nas 
palavras ja citadas de lanni: clerigos, milita- 

res, profissionais liberals, funcionarios, jor- 
nalistas) seus elementos propulsores. Em 

cuidadosa pesquisa, Ronaldo Marcos dos 

SantosC23) nos mostra como o Movimento 
Abolicionista passa da propaganda a agita- 

gao, de modo a envoiver, por fim, os pro- 

prios escravos. Ao incitar revoltas nas fa- 

zendas e ao promover fugas em massa de 

escravos, o Movimento Abolicionista coloca- 

va em xeque a propria continuidade do es- 
cravismo em Sao Paulo. 

Neste momento, sob a ameaga de terem 

suas fazendas despovoadas de escravos, cer- 

tos grupos de fazendeiros aderem a algu- 
mas propostas de emancipagao dos escra- 

vos(24). De tais propostas sempre consta 

a preocupagao de evitar que se desorgani- 

ze o quadro de trabalho da Provincia [ainda 

com base em escravos) e isso em claro con- 
flito com a agitagao promovida pelo Movi- 
mento Abolicionista. Tal fato se mostra evi- 

dente nas medidas sugeridas, por exemplo, 

por Antonio Prado (cuja atitude "pro-Aboli- 

gao" e tida como marco fundamental da ade- 
sao dos fazendeiros ao movimento abolicio- 

nista). Ao apreciar um projeto de emanci- 

pagao gradual de escravos (em 1885), afir- 
mava Antonio Prado: 

"A prudencia aconselha que o movimento 

emancipador seja mais vagaroso nos primei- 
ros anos da lei que for votada para encur- 

tar o prazo da escravidao, devendo crescer 

progressivamente na razao do encurtamento 
do orazo calculado. 

"Desta maneira o projeto garantiria melhor 

os interesses da produgao, habilitando os 

(23) Ve; SANTOS, Ronaldo Marcos. O termino 
do oscravismo na Provincia de S. Paulo 
(1885-1888). Sao Paulo, 1972, (mimso). 
Dissertacao de mestrado apresentada a 
FEA-USP. 

(24) Ver CONRAD, Robert, op cit. 

produtores a realizarem com mais seguranga 

a substituicao do trabalho nos seus estabe- 

lecimentos". 

E ainda afirmava a respeito das condigoes 

para a emancipagao: 

"A obrigagao dos libertos prestarem ser- 

vigos nos estabe!ecimentos durante cinco 

anos sera de muito dificil efetividade, po- 

dendo produzir o resultado de desorganizar 

completamente o trabalho. 

"So um meio me ocorre para tornar efeti- 
va a prestagao de servigos neste caso, e a 

liberdade condicional, isto e, tornar a alfor- 

ria dependente da prestagao de servi- 
gos."(25) 

Outro evento esclarecedor encontramos 
em dezembro de 1887 (apenas cinco meses 

antes da Aboligao): um grupo de importan- 
tes fazendeiros de Sao Paulo se reune para 

discutir como promover a libertagao de seus 

escravos. Antonio Prado propoe um com- 

promisso entre os presentes para libertarem 
seus escravos em 15 de dezembro de 1890 

(ou seja, num prazo de tres anos). Ainda 
assim, um grupo de presentes se recusa a 
aceitar tal prazo e se retira da reuniao(26). 

Nao e necessario insistir, portanto, no ca- 
rater limitado da "adesao" dos fazendeiros 

ao Movimento Abolicionista (com o qual, de 
resto, nao se propuseram identificar). 

Pretende, portanto, esta nota insistir na 

necessidade de reavaliar a postura dos fa- 

zendeiros de cafe — essencialmente os do 

Oeste Paulista — diante do processo abo- 

licionista. Alias, alguns estudos recentes, 

alem da pesquisa ja citada de Ronaldo Mar- 

cos dos Santos, valorizam a agao do Movi- 

mento Abolicionista e ao mesmo tempo 
afirmam a resistencia dos fazendeiros as 

(25) PRADO, Nazareth. Antonio Prado no 1m- 
pcr.C' e na Repubiica. Rio de Janeiro, F. 
Brlguiet, 1929, p. 62-64. 

(26) In Memorian — Martsnho P.-ado (18431043). 
POCA'. Elvino, Sao Paulo, 1943, p. 369-77. 
Tambem PRADO, Nazareth, op. cit. p. 21-24. 

