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1. Um Antigo Debate no 

Ambito do Marxismo 

A Economia Politica nasceu e se constl- 

tulu em ciencia no processo de formagao do 

capitalismo. Teve por objeto, desde logo, 

o slstema de relagoes prdprio do capitalis- 

mo. A cntica a teoria classica de Smith b 

Ricardo, elaborada por Marx e Engels, tam- 

bem tomou o capitalismo por objeto, resul- 

tando na teoria do modo de produgao ca- 

pita I ista. 

Tern sua logica, portanto, que surgisse, 

no ambito do pensamento marxista, uma cor- 

rente que propoe a economia mercantil, em 

geral, e a economia capitalista, em espe- 

cial, como objetos exclusivos da ciencia da 

Economia Politica. Os argumentos de tal 

proposigao foram apresentados no comego 

do seculo, por Luxemburg e Hilferding^1), 

Historiador. 

(1) LUXEMBURG, Rosa. Introduccion a la 
economia politica. Cordoba, Pasado y Pre- 

seguidos, no primeiro pos-guerra, por Bukha- 

rin, Preobrajenski e Lukacs^2). No segundo 

pos-guerra, tais posigoes seriam retomadas 
por Rosdolsky, em polemica com Oskar Lan- 

ge e os economistas sovieticos^L 

Embora nos demais autores haja variagoes 

e desenvoivimentos, creio que os argumen- 

tos principais foram expostos por Luxem- 

burg com suficiente amplitude. Resumem- 

se eles a duas questoes. A primeira diz res- 

sente, 1972. p. 57-59, 65-67, 73, 77; HILFER- 
DING, Rudolf. La Critica de Bohm-Bawerk 
a Marx. In: BOHM-BAWERK. HILFERDING. 
VON BORTKIEWCZ. Economia burguesa y 
economia marxista. 2. ed. Cordoba, Pasa- 
do y Presente, 1978. p. 185. 

(2) BUKHARIN, Nicolal. La Economia politica 
del rentista (critica de la economia margi- 
nalista). Cordoba, Pasado y Presente, 1974. 
p. 12; LUKACS, Georg. Histoire et cons- 
cience de classe. Paris, Les Editions de 
Minuit, 1960. p. 257-92. 

(3) ROSDOLSKY, Roman. Genesis y estructura 
de El Capital de Marx. 2. ed. Mexico, 
Siglo XXI, 1979. p. 604-14. 
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peito a anarquia caractenstica da macroeco- 

nomla capitalista (basta referir-se a esta, 

uma vez que e a economia mercantil na sua 

forma pura rrtais desenvolvida). As unida- 

des produtivas capitalistas nao se subor- 

dinam a um piano centralizado e concorrem 

no mercado. A regulagao da divisao social 

do trabalho e de todo o sistema capitalista 

se rege, em consequencia, por leis objetivas 

atuantes a revelia dos dirigentes das em- 

presas, fora do campo de sua consci§ncia, 

proporcionando os conhecidos fenomenos 

de instabilidade. desproporcionalidade, des- 

perdicio e escassez, crise ciclica de super- 

produgao etc. A segunda questao refere-se 

ao que Marx denominou de fetichismo da mer- 

cadoria e do capital^. Por necessidade, as 

relagoes de produgao capitalistas criam a 

aparencia ideologica de um mundo de feti- 

ches com poderes misteriosos. As relagoes 

entre as pessoas se materializam, enquanto 

as relagoes entre as coisas se personificam. 

Os produtos ganham animagao, escapam ao 

controle dos produtores e passam a agir co- 

mo seres independentes deles, capazes de 

trazer-lhes felicidade ou ruina. As rela- 

goes de exploragao ficam encobertas por 

uma nevoa mistica, de tal maneira que, pe- 

lo senso comum da vida cotidiana, o capita- 

lista ve no lucro uma criagao do capital, o 

salario parece pagar todo o trabalho, en- 

quanto o proprietario da terra atribui a fer- 

tilidade natural a renda a qual se julga com 

direito. Em semelhantes circunstancias, 

justifica-se uma ciencia que desfaga a ne- 

voa mistica, afaste a aparencia fetichista e 

descubra as leis objetivas na essencia do 

modo de produgao capitalista. 

Ja os modos de produgao anteriores ao ca- 

pitalismo, onde a produgao mercantil inexis- 

te ou ocupa faixa apenas marginal, dispen- 

sariam o estudo por uma ciencia economica, 

(4) MARX, Karl. Das Kapital. In: MARX-EN- 
GELS. Werke. Berlim, Dietz Verlag. 1979. 
t. 23 (livro primeiro), p. 85-98; t. 25 (livro 
terceiro), p. 822-839; Id. Theorien iiber den 
Mehrwert. Berlim, Dietz Verlag. 1968. t. 
26.3 (3.a parte). p. 445 et seqs. 

segundo o argumento ainda de Luxemburg. 

O processo de produgao se adequa, com 
simplicidade, aos designios dos seus diri- 

gentes, sejam estes o pequeno campon§s, o 

senhor de escravos ou o senhor feudal. Por 

sua vez, as relagoes de sujeigao e explora- 

gao, quando comparecem na escravidao ou 

na servidao, apresentam-se com inteira evi- 

dencia, isentas de mistificagao fetichista. 

Em tais casos, nao e da Economia Politica 

que se carece, mas tao-somente de uma 

pesquisa historiografica. 

A organizagao economica da sociedade so- 

cialista, dado seu necessario funcionamento 

de acordo com uma planificagao centraliza- 

da, seria tambem incompativel, em conse- 

quencia, com o estudo pela Economia Politi- 

ca. Esta deveria ser substituida por uma 

doutrina da riqueza das nagdes (Hilferdingj, 
por uma tecnologia social ou ciencia da prq- 

dugao socialmente organizada (Preobrajen^- 

ki) ou ainda por uma geografia economica. 

ciencia de carater monografico, e por uma 

politica economica, ciencia de carater nor- 

mativo (Bukharin). 

Da minha parte, considero que essas posi- 
goes, embora tenham o ponto de partida em 

Marx, procedem por ilagao incorreta e nao 

se justificam pela pratica social e pela Idgi- 

ca da cidncia. Ao abordar o fenomeno do 

fetichismo da mercadoria e do capital, Marx 

acentuou a ocultagao ideologica das rela- 

goes de exploragao na sociedade capitalista 

em contraste com sua transparencia nas so- 

ciedades que produzem principalmente a 

fim de obter valores de uso. Em nenhuma 

passagem, extraiu dai a conclusao de que 

semelhante transferencia dispensasse o es- 

tudo dos modos de produgao anteriores ao 

capitalismo por uma teoria economica, a 

qual, de acordo com a concepgao do mate- 

rialismo historico, deveria ter carater espe- 

cifico para cada modo de produgao. Se as 

relagoes de escravidao ou de senhorio sao 

claras para os agentes economicos envolvi- 

dos, atras delas opera o dominio de condi- 

goes de produgao, conforme sucede sob d 
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capitalismo^5). O dommio destas condigoes 

de produgao nao 6 passfvel de apreensao em 

sua essencia peia ideologia do senso co- 

mum. Nem seu estudo deveria Ilmitar-se a 

pesquisa historiografica de carater ateorico. 

Ao contrario do que pretendeu o Lukacs de 

Historia e Consciencia de Classe, inspirado 

em Hegel e Weber, a validez explicativa do 

materialismo histdrico nao se restringe a 

sociedade burguesa, mas abrange todas as 

formagoes socials. Inclusive a socialista, 

aspecto da questao que me limito a regis- 

trar, daf por diante omitindo-o do desenvol- 

vimento deste artigo. 

Antonio Barros de Castro situava-se em 

posigao identica no referente ao pensamen- 

to de Marx quando, em estudo sobre o es- 

cravismo no Brasil, escreveu: 

"A primeira vista, o que chama a atencao 

na condigao do escravo e a brutalidade no 

trato destes 'folegos vivos': houve casos de 

escravos langados vivos a fornalha. Mas, nos 

engenhos, sobretudo, por tras das relagoes 

de dominio existem e imperam condigoes 

de produgao — e foi isso, lustamente, que 

se procurou ressaltar nas paginas prece- 

dent es."^ 

(5) MARX, Karl. Das Kapital. Op. cit. t. 25 (li- 
vro terceiro). p. 839: "Nas formas so- 
ciais anteriores [a sociedade burguesa], 
esta mistificagao economica s6 se apre- 
senta principalmente com relagao ao di- 
nheiro e ao capital a juros. Pela natureza 
das coisas, esta excluida, em primeiro lu- 
gar, ali onde predomina a produgao de va- 
lores de uso, para o consumo proprio ime- 
diato; em segundo lugar, ali onde, como na 
Antigiiidade e na Idade Media, a escravi- 
dao e a servidao constituem a ampla base 
das condigoes de produgao: o dominio das 
condigoes de produgao sobre os produto- 
res fica aqui oculto pelas relagoes de se- 
nhorio e de escravidao, que aparecem e 
sao visiveis como as molas imediatas do 
processo de produgao" 

(6) CASTRO, Antonio Barros de. Escravos e 
senhores nos engenhos do Brasil: urn estu- 
do sobre os trabalhos do agucar e a poli- 
tica economica dos senhores. Estudos 
Econdmicos. S§o Paulo, IPE-USP, 7 (1): 
188, 1977. 

Em seguida, Castro remete exatamente a 

passagem de Marx que citei na nota 5. 

Em estudo posterior^, Castro concluiu, 

com acerto, que deste juizo de Marx se in- 

fere que ) a diferenga entre o capita- 

lismo e os regimes pre-capitalistas residi- 

ria, entao, na maneira pela qual se extrai o 

trabalho — a qual permitiria uma maior ou 

menor visibilidade das condigoes de produ- 

gao e das determinagoes que dai provem." 

Logo a seguir, contudo, objetou que tal pro- 

posigao se choca com numerosas passagens 

do mesmo Marx nas quais se afirma que o 

imperio das condigoes de produgao somen- 

te com o capitalismo teria sido implantado^8> 

£ sabido que Marx submeteu suas ideias 

a incessante impulso elaborador, num pe- 

riodo de mais de quarenta anos de atividade 

intelectual. Em sua vastissima bibliografia, 

existem, por isso, passagens com ideias di- 

ferentes e mesmo opostas sobre o mesmo 

tema. Nao obstante, na questao aqui trazi- 

da a discussao, acredito que Castro nao 

conseguira indicar uma unica, quanto mais 

numerosas passagens em que Marx afirmas- 

se a implantagao do dominio das condigoes 

de produgao somente com o capitalismo. 

Pelo contrario, desde sua primeira exposi- 

gao do materialismo historico, em A Ideo- 

logia Alema, escrita em colaboragao com 

Engels em 1845-1846, Marx foi sempre coe- 

rente com as teses fundamentals de sua 

concepgao historico-socioldgica. No Livro 

Primeiro de O Capital, reproduz trecho de 

Miseria da Filosofia, publicada vinte anos 

antes, no qual zomba dos economistas para 

os quais haveria instituigoes artificiais e na- 

turals. As primeiras, do feudalismo; as se- 

gundas, da burguesia. Tais economistas 

equivalem-se aos teologos, para os quais, en- 

quanto sua propria religiao seria a unica re- 

(7) Id. A economia poiitica, o capitalismo e a 
escravidao. In: LAPA, Jose Roberto do 
Amaral. org. Modos de produgao e reali- 
dade brasileira. Petropolis, Vozes, 1980. p. 
76. 