39 



ESCRAVIDAO 

propostas emancipacionistas. No Adendo a 

O Escravismo Colonial, Jacob Gorender nao 
deixa margem a duvidas quanto ao seu en- 

tendimento da questao: 

"Os fatos demonstram que os fazendeiros 

do Oeste Novo resist!ram o quanto puderam 

a Aboligao e o fizeram com intransigencia. 
Durante muitos anos, ate quase o final do 

escravismo, os abolicionistas do Part id o Re- 

publicano Paulista ficaram marginalizados 
pela diregao dominada por fazendeiros. No 

Congresso de 1973, os fazendeiros escra- 
vistas firmaram sua posigao de resistencia 

em dois pontos significativos: 1.0 — a re- 
forma do regime de trabalho se fara em es 
cala provincial, mais ou menos lentamente, 

conforme a maior ou menor facilidade de ca- 
da provincia na substituigao do trabalho es- 
cravo pelo trabalho livre (o que demarcava 
nitidamente a situagao peculiar de Sao 
Paulo); 2.0 — em respeito aos direitos ad- 
quiridos a propriedade escrava, a reforma 
se fara tendo por base a indenizagao ou o 
resgate. Com a defesa destes dois pontos, 
julgavam os fazendeiros de cafe, entre os 
quais ja tinham ascend end a os do Oeste 
Novo, que conseguiriam deter a onda aboli- 

cionista e prolongar ao maximo possivel a 
sobrevivencia da escravatura. A ultima bo- 
ra e somente a ultima hora, e que os fazen- 

deiros republicanos aderiram ao abolicionis- 
mo, ainda assim com urn pe atras e quando 
ja haviam encaminhado, as custas dos co- 

fres publicos, a solugao imigrantista. A 
Aboligao nao foi feita em Sao Paulo pelos 
fazendeiros, porem por Antonio Bento e seus 
caifazes, cabendo aos proprios escravos a 

tarefa de provocar o abalo declslvo no regi- 

me servil em apodrecimento."Vr> 

"Esta busca, fundamentalmente, a destrui- 

gao do PRIVILEGIO inerente ao Estado escra- 

vista e a conquista da CIDADANIA, propria 

de urn Estado burgues. 

"£ o IGUALITARISMO JURIDICO, e nao o 

IGUALITARISMO SOCIO-ECONOMICO, que 

pde em movimento a nova classe media, em- 
purrando-a para o terreno prioritario da luta 

pela transformagao do trabalhador escravo 

em trabalhador livre e cidadao. 

"Esses objetivos politicos explicam portan- 

to, de urn lado, que a classe media lute pe- 
la libertagao do "escravo" sem se preo- 

cupar fundamentalmnete com a melhoria das 
condigoes materials de vida e de trabalho dc 
'negro'; de outro, que o movimento aboli- 
cionista da classe media encontre urn pro- 

longamento logico do movimento republica- 
no. Nessa medida, a classe media se cons- 
titui na FORQA DIRIGENTE da Revolugao an- 

ti-escravista e anti-monarquica que promove 
a transformagao burguesa do Estado."®*) 

As extensas cltaqoes anteriores sao exem- 
plares desta visao do declmio do escravis- 
mo. Portanto, ao deslocarmos o nucleo ex- 
plicative desse processo para o proprio mo- 
vimento abolicionista, pretendemos indicar 

esta perspectiva como a mais adequada pa- 
ra o entendimento do evento historico em 

questao — a Aboligao — e tambem sugerir 
a necessidade de reflexao mais detida sobre 
a historia do escravismo no Brasil. 

A mesma linha de argumentos 6 proposta 
por Decio Saes ao procurar as relagoes 

entre a Aboligao do Escravismo e a Procla- 
magao da Republica. Apos identificar a for- 

ga social que dirige a luta anti-escravista — 
a classe media urbana — lembra que: 

(27) GORENDER, Jacob. O Escravismo colo- 
nial. Sao Paulo, Atica, 1978. p. 570-72. 

(28) SAES, D6cio. A particlpagSo das massas 
brasileiras na RevotugSo antl-escravlsta e 
anti-monarquica (1888-1891). Revista Brasi- 
lelra de Histdrla. Sao Paulo, ANPUH, (1): 
20-22, margo 1981. 
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