(8) Ibid. 
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velada por Deus, as demais teriam origem 

espuria na invengao humana. Ao que acres- 

centou: 

"Verdadeiramente divertido e o senhor 
Bastiat que imagina que os antigos gregos 
e romanos so viviam do roubo. Mas, para 

poder viver do roubo durante tantos seculos, 

e preciso que exista constantemente o que 

se possa roubar ou que o objeto do roubo 

se reproduza incessantemente. Evidencia-se 

dai que os gregos e os romanos tambem ti- 

nham um processo de produgao, portanto, 

uma economia, que constituia a base mate- 

rial do seu mundo, assim como a economia 

burguesa o e do mundo atual."W 

Seria preciso mais clareza? Julgo que nao. 

Se a Antigiiidade greco-romana possuiu uma 

economia, nao ha por que supor que nao 

deva ser objeto de uma teoria economica. 

O rrvesmo cabe afirmar acerca do feudalis- 

mo medieval. 

A esta altura do raciocmio, interfere uma 

segunda objeQao de Castro. Ou seja, a de 

que, no feudalismo, se constata a "uniao 

qufmica do economico e o politico", de tal 

maneira que o economico nao existe por si 

proprio. O regime social e a evolugao do 

feudalismo seriam, pois, rigorosamente in- 

trataveis pela Economia Political10). Tambem 

Finley argumentou com a fusao entre o eco- 

nomico e o juridico-politico e salientou que 

os antigos gregos e romanos nao combina- 

vam conceitualmente suas atividades econo- 

micas particulares numa unidade ou, em 

termos parsonianos, num "subsistema dife- 

renciado de sociedade." Dai a ausencia de 

uma Economia no conjunto das obras de 

Aristoteles, as quais compendiaram o saber 

de seu tempo, sendo de notar ademais a 

"banalidade" dos escritos dos antigos volta- 

dos para assuntos economicosC1). 

(9) MARX. Op. cit. t. 23 (livro primeiro). p. 
96. n. 36. 

(10) CASTRO. Op. cit. p.84 

(11) FINLEY, M. I. A economia antiga. Porto. 
Afrontamento, 1980. p. 23, 64. 

Se e certo que Aristoteles nao fundou a 

ciencia da Economia, como o fez com a da 

Logica formal, o que escreveu sobre temas 

economicos se situa, ao menos em parte, 

longe do banal. Mais importante, contudo, 

e ressaltar que a ausencia de um pensamen- 

to economico, com o estatuto de ciencia, 

nao indica a inexistencia de uma economia, 

enquanto instancia objetiva da vida social, 

tanto que o proprio Finley intitulou seu li- 

vro de A Economia Antiga. O entrelaga- 

mento do economico com o politico, o juri- 

dico, o religiose etc., so e caracteristico da 

Antiguidade greco-romana e da Idade Me- 

dia europeia por se apresentar de maneira 

mais acentuada e impressiva do que no ca- 

pitalismo. Se e verdade que, na formagao 

social capitalista, as relagoes de produgao 

se reificam e, com isto, o economico ganha 

uma distingao nitida em face das outras 
instancias da vida social, tampouco deixa de 

ser verdade que o entrelagamento do eco- 

nomico com essas instancias permanece, 

em todos os eventos da vida cotidiana do 
capitalismo. O enfoque dos fenomenos eco- 

nomicos isolados de qualquer instancia di- 

ferente constitui recurso metodologico legi- 

timo ate certo limite, porem e suposigao 

ilusoria a de que tal enfoque corresponde, 

na sua integridade, ao concreto real do ca- 
pitalismo. O funcionamento da economia 

capitalista sumariada nos modelos econo- 

metricos oculta os pressupostos institucio- 

nais. Nem por isso tais pressupostos per- 

dem o direito a existencia e se pode elimi- 

na-los como fatores explicativos da vida eco- 

nomica concreta em sua total idade. 

O tema, sem duvida, nao se esgota nes- 

tes argumentos. Faz-se preciso tornar, ain- 

da uma vez, a questao da coagao extra-eco- 

nomica e do papel da violencia no ambito da 
atividade produtiva dos homens. £ indubi- 

tavel que as empresas capitalistas dispoem 

da forga de trabalho assalariada sem care- 

cer de pressiona-la por meio da coagao ex- 

tra-economica. A fim de que os assalaria- 

dos se dirijam as fabricas, basta a rotineira 

coagao economica, se omitirmos as circuns- 

tancias excepcionais, que trazem a tona a 
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coagao do aparelho de Estado e cuja signifi- 

cagao, por isso mesnno, se torna parametri- 

ca. O mesmo nao ocorria nos regimes es- 

cravistas e feudais, onde a exploragao dos 

trabalhadores serla impraticavel sem o exer- 

cicio ininterrupto da coagao extra-economi- 

ca (juridica, politica e militar). A respeito 

da significagao da coagao extra-economica 

em relagao com a economia, repito o argu- 

ment© que ja empreguei em outro ensaio e, 

por isso, permito-me citar urn trecho dele: 

"Se o estudo teorico deve abstrair o modo 

de produgao das demais instancias da for- 

magao social, essas instancias permanecem 

sempre, nao obstante, como pressuposto. O 

modo de produgao nao existe empiricamen- 

te como objeto puro, isolado na vida social 

em sua totalidade. As relagoes economicas, 

na vida social concreta, se apresentam per- 

meadas de relagoes juridicas, politicas, re- 

ligiosas e outras de natureza ideologica. 

Isto e particularmente evidente nos modos 

de produgao escravistas (patriarcal e colo- 

nial) e no modo de produgao feudal, nos 

quais a coagao extra-economica institucio- 

nal e indispensavel para permitir a extorsao 

do sobreproduto dos agentes do processo de 

trabalho. Mas tambem o modo de produgao 

capitalista, que dispensa a coagao extra-eco- 

nomica sobre os operarios, inexiste sem a 

coesao social garantida pelos aparelhos 

coercitivos do Estado burgues, inclusive em 

sua forma liberal mais pura. So que, seja 

qua! for o caso, o estatuto do extra-econd- 

mico e dado pelo econdmico e nao o con- 

trario. A reprodugao de urn modo de produ- 

gao e sempre a decorrencia imediata da 

agao de suas leis especificas. Se assim 

nao fosse, deveriamos admitir que a imposi- 

gao politico-ideologica seria capaz de criar 

por si so urn modo de produgao ou uma or- 

dem econdmica reprodutivel e com seme- 

lhante admissao transitariamos para algu- 

ma especie de idealismo historico de fei- 

gao ecletica, a maneira, por exemplo, de 

Max Weber."(l2) 

(12) GORENDER, Jacob. O conceito de modo de 
produgao e a pesquisa historica. In; — 

A maneira tambem, acrescento agora, de 

Eugen Duhring. Para este, em oposigao as 

teses do materialismo historico, as relagoes 

economicas constituiam um efeito das rela- 

goes politicas, delas representando um caso 

particular, fatos de segunda ordem. O ele- 

mento primordial devia ser procurado na 

vioiencia politica imediata. 0 que escrevi 

acima se inspirou na resposta de Engels, pa- 

ra o qual a vioiencia, em nenhum caso, tern 

capacidade criadora na esfera da organiza- 

gao economica. A vioiencia produz efeitos 

economicos e muitos processes sociais nao 

se realizam sem eia, porem sua eficacia 

esta sempre condicionada pelas determina- 

goes economicas. O trecho a seguir resu- 

me a posigao de Engels, que nao era outra 

senao a do proprio Marx: 

"O papel que a vioiencia desempenha na 

Historia, em face da evolugao econdmica, e, 

portanto, claro. Primeiro, toda vioiencia po- 

litica repousa primitivamente sobre uma 

fungao econdmica de carater social e cres- 

ce na medida em que a dissolugao das co- 

munidades primitivas metamorfoseia os 

membros da sociedade em produtores priva- 

dos, tornando-os, assim, mais estranhos ain- 

da aos gestores das fungdes sociais co- 

muns. Segundo, depois de se tornar indepen- 

dente frente a sociedade, apos passar de ser- 

va a senhora, a vioiencia politica pode atuar 

Modos de produgao e realidade brasileira. 
Op. cit. p. 50. Embora discorde de varios 
elementos de sua exposigao, menciono 
aqui a penetrante observagao de Sergio 
Bagu acerca da incorregao que consiste 
em separar a teoria economica de Marx 
sobre o capitalismo de sua teoria do Esta- 
do. O funcionamento da economia capita- 
lista, por mais que o determinem meca- 
nismos endogenos, nao se da, na concep- 
gao de Marx, sem a constancia da ameaga 
do emprego da forga pelo Estado em favor 
da burguesia e o seu emprego efetivo, 
quando necessario. No seu provocante es- 
tudo, o autor argentine com toda razao 
enfatiza que a atribuigao de "pureza" do 
economico ao capltalismo nao passa de 
vies epistemologico oriundo da ideologia 
e nao da ciencia. Cf. BAGU, Sergio. Tiem- 
po, realidad social y conocimiento. 7. ed. 
Mexico, Siglo XXI, 1980. p. 53-61, 176-81. 
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em duas diregdes: ou no sentido e na dire- 

gao da evolugao economica normal — e, 

nesse caso, nao ha conflito entre ambas e 

a evolugao economica e acelerada; ou a vio- 

lencia atua contra a evolugao economica — 

e, nesse caso, salvo raras excegoes, ela 

sucumbe geralmente ao desenvolvimento 

economico. Estas raras excegoes sao casos 

Isolados de conquistas, em que os conquis- 

tadores mais barbaros exterminaram ou ex- 

pulsaram a populagao de uma regiao e de- 

vastaram ou deixaram que se perdessem 

forgas produtivas com as quais nao sabiam 
o que fazer."W 

A captura de escravos implica o exercfcio 

da violencia, mas so faz sentido produtivo 

se existlr um modo de produgao baseado na 

exploragao do trabalho escravo — assinalou 

Marx{14). Numa famosa metafora, atribuiu 
a violencia o papel de parteira de toda ve- 

Iha sociedade que traz em si uma nova so- 

ciedade. £ por demais obvio que as partei- 

ras nao realizam qualquer fungao criadora 

em sua profissao, conquanto, sem a inter- 

vengao delas, o ser recem-criado possa per- 

der a vida ou nascer aleijado. 

2. Determinacao e Indeterminagao 

no Modo de Produgao 

Escravista Colonial 

A argumentagao de Castro tern o merito, 

no entanto, de apresentar uma formulagao 

original sobre a qual vale a pena deter-se, 

pois oferece a oportunidade da abordagem 

de questoes muito importantes para a com- 

preensao do modo de produgao escravista co- 

lonial (categoria por mim aplicada ao que 

Castro denomina de "moderno escravismo"). 

Vejamos, entao, em que consiste tal formu- 

lagao. 

(13) ENGELS, Friedrich. Anti-Diihring. (M. E. 
Diihring Bouleverse ia Science). Paris, Edi- 
tions Sociales, 1950. p. 214-15. 

(14) MARX, Karl. Elementos fundamentales 
para la critica de la economia politica. 
(borrador). 1857-1858. Buenos Aires, Siglo 
XXI. 1971. p. 18-19. 

A escravidao do Novo Mundo, a diferenga 

do Antigo, estaria submetida a determina- 

gao economica por suas "fortes similitudes" 

com o capitalismo e por antecipa-lo. Nao 

apenas em virtude dos lagos com o merca- 

do mundial, conforme o enfoque unilateral 

de conhecida corrente historiografica, po- 

rem sobretudo pela engrenagem interna. 

Mas aquela determinagao so existia para o 

senhor de escravos, que se achava jungido 

a imposigoes da tecnica de produgao e da 

comercializagao, passive! de punigao pela 

falencia se nao as enfrentasse com um com- 

portamento definido objetivamente e inde- 

pendente de suas "vontades e necessidades 

pessoais." Contudo, "(...) esta engrenagem 

se interrompe nos senhores." Enquanto o 

operario assalariado se encontra submetido 

a imposigoes puramente economicas e "(...) 

endossa, em principio, sua exploragao(,..)", 

o mesmo nao sucede com o escravo. Para 

o escravo, "(...) nao ha em principio meca- 

nismos socio-economicos a determinar o 

seu comportamento." Ele "(...) nao tern o 

seu carater social efetivamente moldado pe- 

lo regime de produgao e, consequentemen- 

te, nao pode ser considerado como a encar- 

nagao de uma categoria economico-so- 

cial (.. )." Dai a afirmagao: "(...) a escra- 

vidao insere, no proprio amago do sistema 
social que sobre ela se ergue, uma situagao 

conflitiva e, com ela, uma energia primaria, 

que ameaga, indetermina e introduz variantes 

na sua evolugao historica."^ 

Tais variantes se relacionariam a dois fa- 

tores: as rebelioes e outros atos de resis- 

tencia dos escravos e sua economia pro- 

pria, aquilo que alguns denominam de "bre- 

cha camponesa" A conclusao final se re- 

sume em que, no velho tema da escravidao, 

ha determinagao imperante sobre senhores, 

o que cumpre levar em conta a fim de evi- 
tar a tentagao da teleologia. Mas, da par- 

te dos escravos, ha indeterminagao. O que 

tambem e necessario considerar, pois se- 

ria erroneo "(...) concebe-Ia [a escravidao] 

como um sistema socio-economico homolo- 

(15) CASTRO. Op. cit. p. 78-79, 93-94. 
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go ao capitalismo e, como tal, passivel de 

ser apreendido atraves de uma Economia Po- 

litica.'^16) 

Enfrentemos esta argumentagao, come- 

gando pelas similitudes tao enfatizadas en- 

tre o escravismo colonial e o capitalismo. 

Castro nao os identifica, porem e inegavel 

que os confunde em demasia, o que decor- 

re de sua recusa ao reconhecimento da ne- 

cessidade da teoria economica especifica 

do modo de produgao escravista colonial. 

Este, com efeito, e urn escravismo mercan- 

til desenvolvido, a diferenga das formas 

mercantis do escravismo patriarcal da Anti- 

guidade, as quais so tiveram existencia se- 

torial muito restrita. A unica forma sob a 

qua! o escravismo mercantil ganha genera- 

lidade e permanencia e a do escravismo co- 

lonial da epoca pos-medievai, sobretudo no 

continents americano. Dado seu carater 

mercantil, o escravismo colonial encerra ca- 

tegorias como as de mercadoria, dinheiro e 

capital — categorias adaptadas, todavia, a 

uma estrutura essencialmente distinta da- 

quela inerente ao modo de produgao capi- 

talista. O escravismo colonial possui leis 

especfficas, cuja atuagao nao teria qualquer 

razao de ser sob a vigencia do capitalis- 

mo^17). 

Como, entao, supor que o comportamento 

dos senhores se subordinava a determinagao 

economica, ao passo que o do escravo era 

indeterminado? 

Aqui, a argumentagao de Castro se torna 

a mais inconsistente. A subordinagao do se- 

nhor a determinagao economica inclufa 

o escravo como fator cujo comportamento 

precisava ser, por sua vez, determinado com 

o maximo rigor. E, com efeito, o regime de 

trabalho nos engenhos e fazendas escravis- 

tas era muito mais regular e previsfvel do 

(16) Ibid. p. 107. 

(17) Cf. GORENDER, Jacob. O escravismo co- 
lonial. 3. ed. Sao Paulo, Atica, 1980. 3.a 
parte (leis especfficas do modo de produ- 
gao escravista colonial). 

que as cotagoes do agucar ou do cafe no 

mercado mundial. Se o assalariado do capi- 

tal bate o cartao no reldgio de ponto, o es- 

cravo despertava com o toque do sino ainda 

no escuro da madrugada e com a abertura 

da senzala pelo feitor. O assalariado atual 

tern a faculdade, "se Ihe der na telha," de fi- 

car em casa e faltar ao servigo, com o que 

perde o salario de uma jornada. Para o es- 

cravo, nao havia escolha: devia levantar-se e 

ocupar seu lugar no eito ou no engenho. 

Afirma nosso autor que o processo de tra- 

balho de um engenho escravista se asseme- 

Ihava ao processo de trabalho numa grande 

fabrica inglesa do inicio do seculo XIX, a 

ponto do escravo constituir uma antecipa- 

gao do moderno proletario^18). £ inconce- 

bivel, entao, que tal semelhanga ocorresse 

sem que o agente do trabalho escravo tives- 

se seu comportamento definido por impla- 

cavel disciplina. 

Tal disciplina implicava elevado custo, 

pois os escravos reagiam a ela de variadas 

maneiras, com um grau tambem variado de 

consequencias, que podiam culminar na in- 

terrupgao completa do processo de produ- 

gao. Mas e incontestavel que, pela experi- 

encia acumulada, os senhores modernos, 

tanto quanto os antigos, aprenderam a lidar 

com escravos e a importar-lhes a dura lei 

da exploragao do seu trabalho. 

Muito apropriadamente, lembra-nos Cas- 

tro o escrito por Antonil, quando o tao citado 

jesuita relacionou o que um engenho quer: 

"Querem as fornalhas (. .) muita le- 

nha (...) querem os canaviais (. .) quer a 

fabrica de agucar (...)." E e, na verdade, 

profundo e elegante o comentario de Cas- 

tro de que, uma vez constituido, o engenho 

se antropomorfiza e passa a determinar as 

agoes do proprietario(19>. Contudo, deveria 

tambem, a este proposito, citar o mesmo 

Antonil quando afirmou serem os escravos 

"(...) as maos e os pes do senhor do enge- 

nho, porque sem eles no Brasil nao e possi- 

(18) CASTRO. Op. cit. p. 92. 

(19) Ibid. p. 87-88. 
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vel fazer, conservar e aumentar fazenda, nem 

ter engenho corrente.''^20) Ou seja, um se- 

nhor precisava de escravos tao obedientes a 

sua vontade quanto o sao as maos e os pes 

para todo homem normal. 

Por conseguinte, se no aspecto fundamen- 

tal, que e o do processo de trabalho, o corn- 

portamento do escravo regia-se pela detcr- 

mlnaqao economica, perde toda base logica 

e empfrica a suposigao de que o sistema es- 

cravlsta sofresse de indeterminagao proce- 
dente do escravo. 

Com isto, em absoluto se nega que o es- 

cravlsmo fosse inseparavel da rebeldia do 

escravo. Da minha parte, ao contrario do 

que sugerem leituras apressadas, procure! 

enfatizar este trago caractenstico da forma- 

gao social escravista. Por isso mesmo, nao 

regatearei aplausos a bela trouvaille de Cas- 

tro quando escreve que "(. .) existe um 

Sao Domingos inscrito como possibilidade 

em cada sociedade escravista.Dal, po- 

rem, fago Inferencias que derivam de diver- 

se enfoque da questao. 

Em primelro lugar, os escravos constitulam 

uma "corporagao temlvel" como escreveu 

Vilhena, mas, enquanto o escravismo colo- 

nial contou com solidas bases economlcas e 

pollticas, os plantadores nao conclulram pe- 

la conveni§ncla de por fim a escravidao. Pe- 
lo contrario, ignoram os conselhos de Vilhe- 

na e continuaram a importar africanos em 

massa. A evidente vantagem da exploragao 

do trabalho servil suplantava o medo aos 

escravos e inspirava os mecanismos puniti- 

vos que os subjugavam. A convivencia do 

senhor com o medo diante dos seus servido- 

res nao e novidade, pois se manifestou tam- 

bem na Antiguidade. A este respeito, e per- 

tinente e aguda a observagao de Finley: 

"A literatura do Imperio Romano esta 

cheia de duvidas e apreensdes acerca da es- 

(20) ANTONIL, Andre Joao (Joao Antonio Andreo 
ni). Cultura e opulencia do Brasil. Sao 
Paulo, Editora Nacional. 1967. p. 159. 

(21) CASTRO. Op. cit. p. 79. 

cravatura: o medo dos escravos, de se ser 

assassinado por eles, de possiveis revoltas, 

e um tern a recor rente (e antigo). Mas esta 
literatura pode ser comparada, ponto por 

ponto, a do Sul dos Estados Unidos, e ne- 

nhuma destas duas sociedades chegou a con 

clusao pratlca de que a escravatura deveria 

ser substituida por outra forma de trabalho, 

ou simplesmente abolida."&2) 

Um milenio de escravismo greco-romano e 

quatro seculos de escravismo brasileiro de- 
monstram que os senhores, antlgos e mo- 

demos, consideraram as vantagens da ex- 

ploragao dos escravos superiores as des- 

vantagens do risco de sua rebeldia. 

Castro realga o que podemos denominar 

de "efeito Haiti" ou seja, a repercussao pro- 

vocada pela vitoriosa insurreigao dos escra- 

vos de Saint-Domingue, a partir de 1791, nas 

classes dominantes escravistas do continen- 

te americano. Se tal repercussao e inegavel 

e se alguns llderes daquelas classes domi- 

nantes chegaram a expressar a conveniencia 

de apressar a extingao da escravidao — a 

exemplo de Jose Bonifacio —, as proprias 

classes escravistas nao aceitaram essa con- 

clusao. Muito pelo contrario, o trafico de 

africanos prosseguiu em proporgoes maiores 

depois da insurreigao dominicana e o Brasil, 

Cuba e Estados Unidos alcangariam, em 

meados do seculo XIX, o maior quantitative 

da populagao escrava em sua historia. 

Castro nao o ignora, decerto, o que o leva 

a afirmar que os atos de rebeldia dos escra- 

vos, embora fracassassem, obrigaram o regi- 

me social escravista a ceder diante deles e 

a transformar-se sob o impacto de sua pre- 

senga. A tltulo de demonstragao de sua as- 

sertiva, aponta tres fenomenos: o cultivo 

autonomo de lotes pelos escravos, os qui- 

lombos e os "negros de ganho."(23) Dentre 
os tres fenomenos, adiante deter-me-ei com 

minucia no primeiro. Por enquanto, basta-me 

assinalar que as lutas dos escravos no Bra- 

(22) FINLEY. Op. cit. p. 115. 

(23) CASTRO. Op. cit. p. 96-98. 
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sil durante o seculo XIX, prossegulram nas 

linhas percorridas nos seculos anteriores (e 

o caso dos quilombos), mas adquirlram cer- 

tas caractensticas novas. A estas perten- 

cem acontecimentos como os levantes ma- 

les na Bahia (1807 a 1835) e a presenga de 

um componente escravo nas revoltas polf- 

ticas de Pernambuco (1817) e do Maranhao 

(1838-1841). Se todo este processo nao foi 

sem consequencias, carece, nao obstante, de 

fundamento a presungao de que provocou 

uma "transformagao" do regime escravista. 

Este prosseguiu sua expansao ate a extingao 

efetiva do trafico de africanos, em 1851, 

quando o quantitativo servil atingiu o pico 

maximo, e manteve inalteradas, no essen- 

clal, as caractensticas da opressao sobre os 

escravos. Alguns aspectos secundarios mu- 

daram na segunda metade do seculo XIX (o 

que veremos adiante), mas a brutalidade pro- 

pria da exploragao escravista permaneceu 

e ate se aperfeigoou no referente as longas 

jornadas de trabalho e a aplicagao de cas- 

tigos ffsicos, conforme se pode inferir, acer- 

ca da area cn'tica do cafe, dos livros ja clas- 

sicos de Stanley J. Stein e Emilia Viotti da 

Costa, ultimamente acrescidos pelo estudo 

de Suely Robles Reis de Queiroz'24). Esta 

a verdade a qual e impossivel esquivar-se: 

as relagoes de produgao escravistas conti- 

nuaram a se reproduzir pelo mecanismo eco- 

nomico inexoravel do modo d© produgao, ate 

a fase de sua desagregagao final, cuja ocor- 

rencia, na area cafeeira, nao antecedeu os 

anos 80 do seculo passado^25). 

(24) Cf. STEIN, Stanley J. Grandeza e deca- 
dencia do cafe no Vale do Paraiba. Sao 
Paulo, Brasiliense, 1961; COSTA, Emilia 
Viotti da. Da senzala a coldnia. Sao Paulo. 
Difel, 1966; QUEIROZ, Suely Robles Reis 
de. Escravidao negra em Sao Paulo. Rio 
de Janeiro, Jose Olympio Instituto Nacio- 
nal do Livro, 1977. 

(25) Ainda em 1881, o prego dos escravos no 
Rio de Janeiro denunciava que os compra- 
dores tinham a expectativa de mais uma 
geragao para o escravismo. Dada a renta- 
bilidade do trabalho escravo, tal expecta- 
tiva nao era equivocada do ponto de vista 
economico imediato nas regioes cafeeiras, 

A fim de identificar o escravo como 

agente historico, precisamos, a meu ver. 

partir do que 6 o escravo justamente no am- 

bito da economia escravista. Da minha par- 

te, despendi o esforgo discursivo ao meu al- 

cance para demonstrar que o escravo nao e 

um "capital fixo", nao equivale as maquinas 

ou a outro bem de capital, como formula- 

ram autores brasileiros, entre eles Caio Pra- 

do Junior, Celso Furtado, Fernando Henrique 

Cardoso, Nelson Werneck Sodre e Giro Car- 

doso. O dinheiro gasto na compra do escra- 

vo tern uma rotagao identica a do dinheiro 

gasto na compra de um capital fixo, pois se 

amortiza tambem fracionadamente no decur- 

so de varies ciclos produtivos e nao de um 

unico. Mas o proprio escravo, como ser con- 

creto e no processo concrete de trabalho, 

nao se identifies com o dinheiro equivalente 

ao seu prego de aquisigao, nem com qual- 

quer capital fixo encarnado em instrumentos 

de produgao. O escravo e o agente subje- 

tivo do processo de trabalho: todo processo 

de trabalho possui necessariamente um 

agente subjetivo, que nao deixa de o ser 

por se tratar de individuo coagido e bruta- 

lizado. Ja no amago da atividade economi- 

ca, o escravo conserva a condigao de pes- 

soa humana, em contradigao viva com a ex- 

trema coisificagao que Ihe impoem as re- 

lagoes de produgao entre cujas tenazes se 

sobretudo, esta claro, no Oeste de Sao 
Paulo. O que provocou, logo em segulda, 
rapida mudanga de expectativa por parte 
dos escravistas, registrada na queda dos 
pregos dos escravos, foi o recrudescimen- 
to da campanha abolicionista. A respeito, 
ver MELLO, Pedro Carvalho de. Aspec- 
tos econdmicos da organizagao do traba- 
lho da economia cafeeira do Rio de 
Janeiro. 1850-88. Revista Brasileira de Eco- 
nomia. Rio de Janeiro, 32 (1): 19-67; CAS- 
TRO, Helio Oliveira Portocarrero de. Via- 
bilidade economica da escravidao no Bra- 
si I; 1880-88. Revista Brasileira de Econo- 
mia. Rio de Janeiro, 27 (1): 43-67, 1973; 
DEAN, Warren. Um sistema brasileira de 
grande lavoura — 1820-1920. Rio de Janei- 
ro, Paz e Terra, 1977; SANTOS, Ronaldo 
Marcos dos. Resistencia e superagao do 
escravismo na Provincia de Sao Paulo 
(1885-1888). Sao Paulo, Instituto de Pes- 
quisas Economicas USP, 1980; GOREN- 
DER. Op cit. cap. 27. 
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acha aprisionado. Ai esta, precisamente, o 

ponto de partida da sua resistencia e da 

possibilidade nunca extinta de sua rebeldia 
e completa negagao da condigao de escra- 
vo^26). a Historiografia nacional ja conse- 

guiu notaveis resultados na desmontagem 

do mito da amenidade do escravismo brasi- 

lelro e na revelagao da combatividade dos 

escravos em nosso Pafs, os quais H. O. Pat- 

terson considerou os mais rebeldes do con- 

tinente americano^27). Semelhante combati- 

vidade, embora incapaz de transformar o re- 

gime escravista enquanto este dispos de 

relativa solidez, nao foi sem efeitos, cuja 

avaliagao requer, contudo, que nao se subs- 

titua urn mito por outro. 

A resistencia subjetiva do escravo, jus- 
tamente por nao ser maquina ou besta ir- 

racional, suscita urn efeito economico ineren- 

te a todo regime de exploragao produtiva 

do trabalho escravo: o alto custo de vigi- 

lancia. Nao se trata, aqui, do custo de coor- 

denagao e controle exigido por todo traba- 

lho levado a efeito sob formas coletivas. O 

que se tern em vista e a vigilancia co-ato- 

ra necessaria na relagdes de produgao 

antagonicas em geral, mas em grau maximo 

nas relagoes de produgao escravistas. In- 

formagao comparativa quantificada a res- 

peito do custo de vigilancia, no escravismo 

brasileiro, e a de Louis Couty: no final dos 

anos 70 do seculo passado, 300 escravos de 

uma fazenda de cafe requeriam a vigilancia 

de maior numero de feitores do que o de 

contramestres para 1.200 operarios livres^28). 

No proprio ambito do escravismo, a compa- 

ragao quantificada revela que vinte a trinta 

escravos eram vigiados por urn feitor nas 

fazendas de cafe, enquanto na mineragao 

(26) GORENDER. Op. cit. p. 176-91. 

(27) PATTERSON, H. Orlando. The general 
causes of Jamaican slave revolts. In: FO- 
NER, Laura & GENOVESE, Eugene. Slavery 
In the New World (a reader in comparative 
history). New York, Prentice-Hall, 1968. p. 
211. 

(28) COUTY. Louis. L'Esclavage au Bresil. Pa- 
ris. Libraire Guiilaumin et Cie., 1881. p. 50. 

de diamantes a relagao foi de oito escravos 

para um feitoK2^. 

Manifestada em variadissimos atos, a re- 

sistencia dos escravos provoca ainda outro 

efeito especificamente economico: o de in- 

dicar o limiar suportavel mediano da explo- 

ragao dos prdprios escravos. Tal limiar de- 

finia-se no complexo jogo de interagoes que 

contrapunham escravos a senhores. Uns 

aprendiam a custa dos outros. Acontece 

que, embora conscientes daquele limiar, os 

senhores nem sempre o respeitavam. Dado 

o carater mercantil do modo de produgao 

escravista colonial, a alta cotagao conjuntu- 
ral de um produto de exportagao excitava a 

cobiga de trabalho excedente e impelia o es- 

cravista a correr o risco de atos de rebel- 

dia intensificada. Dai que o Estado, na sua 

fungao de responsavel pela seguranga do re- 

gime social, interviesse com a recomendagao 

de normas moderadoras, no interesse dos 

proprios escravistas enquanto classe, como 

algumas vezes o fez a Coroa de Portugal^30). 

O limiar suportavel mediano da explora- 

gao era mutdvel, embora o fosse para os es- 

cravos em escala muitissimo mais estreita 

do que tern sido para os operarios no modo 

de produgao capitalista. A alta vertical do 

prego dos escravos, nos anos imediatamen- 

te anteriores a extingao do trafico de afrl- 

canos e, sobretudo, no periodo posterior, 

criou uma situagao que, sem duvida, baixou 

aquele limiar. O interesse economico dos 

proprios senhores obrigou-os a zelar pelo 

prolongamento da vida util dos escravos 

num grau superior ao que ocorria quando 

era possivel renovar os planteis mediante 

compra de africanos baratos. Em conse- 

quencia, os escravos ganharam maior "po- 

der de barganha." O fato e que, nos docu- 

mentos testemunhais da segunda metade do 

seculo XIX, sao raros os relates, antes de- 

(29) GORENDER. Op. clt. p. 291, 440. 

(30) Ibid. p. 63-74; WESTERMANN, William L. 
The slave systems of Greek and Roman 
antiquity. Philadelphia, The American Phi- 
losophical Society, 1974. p. 21. 
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masiado comuns, acerca de escravos mal- 

trapilhos, quase desnudos, mortos de feme. 

Ao menos na area da cafeicultura, ha indi- 

cios convincentes de que melhoraram as 

condigoes de alimentagao, vestuario, habita- 
gao e higiene. Em certo numero de fazen- 

das, tornou-se habitual remunerar em di- 

nheiro o trabalho dos escravos nos domin- 

gos e dias santos. As escravas parturien- 

tes e os recem-nascidos foram cercados de 

protegao, denunciando interesse acentuado 
na procriagao servil. Ainda assim, conforme 

afirmei antes, manteve-se inalterado o regi- 

me de exaustivas jornadas de trabalho e nao 

se atenuou a crueldade dos castigos. O 

objetivo dos escravistas permaneceu, como 

nos penodos precedentes, o de extrair dos 

seus servidores o maximo possivel de tra- 

balho excedente realizavel em renda mone- 

taria^31). 

E certo, demais disso, que a rebeldia es- 

crava tampouco se reprimia no conformismo 

com um limiar de eXploragao. Devia 

tambem manifestar-se em atos individuals 
e coletivos de repulsa total a escravidao. 

Se bem que nesses atos influfssem fatores 

circunstanciais muito variados, creio pos- 

sivel e necessario fazer uma observagao ge- 

nerica acerca da ideologia das rebelioes de 

escravos enquanto movimentos de massa 

originarios do seu proprio meio. Esta ideo- 

logia foi sempre regressiva, ou seja, os es- 

cravos negavam a escravidao com a finalida- 

de de regressar a um estado anterior em que 

eles, ou seus ancestrais, foram livres. Isto 

pode ser notado nos levantes de escravos 

do Imperio Romano e tambem no escravis- 

mo colonial americano. Nao se cogita, por- 

tanto, de um trago racial, porem de incli- 

nagao social cuja genese e estrutural. E o 

que explica, com suficiente evidencia, a re- 

criagao de formas sociais africanas nos qui- 

lombos, cujas dimensoes e estabilidade o 

permitiam; o impulse incoercivel dos ex- 

escravos haitianos no sentido da pequena 

exploragao camponesa, com a eliminagao 

da forma plantagem, apesar dos esforgos 

[31) GORENDER. Op cit. p. 357-58. 

contrarios, alias parcialmente reescravizado- 

res, de Toussaint Louverture, Dessalines e 

Henri Christophe; a unidade de escravos e 

libertos islamizados nas revoltas males da 

Bahia, dirigidas contra os brancos e tambem 

contra os negros nao-islamizados, o que rei- 

terava o padrao das lutas religiosas e etni- 

cas do continents africano. 

A consciencia antiescravista dos escra- 

vos, enquanto produto espontaneo de suas 

condigoes de existencia, nunca conseguiu 

adquirir conteudo grogressivo, voltado para 

um estado social novo e resultants da trans- 

formagao radical do vigente sob o escravis- 

mo. Ou seja, a consciencia antiescravista 

espontanea dos escravos, por motivo de fa- 
tores estruturais, nao poderia assumir a di- 

regao revolucionaria caracterfstica da ideo- 

logia burguesa, na fase de luta antifeudal da 

burguesia, e da ideologia socialista da mo- 

derna classe operaria. Apesar disso, atra- 

ves de toda a trajetoria do escravismo, os 

atos de rebeldia dos escravos, fosse o que 

pensassem ou objetivassem, constitufram 

manifestagao do antagonismo de classes e 

prepararam as condigoes em que tal anta- 

gonismo foi eliminado, juntamente com a 

estrutura escravista. As agoes coletivas an- 

tiescravistas dos proprios escravos tiveram 
efeito revolucionario objetivo quando repre- 

sentaram um componente de movimentos 

abolicionistas, que visaram a derrocada do 

regime escravocrata e a destruigao de en- 

traves ao desenvolvimento das forgas pro- 

dutivas acumuladas. Este e, no entanto, um 

aspect© da questao cujo exame nao cabe 

nos limites do presente artigo. 

3. Escravismo Colonial e 

Economia Camponesa 

O segundo elemento da argumentagao de 

Castro refere-se, como ja mencionei, a um 

conjunto de fenomenos aglomerados sob o 

conceito de "brecha camponesa" Uma vez 

que Castro se limita, no caso, a extremar 

apreciagoes de Giro Cardoso, ao qual per- 

tence a primeira exposigao daquele concei- 
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to na bibliografia nacional, referir-me-ei do- 

ravante a este ultimo^32). 

A expressao "brecha camponesa" foi cria- 

da por Tadeusz Lepkowski a fim de designar 

o que considerou atividades de tipo campo- 

nes em regimes escravlstas na America. Ba- 

seado nesse autor e em Sidney Mintz, sao 

mencionadas por Cardoso as seguintes mo- 

dalidades do fenomeno campones sob o re- 

gime escravista de tipo colonial: campone- 

ses nao-proprietarios (posseiros, lavradores 

arrendatarios fornecedores de cana-de-agu- 

car, "moradores" e parceiros); camponeses 

proprietarios; quilombolas; e o protocampe- 

sinato escravo, isto e, os escravos cultiva- 

dores de lotes de terra em beneffcio proprio 

dentro dos limites da plantagem. 

Sucede que Cardoso aborda a questao sem 

recorrer as categorias de formagao social e 

de modo de produgao, cuja significagao me- 

todologica foi por ele mesmo enfatizada. 

Nao obstante, os dados concernentes a cha- 

mada "brecha camponesa" ficam embaralha- 
dos, conforme logo veremos, se nao Ihes 

aplicarmos, precisamente, tais categorias ba 

silares. 

Enquanto o modo de produgao constitul 

uma totalidade organica especifica de forgas 

produtivas e de relagoes de produgao, a for- 

magao social pode abranger varies modes de 

produgao articulados sob a dominancia de 

um deles, incluindo ainda em seu conceito 

as instancias ideologicas e institucionais do 

superestrutura. Formagoes sociais escra- 

vistas da Antiguidade e da epoca moderna 

tiveram variados tipos de atividade campo- 

nesa, que abrangeram, as vezes, proporgoes 

avantajadas da populagao. A excegao talvez 

de algumas dentre as Pequenas Antilhas, as 

formagoes sociais escravistas nunca foram 

totalmente preenchidas pelo modo de pro- 

dugao escravista, ao ponto de excluir a pre- 

senga de formas camponesas, dependentes 

ou nao. A coexistencia, na mesma formagao 

(32) CARDOSO, Giro Flamarion S. Agricultura, 
escravidao e capitalismo. Petrdpolis, Vo- 
zes, 1979. p. 133-54. 

social, entre os modos de produgao escra- 

vista e campones teria de ser forgosamente 

antagonica, de maneiras e em gradagoes va- 

riadas, o que se deu na Grecia e na Italia da 

Antiguidade classica, bem como no Brasil e 

nas outras regioes escravistas america- 

nas(33). Para o assunto que nos interessa, 

o relevante e que as formas camponesas nao 
representaram brecha alguma no modo de 

produgao escravista dominante, seja o pa- 

triarcal como o colonial, uma vez que nao 

faziam parte de sua estrutura. 

Durante a vigencia do escravismo colonial 

no Brasil, constituiu-se o que denominei de 

modo de produgao dos pequenos cultivado- 

res nao-escravistas, um modo de produgao 

secundario na formagao social escravista e 

no qual se agrupavam os sitiantes minifun- 

diarios, os posseiros e os agregados ou mo- 

radores. Deles afirmei outrosslm que fo- 

ram a classe camponesa possivel numa for- 

magao social escravista(34). Assim, tais ti- 

pos de trabalhadores camponeses ficam de 

todo exclufdos na consideragao da chamada 

"brecha camponesa." Empfrica e logicamen- 

te, nada tern a ver com o tema. 

Quanto aos lavradores, proprietarios ou 

arrendatarios, que se incumbiam de plantar 

(33) ANDERSON, Perry. Passagens da antigiii- 
dade ao feudalismo. Porto, Afrontamento, 
1980. p. 21, n. 6: "(...) toda a formagao so- 
cial concreta e sempre uma combinagao es- 
pecifica de diferentes modos de produgao, 
e as da Antiguidade nao constitmam exce- 
gao (...) Na sua utilizag§o marxista, o 
sentido do conceito de formagao social 6 
precisamente o de sublinhar a pluralidade 
e heterogeneidade dos modos de produgao 
possfveis dentro de uma dada totalidade 
historica e social. A repetigao acritica do 
termo 'sociedade', contrariamente, veicula 
com demasiada freqiiencia a hipdtese de 
uma unidade de economia, organizagao po- 
litica e cultura dentro de um conjunto his- 
torico, quando de fato nao existe esta uni- 
dade e identidade simples. As formagoes 
sociais, caso nao especificadas de outro 
modo, serao aqui sempre combinagoes con- 
cretas de diferentes modos de produgao. 
organizadas sob a dominancia de um de- 
les." 

(34) GORENDER. Op. cit. p. 300. 
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cana-de-agdcar para fornece-la a engenhos 

alhelos, tais lavradores eram escravistas, 

ate mesmo grandes escravistas. O fate de, 

nao rare, eles proprios participarem do tra- 

balho junto a seus servidores nao basta pa- 

ra enquadra-los sob a definigao de campone- 

ses. Sua caractenstlca basica era a de ex- 

ploradores do trabalho escravo e, pelo con- 

junto da atividade economica, achavam-se 

organicamente integrados no modo de pro- 

dugao escravista colonial^35). 

Por ultimo, os quilombolas. Estes, como 

e obvio, levavam a pratica uma reagao ao es- 

cravismo e, em antagonismo com ele, situa- 

vam-se fora de seu ambito. Marginalizados 

e perseguidos pela formagao social escravis- 

ta, com a qual, nao obstante, podiam man- 

ter vmculos de intercambio, nao introduziam 

qualquer alteragao no modo de produgao es- 

cravista colonial em si mesmo. Apesar de 

perturbar seu funcionamento, as vezes gra- 

vemente, nao impediram que o escravismo 

colonial se desenvolvesse conforme as exi- 

gencias de sua estrutura e do mercado mun- 

dial. Como se ve, tampouco os quilombolas 

sao argumento em favor da suposta "brecha 

camponesa" 

Resta, por conseguinte, um unico fenome- 

no que pertence a estrutura do modo de pro- 

dugao escravista colonial e, por isso, nao 

propoe, como os demais, um falso problema. 

Tal fenomeno, que merece exame particula- 

rizado para aferigao de sua compatibilidade 

com o conceito de "brecha camponesa" e o 

do cultivo autonomo de lotes de terra pelos 

escravos dentro do ambito da plantagem 

Cardoso resume as referencias da biblio- 

grafia secundaria sobre o assunto e conclui 

que se tratou de pratica generalizada nas di- 

versas regioes do escravismo americano. 

Sua incidencia aparece comprovada nos Es- 

tados Unidos, Cuba, Antilhas britanicas e 

francesas, Guianas e Brasil, com diferengas 

de amplitude para cada regiao. Em todos os 

casos, tratava-se do cultivo de generos pa- 

OS) Ibid. cap. 19. 

ra autoconsumo ou, eventualmente, para a 

venda, de atividades coletoras (caga, pesca 

etc.), da criagao de pequenos animais e as- 

sim por diante. Nos Estados Unidos, tais 

atividades foram bastante reduzidas, pois 

as plantagens mantinham cultivos proprios 

a fim de alimentar os escravos e dispunham 

de generos baratos fornecidos pela prospera 

agricultura farmer do Norte e do Oeste. Na 

area do Caribe, porem, o fenomeno teve o 

maior desenvolvimento, registrando-se apre- 

ciavel participagao comercial dos proprios 

escravos com a venda de seus produtos e 

um grau de estabilidade no usufruto dos lo- 

tes, que permitia mesmo lega-los. As re- 

ferencias fatuais ao Brasil seriam as mais 

escassas, o que o autor atribui a pouca aten- 

gao dada ao assunto em nossa bibliografia, 

sob influencia de fontes como as de Antonil, 

Benci e Vilhena, para essa desatengao tam- 

bem contribuindo a reagao ao vieis patroci- 

nado por Gilberto Freyre e outros acerca da 

pretensa "dogura" do escravismo brasileiro. 

Na medida ao meu alcance, demonstrarei lo- 

go adiante que a avaliagao das fontes sobre 

o Brasil por Cardoso e improcedente. Mas, 

do exame dos fatos coligidos, o autor con- 

clui que: 

"( .) salvo numa minor!a de casos, como 

o da Guiana Francesa, as atividades autono- 

mas dos escravos nao chegavam a garantir 

a total id ade de sua subsistencia (alimentos, 

roupa), mas apenas uma parte dela. Alem 

disso, nem sempre as vantagens economicas 

e de outros tipos do sistema 'escravo-cam- 

pones1 sairam vitoriosas do combate com a 

forma extrema da logica da plantation e 

da monocultura: ja vimos que em certos 

casos o agucar se estendeu ao ponto de //- 

mitar muito o terreno disponivel para os lo- 

tes de subsistencia; por outro lado, embora 

isto tenha sido exagerado, nao ha duvida 

de que em certas epocas do ano (safra da 

cana e fabricagao do agucar, por exemplo), 

sobretudo em fases conjunturais de expan- 

sao, o avango dos senhores sobre o tempo 

necessario dos escravos esta bem documen- 

tado. (...) Muitos observadores notaram 

tambem que numerosos escravos deixavam 
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de aproveitar essa oportunidade mesmo 

quando em principio estava ao seu a lea nee: 

o tempo disponivel para as culturas e outras 

atividades proprias coincidia com as horas 

de repouso depois de um trabalho pesado e 

nem todos tinham energia suficiente para 

continuar trabalhando, apesar do estimulo 

do lucro e da compra eventual da I i herd ad e, 

quando isto era possivel."(36) 

Veremos agora, ao contrario do suposto 

por Cardoso e autores que o acompanham^37), 

que o assunto nao e tao esquivo na Histo- 

riografia brasileira. Varios historiadores e 

sociologos o abordaram, conquanto, em cer- 

tos casos, apenas de passagem. Da minha 

parte, dediquel-lhe algumas paginas, nas quais 

sumariei observagoes e extrai conclusoes a 

partir das seguintes fontes primarias: Benci, 

Antonil, Jose da Silva Lisboa, o Autor Ano- 

nimo da Descrigao Economica da Comarca 

e Cidade do Salvador. Vilhena, Koster, Tol- 
lenare, Saint-Hilaire, Maria Graham, Lacerda 
Werneck, Veiga de Castro (com um do- 

cumento do Barao de Almeida Lima), Joa- 

quim Aquino da Fonseca e Louis Gouty. So- 

bre o tema, mencionei referencias dos se- 

guintes estudiosos: Joao Ribeiro, Pandia 
Calogeras, Gilberto Freyre, Manuel Diegues 

Junior, Manuel Correia de Andrade, Joao 

Dornas Filho, Stanley J. Stein e Alberto Pas- 

ses Guimaraes^38). Reconhecendo embora 

que o assunto merece novas pesquisas e 
tratamento monografico especial, eis, em re- 

sumo, o que colhi daquele elenco de fontes. 

(36) CARDOSO. Op. cit. p. 149-50. 

(37) Cf. LINHARES, Maria Yedda & SILVA. Fran- 
cisco Carlos Teixeira da. Historia da agri- 
cultura (combates e controversias). Sao 
Paulo, Brasiliense, 1981. p. 131. 

(38) GORENDER. Op cit. p. 258-67. As fontes 
primarias citadas acima, acrescento duas 
de que so poderia tomar conhecimento 
apos a redagao do meu livro. Uma delas 
e o documento do Padre Joao Daniel sobre 
o Para na primeira metade do seculo XVIII, 
do qual Linhares e Teixeira da Silva repro- 
duzem interessantes extratos (cf. Op. cit. 
p. 131-34). O outro foi descoberto por 
Stuart B. Schwartz e o abordarei na segao 
seguinte do presente artigo. 

O cultivo do lote pelo escravo em um 

so dia por semana, com o fim de prover 

sua subsistencia, remonta a pratica obser- 

vada por Leo Africanus na llha de Sao To- 

me, no seculo XVI, e que os Portugueses 

transferiram ao BrasW39>. A aplicagao des- 

se procedimento foi, no entanto, extrema- 

mente irregular na area da produgao aguca- 

reira. Enquanto muitos engenhos nao con- 

cediam o lote e alimentavam os escravos 

com plantios proprios e/ou compra de ge- 

neros, nos demais, que o facilitavam aos es- 

cravos, o cultivo do lote ficava prejudicado, 

senao interrompido nos periodos de safra, 

quando as jornadas de trabalho podiam pro- 

longar-se ate dezoito horas e os dias de des- 

canso eram muito espagados(40). 0 panora- 

ma foi diverse nas unidades produtoras de 

algodao e cafe. Nelas, parece ter sido habi- 

tual o cultivo de lotes pelos escravos, po- 

(39) Antonio Barros de Castro imagina um ce- 
nario, na llha de Sao Tome, no qual os es- 
cravos teriam imposto aos senhores o cul- 
tivo autonomo de generos de subsistencia 
(Op. cit. p. 100, n. 104). Penso ser valido 
para o historiador a imaginagao de cena- 
rios, contanto que os situe dentro das li- 
mitagoes do procedimento metodologico. 
O momento e o processo efetivo de nasci- 
mento do cultivo autonomo de lotes pelos 
escravos, no mundo lusitano, possivelmen- 
te jamais econtrarao documentagao. Con- 
sidero plausivel ter a iniciativa partido, 
nao dos senhores, porem dos escravos, 
que assim reviviam costumes da agricul- 
tura africana. Mas, de acordo, neste caso, 
com os fatos ja documentados e nao ape- 
nas conjecturados, penso que os senhores 
acabaram percebendo as vantagens de in- 
corporar aquela iniciativa ao sistema es- 
cravista. Note-se que a pratica do escra- 
vismo moderno — de fazer o escravo tra- 
balhar mesmo no dia consagrado ao des- 
canso — levou a um retrocesso com rela- 
gao a conquista da dispensa do trabalho 
nos dias feriados, durante o escravismo 
antigo. Cf. WESTERMANN. Op. cit. p. 103. 

(40) Sobre o regime de trabalho nos engenhos, 
na fase da safra, ver GORENDER. Op. cit. 
p. 223-28. Nos engenhos brasiieiros, os 
trabalhos da colheita, moagem da cana e 
preparagao do agucar, duravam, em regra, 
entre cinco e sete meses por ano. Alguns 
grandes engenhos chegavam a ter safras 
de oito ou nove meses. 
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rem somente nos domingos e dias santos 

de guarda. Alem da plantagao de generos 

de autoconsumo, os escravos tambem po- 

diam cultivar, conforme o caso, algodao ou 

cafe, que comercializavam por conta propria 

ou vendiam aos seus donos. Tal dlferenga 

entre setores da mesma economia escravis- 

ta decorria, segundo indicios plausivels, das 

exigencias de trabalho pelo processo produ- 

tivo, muito mais intensas precisamente na 

^rea agucareira. No referente as fazendas 

de cafe, esta muito bem documentado que 

a alimentagao dos escravos era suprida, no 

fundamental, pelas plantagoes e criagoes dos 

proprios fazendeiros, que chegavam a 

ocupar nisso cerca de urn quinto do plantel. 

Os lotes de cultivo dominical apenas forne- 

ciam aos escravos recursos acessorios/41) De 

modo geral, a concessao de lotes para cul- 

tivo autonomo pelos escravos, como acerta- 

damente salientou Manuel Correia de Andra- 

de, era favoravel ao senhor, uma vez que 

obrigava o escravo a trabalhar mesmo no 

dia consagrado ao descanso a fim de suprir 

uma parte do produto necessario a auto-sub- 

sistencia. Com isto, esta claro, elevava-se 

o grau de exploragao do trabalho escravo. 

Por ai se ve que os jesuitas Benci e An- 

tonil nao sao fontes desorientadoras e dis- 

torcivas. Em primeiro lugar, reagiram a exa- 

cerbagao da exploragao dos cativos numa 

conjuntura de altas cotagbes do agucar, pre- 

cisamente quando a Coroa portuguesa for- 

malizou, em varias ordens regias e alvaras, 

a determinagao de que os escravos tives- 

sem urn dia especial para cuidar de sua sub- 

sistencia, no caso de nao serem provides 

pelos senhores. Em segundo lugar, com 

muita probabilidade, seus pronunciamentos 
representaram tomadas de posigao numa po- 

lemica que, em surdina, devia estar lavran- 

do nos meios eclesiasticos. O atrito entre 

colonos e setores da Igreja, a proposito da 

observancia do descanso dominical, vinha 

de longe. Ja em data tao remota como o 

ano de 1592, Joao Ramirao, senhor de enge- 

(41) Sobre a estmtura produtiva das fazendas 
de cafe, ver GORENDER. Op. cit. p. 218-20, 
244-46. 

nho ha seis anos no Reconcavo baiano, con- 

fessava ao visitador do Santo Offcio que, 

sempre em todos os domingos e dias san- 

tos, mandava "fazer servigo como se foram 

dias da semana" mas isto era costume ge- 

ral de senhores de engenho, feitores e mui- 

tos lavradores^42>. O Santo Offcio, ainda que 

o quisesse, nao teria forgas para eliminar o 

costume, porem este nao cessaria de sus- 

citar polemica nos meios eclesiasticos. 

De tal polemica foi manifestagao urn es- 

crito datado de 1757, no Recife, dedicado pe- 

lo beneditino D. Domingos do Loreto Couto 

ao poderoso Ministro Sebastiao Jose de 

Carvalho e Mello, future Marques de Pombal. 

No Livro Terceiro daquele escrito, o capf- 

tulo 13 tern o seguinte e sugestivo tftulo: 

"Reprova-se a severa e injusta sentenga 

que condena por culpa grave trabalhar nos 

domingos e festas de guarda na fabrica do 

agucar, conforme o estilo do Brasil" 

Ao refutar as autoridades da sua Igreja que 

condenavam o trabalho nos domingos e dias 

santificados, D. Loreto Couto pretendia acal- 
mar a consciencia catolica de senhores de 

engenho, lavradores e oficiais do agucar. 

Para este fim, expos minuciosamente os mo- 

tivos de ordem tecnica, que impossibilitavam 

o cumprimento do preceito religioso durante 

a safra, juntando argumentos teologicos com 

as justas razoes de "necessidade, costume, 

utilidade e temor de perder grande lucro."^ 

Em momentos diferentes, Benci, Antonil, 

Loreto Couto e Vilhena deram identico teste- 

munho acerca do regime de trabalho na 

grande area agucareira da Bahia e Pernambu- 

co, inclusive, com notavel coincidencia, no 

que se refere ao dia livre do escravo. Es- 

te testemunho coincide ainda, no que nao e 

casual, com o quadro geral da economia agu- 

careira de Cuba. 

(42) Cf. PINHO, Wanderley. Historia de um 
engenho do Reconcavo (1552-1944). Rio 
de Janeiro, Zelio Valverde, 1946. p. 167. 

(43) COUTO, Domingos do Loreto. Desagravos 
do Brasil e glorias de Pernambuco. Anais 
da Bibiioteca Nacional. Rio de Janeiro. 
1904 v. 24, p. 180-86. 
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de aproveitar essa oportunidade mesmo 

quando em princlpio estava ao seu alcance: 
o tempo disponivel para as culturas e outras 

atividades proprias coincidia com as horas 

de repouso depois de urn trabalho pesado e 

nem todos tinham energia suficiente para 

continuar trabalhando, apesar do estimulo 

do lucro e da compra eventual da liberdade, 

quando isto era possivel."(36) 

Veremos agora, ao contrario do suposto 

por Cardoso e autores que o acompanham^37), 

que o assunto nao e tao esquivo na Histo- 

riografia brasileira. Varies historiadores e 

sociologos o abordaram, conquanto, em cer- 

tos casos, apenas de passagem. Da minha 

parte, dediquei-lhe algumas paginas, nas quais 

sumariei observagoes e extrai conclusoes a 

partir das seguintes fontes primarias: Benci, 

Antonil, Jose da Silva Lisboa, o Autor Ano- 

nimo da Descrigao Economica da Comarca 

e Cidade do Salvador, Vilhena, Koster, Tol- 
lenare, Saint-Hilaire, Maria Graham, Lacerda 

Werneck, Veiga de Castro (com urn do- 

cumento do Barao de Almeida Lima), Joa- 

quim Aquino da Fonseca e Louis Gouty. So- 

bre o tema, mencionei referencias dos se- 

guintes estudiosos: Joao Ribeiro, Pandia 

Calogeras, Gilberto Freyre, Manuel Diegues 

Junior, Manuel Correia de Andrade, Joao 

Dornas Filho, Stanley J. Stein e Alberto Pas- 

ses Guimaraes(38). Reconhecendo embora 

que o assunto merece novas pesquisas e 
tratamento monografico especial, eis, em re- 

sumo, o que colhi daquele elenco de fontes. 

(36) CARDOSO. Op. cit. p. 149-50. 

(37) Cf. L1NHARES, Maria Yedda & SILVA. Fran- 
cisco Carlos Teixeira da. Histdria da agri- 
cultura (combates e controversias). Sao 
Paulo, Brasiliense, 1981. p. 131. 

(38) GORENDER. Op cit. p. 258-67. As fontes 
primarias citadas acima, acrescento duas 
de que so poderia tomar conhecimento 
apos a redagao do meu livro. Uma delas 
e o documento do Padre Joao Daniel sobre 
o Para na primeira metade do seculo XVIII, 
do qual Linhares e Teixeira da Silva repro- 
duzem interessantes extratos (cf. Op. cit. 
p. 131-34). O outro foi descoberto por 
Stuart B. Schwartz e o abordarei na segao 
segulnte do presente artigo. 

O cultivo do lote pelo escravo em um 

so dia por semana, com o fim de prover 

sua subsistencia, remonta a pratica obser- 

vada por Leo Africanus na llha de Sao To- 

me, no seculo XVI, e que os Portugueses 

transferiram ao BrasW39). A aplicagao des- 

se procedimento foi, no entanto, extrema- 

mente irregular na area da produgao aguca- 

reira. Enquanto muitos engenhos nao con- 

cediam o lote e alimentavam os escravos 

com plantios proprios e/ou compra de ge- 

neros, nos demais, que o facilitavam aos es- 

cravos, o cultivo do lote ficava prejudicado, 

senao interrompido nos perfodos de safra, 

quando as jornadas de trabalho podiam pro- 

longar-se ate dezoito horas e os dias de des- 

canso eram muito espagados^40). O panora- 

ma foi diverse nas unidades produtoras de 

algodao e cafe. Nelas, parece ter sido habi- 

tual o cultivo de lotes pelos escravos, po- 

(39) Antonio Barros de Castro imagina um ce- 
nario, na llha de Sao Tome, no qual os es- 
cravos teriam imposto aos senhores o cul- 
tivo autonomo de generos de subsistencia 
(Op. cit. p. 100, n. 104). Penso ser valido 
para o historiador a imaginagao de cena- 
rios, contanto que os situe dentro das li- 
mitagoes do procedimento metodologico. 
O momento e o processo efetivo de nasci- 
mento do cultivo autonomo de lotes pelos 
escravos, no mundo lusitano, possivelmen- 
te jamais econtrarao documentagao. Con- 
sidero plausivel ter a iniciativa partido, 
nao dos senhores, porem dos escravos, 
que assim reviviam costumes da agricul- 
tura africana. Mas, de acordo, neste caso, 
com os fatos ja documentados e nao ape- 
nas conjecturados, penso que os senhores 
acabaram percebendo as vantagens de in- 
corporar aquela iniciativa ao sistema es- 
cravista. Note-se que a pratica do escra- 
vismo moderno — de fazer o escravo tra- 
balhar mesmo no dia consagrado ao des- 
canso — levou a um retrocesso com rela- 
gao a conquista da dispensa do trabalho 
nos dias feriados, durante o escravismo 
antigo. Cf. WESTERMANN. Op. cit. p. 103. 

(40) Sobre o regime de trabalho nos engenhos, 
na fase da safra, ver GORENDER. Op. cit. 
p. 223-28. Nos engenhos brasileiros, os 
trabalhos da colheita, moagem da cana e 
preparagao do agucar, duravam, em regra, 
entre cinco e sete meses por ano. Alguns 
grandes engenhos chegavam a ter safras 
de oito ou nove meses. 

20 



Jacob Gorender 

rem somente nos domingos e dias santos 

de guarda. Alem da plantagao de generos 

de autoconsumo, os escravos tambem po- 

diam cultivar, conforme o caso, algodao ou 

cafe, que comercializavam per conta propria 

ou vendiam aos seus donos. Tal diferenga 

entre setores da mesma economla escravis- 

ta decorria, segundo indicios plausiveis, das 

exig§ncias de trabalho pelo processo produ- 

tivo, muito mais intensas precisamente na 

area agucareira. No referente as fazendas 

de cafe, esta muito bem documentado que 

a alimentagao dos escravos era suprida, no 

fundamental, pelas plantagoes e criagoes dos 

proprios fazendeiros, que chegavam a 

ocupar nisso cerca de urn quinto do plantel. 

Os lotes de cultivo dominical apenas forne- 

ciam aos escravos recursos acessorios/41) De 

modo geral, a concessao de lotes para cul- 

tivo autonomo pelos escravos, como acerta- 

damente salientou Manuel Correia de Andra- 

de, era favoravel ao senhor, uma vez que 

obrigava o escravo a trabalhar mesmo no 

dia consagrado ao descanso a fim de suprir 

uma parte do produto necessario a auto-sub- 

sistencia. Com isto, esta claro, elevava-se 

o grau de exploragao do trabalho escravo. 

Por ai se ve que os jesuitas Benci e An- 

tonil nao sao fontes desorientadoras e dis- 

torcivas. Em primeiro lugar, reagiram a exa- 

cerbagao da exploragao dos cativos numa 

conjuntura de altas cotagoes do agucar, pre- 

cisamente quando a Coroa portuguesa for- 

malizou, em varias ordens regias e alvaras, 

a determinagao de que os escravos tives- 

sem urn dia especial para cuidar de sua sub- 

sistencia, no caso de nao serem providos 

pelos senhores. Em segundo lugar, com 

muita probabilidade, seus pronunciamentos 
representaram tomadas de posigao numa po- 

lemica que, em surdina, devia estar lavran- 

do nos meios eclesiasticos. O atrito entre 
colonos e setores da Igreja, a proposito da 

observancia do descanso dominical, vinha 

de longe. Ja em data tao remota como o 

ano de 1592, Joao Ramirao, senhor de enge- 

(41) Sobre a estmtura produtiva das fazendas 
de cafe, ver GORENDER. Op. cit. p. 218-20, 
244-46. 

nho ha seis anos no Reconcavo baiano, con- 

fessava ao visitador do Santo Oficio que, 

sempre em todos os domingos e dias san- 

tos, mandava "fazer servigo como se foram 

dias da semana" mas isto era costume ge- 

ral de senhores de engenho, feitores e mui- 

tos lavradores^42). O Santo Offcio, ainda que 

o quisesse, nao teria forgas para eliminar o 

costume, porem este nao cessaria de sus- 

citar polemica nos meios eclesiasticos. 

De tal polemica foi manifestagao urn es- 

crito datado de 1757, no Recife, dedicado pe- 

lo beneditino D. Domingos do Loreto Couto 

ao poderoso Ministro Sebastiao Jose de 

Carvalho e Mello, future Marques de Pombal. 

No Livro Terceiro daquele escrito, o capi- 

tulo 13 tern o seguinte e sugestivo titulo: 

"Reprova-se a severa e injusta sentenga 

que condena por culpa grave trabalhar nos 

domingos e festas de guarda na fabrica do 

agucar, conforme o estilo do Brasil" 

Ao refutar as autoridades da sua Igreja que 

condenavam o trabalho nos domingos e dias 

santificados, D. Loreto Couto pretendia acal- 

mar a consciencia catolica de senhores de 

engenho, lavradores e oficiais do agucar. 

Para este fim, expos minuciosamente os mo- 

tives de ordem tecnica, que impossibilitavam 

o cumprimento do preceito religiose durante 

a safra, juntando argumentos teologicos com 

as justas razoes de "necessidade, costume, 

utilidade e temor de perder grande lucro."^ 

Em momentos diferentes, Benci, Antonil, 

Loreto Couto e Vilhena deram identico teste- 

munho acerca do regime de trabalho na 

grande area agucareira da Bahia e Pernambu- 

co, inclusive, com notavel coincidencia, no 

que se refere ao dia livre do escravo. Es- 

te testemunho coincide ainda, no que nao e 

casual, com o quadro geral da economia agu- 

careira de Cuba. 

(42) Cf. PINHO, Wanderley. Historia de um 
engenho do Recdncavo (1552-1944). Rio 
de Janeiro, Zelio Valverde, 1946. p. 167. 

(43) COUTO, Domingos do Loreto. Desagravos 
do Brasil e glorias de Pernambuco. Anais 
da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro. 
1904 v. 24, p. 180-86. 
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Diante do impulso tornado pelo tr^fico de 

escravos africanos na segunda metade do 

seculo XVIII, Arango Parrefio, no seu Dis- 

curso sobre a Agricultura — mencionado por 

Castro —, manifestou o temor de que se re- 

petisse em Cuba a insurreigao catastrofica 

ocorrida em Saint-Domingue. O mesmo te- 

mor explicitou-se em documentos do Real 

Consulado e de outras autoridades, depois 
de 1800. Contudo, o que sobrelevou foi a 

perspectiva dos lucros que a exploragao es- 

cravista prometia, sobretudo apos o afasta- 

mento de Saint-Domingue do mercado mun- 

dial do agucar. Eis o que a respeito escre- 

ve Julio Le Riverend: 

"A primeira atitude com relagao aos es- 

cravos era a de utiliza-los ao maximo. Esta 

'racionalizagao' do emprego dos escravos 

formava, esta claro, parte principal dos es- 

forgos para aplicar metodos cada vez mais 

intensivos de trabalho com o objetivo de 

aumentar o rendimento dos engenhos. i ca- 

racteristico desta atitude o ja mencionado 

DISCURSO de Arango, o qual, nao obstante 

que 'a religiao selasse seus I a bios', expoe 

todo urn piano para o aproveitamento dos 

escravos, INCLUINDO A PRODUQAO DOS 

ALIMENTOS QUE CONSUMIAM POR ELES 

PROPRIOS [o grifo e meu — JG"]. A rea- 

gao contra este sistema foi expressa no PA- 

PEL PERIODICO do mesmo ano de 1791, nas 

recomendagoes feitas aos 'nobilissimos pro- 

dutores de agucar' contra a excessiva cruel- 

dade no tratametno dos negros ( ..) Mas 

os limites dessa intensificagao eram difi- 

ceis de precisar, motivo pelo qual todo ex- 

cess© podia facilmente converter-se em de- 

sastre para o fazendeiro. Ao menos, ate 

a segunda metade do seculo XIX nao se di- 

funde a pratica de conceder aos escravos 

um repouso entre as 10 boras da noite e 5 da 

manha. Logicamente, o periodo de maxima 

utilizagao dos escravos e os riscos de sua 

perda aumentaram e, com eles, o percentual 

de reposigao anual. 

"Durante este periodo, era pratica geral 

que os engenhos somente deixassem de 

moer aos sabados, quando se terminava de 

elaborar o que estivesse dentro das caldei- 

ras e tachos. Nesse dia, saiam ao campo 

os cortadores, a fim de preparar as canas 

com que se reiniciaria o trabalho na segun- 

da-feira seguinte. Em verdade, o unico re- 

pouso, que se dava aos escravos, era o do- 

mingo e umas poucas horas entre os turnos 

diarios."^ 

Se assim se configurou o regime de traba- 

lho em Cuba, devemos levar em conta que 

as Antilhas britanicas e francesas tambem 

foram, a epoca da escravidao, principalmente 

produtoras de agucar. O proprio Cardoso se 

incumbe de tragar expressivo quadro do que 

all sucedia; 

"A demografia dos escravos dependia 

igualmente de elementos ligados a propria 

logica da PLANTATION. No caso da Jamaica, 

foi possivel mostrar uma correlagao positiva 

entre engenhos de agucar e maiores niveis 

de mortalidade dos cativos. O regime 

de PLANTATION levava a escolhas, ao 

comprar escravos, desfavoraveis a fecundi- 

dade e a formagao de fami lias nucleates: da- 

va-se preferencia a aquisigao de homens 

adultos. Nas fases de apogeu conjuntural 

do artigo tropical cultivado, e sobretudo nas 
epocas do ano em que ocorria a colheita e 

preparagao do produto, a pressao sobre os 

escravos tendia a aumentar, a ponto de ter 

reflexos na demografia: dieta pior (ao cor- 

tar-se o tempo em que podiam trabalhar nas 

suas proprias rogas de subsistencia); pouco 

descanso e escassos cuidados e precaugdes 

higienicas prodigados as parturientes e aos 

recem-nascidos (sendo enorme a incidencia 

da mortalidade infantil); em geral, enfraque- 

cimento da populagao escrava pelo excesso 

de trabalho e pela alimentagao deficiente, 

tornando-a altamente suscetivel as even- 

tuais ondas epidemicas."^ 

(44) LE RIVEREND, Julio. Historia econdmica 
de Cuba. Havana. Instltuto Cubano del Li- 
bra, 1971. p. 183-84. 

(45) Cardoso. Giro Flamarion S. A Afro-Ame- 
rica: a escravidao no Novo Mundo. Sao 
Paulo, Brasiliense, 1982. p. 37-38. 
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Todos os elementos desse quadro da pro- 

dugao agucareira escravista, seja no Brasil, 

em Cuba ou na Jamaica, apontam para a 

extrema estreiteza e a precariedade do cul- 

tivo autonomo do escravo, inclusive nas An- 

tilhas, onde teria alcangado maior difusao. O 

movimento da populagao foi af o mais tipi- 

co movimento de uma populagao escrava e 

nao de um campesinato, mesmo em nivei de 

grande pobreza^46). Concordo em que, da 

parte dos escravos, deve ter havido um im- 

pulse no sentido da ampliagao do espago 

de autonomia que o usufruto do pequeno lo- 

te Ihes concedia. Mas os resultados obtidos 

por eles, se ponderados com objetividade, nao 

introduziram aiteragao alguma na estrutura 

e na dinamica do escravismo colonial. 

Apesar disso, Cardoso nao ve dificuldade 

em atribuir um "iado" campones ao escra- 

vo, com base na existencia de sua economia 

propria. Trata-se, na verdade, da evolugao 

de um enfoque ja manifestado no seu pri- 

meiro escrito sobre o assunto, quando o exa- 

minou com sobriedade e concluiu nao ser 

cabfvel imputar ao escravo cultivador do lo- 

te em beneficio proprio a condigao do cam- 

pones servo, cujo tempo necessario 

e tempo extra de trabalho estariam ciara- 

mente seperados.''^47) No mesmo escrito, 

nao obstante, afirmou que a concessao a boa 

parte dos escravos do uso de uma parceia 

de terra fazia a escravidao americana lem- 

brar mais .) certas formas de posse da 

terra difundidas sobretudo na epoca do Bai- 

xo Imperio romano (coionato, servi casati) 

que a escravidao antiga classica.,,(48) Ora, o 

(46) Sobre a lei da populagao no modo de pro- 
dugao escravista colonial, ver GORENDER. 
Op. cit. cap. 16, 17. Sobre o movimento de 
uma populagao camponesa, em termos de 
grande tipicidade, ver CHAYANOV, Ale- 
xander V. La organizacidn de la unidad 
economica campesina. Buenos Aires, Nue- 
va Visidn, 1974. 

(47) CARDOSO, Giro F. S. O modo de produ- 
gao escravista colonial. In: SANTIAGO, 
Theo Araujo. org. America Colonial (en- 
saios). Rio de Janeiro, Pallas Ed., 1975 
p. 114. 

(48) Ibid. p. 123. 

coionato romano constituiu categoria social 

que extravasou da escravidao, situando-se 

fora de seus quadros para antecipar 

a servidao da gleba generaiizada na 

Europa seculos mais tarde. O colonus nao 

era escravo, mas sim campones dependents. 

Por isso, quando, em seguida, abordou a cha- 

mada "brecha camponesa" Cardoso partiu 

desse enfoque anterior. Continuou, decerto, 

a relacionar o cultivo de um lote pelo es- 

cravo ao cumprimento de "(. .) uma fungao 

bem definida no quadro do sistema escravis- 

ta colonial: a de minimizar o custo de ma- 

nutengao e reprodugao da forga de traba- 

lho." Recusou, por igual, a posigao de Mintz, 

autor segundo o qual seria ate contest^vel 

faiar em escravos e em modo de produgao 

escravista nas Americas W. No entanto, 

insistiu na pertinencia do conceito de "bre- 

cha camponesa" e argumentou que o mes- 

mo escravo podia ser subsidiariamente cam- 

pones, estabelecendo uma analogia com os 

camponeses europeus e americanos que, em 

certas fases do ano, trabaiham como assala- 

riados, de tal maneira que as mesmas pes- 

soas se inserem em tipos diferentes de re- 

lagoes de produgao^50). Em contraste, alias, 

com suas proprias observagoes acerca da 

demografia do escravismo antilhano, o que 

vimos logo acima, a logica de semelhante 

enfoque devia leva-lo a assertiva tao fragil 

como na seguinte caracterizagao da planta- 

gem escravista: 

"Estruturalmente, incluia pelo menos 

dois setores agrlcolas articulados: um sis- 

tema escravista dominante, produtor de mer- 

cadorias destinadas aos mercados europeus; 

e um sistema campones produtor de alimen- 

tos, subordinado ao primeiro, exercido pelos 

proprios escravos atraves do seu trabalho 

autonomo em lotes dados em usufruto, e 

eventualmente por outros tipos de trabalha- 

dores."W 

(49) CARDOSO. Agriculture, escravidao e capl- 
talismo. Op. cit. p. 136-37. 

(50) Ibid. p. 40, 136. 

(51) Id. A Afro-America. Op. cit. p. 32. 

23 



ESCRAVISMO COLONIAL 

Assim, em definitive, temos uma dicotomia 

de sistemas. Com mais precisao, de modos 

de produgao (conceito evitado por Cardoso). 

Ora, nas formagoes sociais em que se arti- 

culam varies modos de produgao, nao e in- 

comum que trabalhadores transitem de um 

a outro: os modos de produgao subordinados 

fornecem mao-de-obra aos modos de produ- 

gao dominante nas fases estacionais de pico 

do processo produtivo. Mas este criterio de 

analise nao se aplica ao escravo que, ao cul- 

tivar seu minusculo trato de terra permane- 

cia tao escravo como quando trabalhava no 

eito ou no engenho, subordinado ao mesmo 

tipo de relagoes de produgao e ao mesmo 

proprietario. Ou seja, o lote estava organi- 

camente entrosado na estrutura do modo de 

produgao escravista colonial, nao se tratan- 

do de dois sistemas, porem de um unico. 

Se adotarmos, no caso do escravismo co- 

lonial, o criterio da dicotomia de sistemas, 

precisaremos, por coerencia Idgica, concluir 

tambem que o feudalismo, sob o regime da 

corveia, se secionava em dois sistemas: o 

do trabalho do campones para si e o do tra- 

balho deste mesmo campones para o domi- 

nio senhorial. O que, do ponto de vista teo- 

rico, seria irrisorio, pois teriamos um modo 

de produgao dominante incapaz de reprodu- 

zir o gasto da forga de trabalho mediante 

criagao endogena do produto necessario, com 

o que ficaria inexplicado como conseguia 

criar o produto excedente. Se, no modo de 

produgao feudal, a gleba do campones ser- 

vo, que a cultivava com sua farmlia, e a 

terra indominicata constitufam segmentos de 

uma so estrutura, tambem no modo de pro- 

dugao escravista colonial o lote concedido 

ao escravo (mais comumente solteiro) e a 

plantagao do engenho ou fazenda formavam 

dois segmentos de uma so estrutura, de um 

so sistema bissegmentado. Com uma dife- 

renga, todavia, fundamental. No feudalismo, 

a gleba do campones (adscrito a ela ou nao) 

representava elemento essencial do modo 

de produgao, sem o qual este sequer pode- 

ria existir. O feudalismo somente e conce- 

bivel com camponeses dependentes, o que 

ja pressupoe, por necessidade, a gestao au- 

tonoma, familial e estavel, de um trato de 

terra pelo trabalhador agricola. No escravis- 

mo colonial, dava-se o contrario. A conces- 

sao de um lote ao escravo nao passou de 

forma variante, inessencial e condicional, do 

segmento de economia natural, podendo ine- 

xistir ou ocupando apenas uma parte desse 

segmento. A comercializagao eventual de 

produtos dos lotes perfazia um circuito de 

produgao mercantil simples, o que introdu- 

zia um aspecto adicional na caracterizagao 

daquela forma variante. Nem por cultivar 

seu lote com autonomia, o escravo deixava 

de ser bem venal, submetido aos interesses 

mercantis do senhor. 

Ao falar em "escravo-campones" e em 

dois sistemas dentro da plantagem, Cardoso 

seria coerente se substitufsse a categoria 

de escravismo colonial pela de servidao da 

gleba com tragos escravistas, aplicavel aos 

primordios do feudalismo na area europeia 

do Imperio Romano. 

A esta altura, cumpre deixar claro que a 

escravidao em epoca alguma foi incompatl- 

vel com certo grau de posse ou de proprie- 

dade pelo escravo. £ por demais conhecido 

o instituto do peculium, que os romanos che- 

garam a garantir aos escravos por lei ex- 

pressa(52>. No Brasil, o peculio so teve for- 

ga no direito consuetudinario, ate ser grava- 

do na lei formal tardiamente, em 1871. As- 

sim, um pequeno numero de escravos bra- 

sileiros conseguiu juntar dinheiro a fim de 

comprar sua alforria. Mais ainda: uns pou- 

qufssimos escravos chegaram a ser simulta- 

neamente escravistas, donos de escravos. 

Dois exemplos: o administrador da fazenda 

dos beneditinos em Pernambuco, dono de 

dois escravos que trabalhavam para ele, con- 

forme constatou Koster; e a africana Sabina 

da Cruz que, em seu testamento (incluso 

no inventario dos bens datado de 1872), de- 

clarou haver comprado sua liberdade, ha 

muitos anos, com dois escravos. Certamen- 

(52) Sobre o instituto do peculium, ver FINLEY. 
Op. cit. p. 83-84; WESTERMANN. Op. cit. 
p. 16. 83. 
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te, trata-se da mesma Sabina da Cruz que, 

ja liberta, aparece, em 1835, como uma das 

promotoras da denuncla as autoridades so- 

bre os preparatives do imlnente levante 

afro-islamico em Salvador^53). Embora ex- 

tremamente raros, tais exemplos nao deixam 

de ser representatives de urn caso-limite e 

de denotar a coaQao social e a dominagao 

ideologica do escravismo, que se impunha aos 

proprios escravos e tambem aos libertos. A 

enorme maioria destes ultimos continuou na 

mesma atividade manual exercida durante o 

tempo de escravidao ou engrossou a vasta 

hoste dos mendigos, porem uma minoria de 

libertos ascendeu a classe dos senhores de 

escravos. 

Na sua pesquisa demografica do periodo 

escravista em Minas Gerais, Vidal Luna e 

Iraci da Costa registraram significativos per- 

centuais de forros escravistas. Com rela- 

gao a Comarca do Serro do Frio, em 1738, 

verificaram que os forros, em numero de 

387, constituiam 22,2% do total de senhores 

de escravos. Entre os forros escravistas, as 

mulheres perfaziam 63%, com urn predommio 

que nao ocorria entre os escravistas nao-for- 

ros. Os forros escravistas detinham 783 ca- 

tivos, o que correspondia a 9,9% do total da 

escravaria da Comarca. Eram, pois, quase 

todos, pequenos escravistas, registran- 

do-se, no seu universe, apenas 3,7% com se- 

te escravos e mais^54). 

Do exame de 482 testamentos de libertos, 

redigidos no lapso de tempo que se estende 

de 1790 a 1890, na cidade do Salvador, Ma- 

ria Ines Cortes de Oliveira constatou que 303 

testadores foram proprietaries de escravos, 

(53) Cf. KOSTER. Henry. Viagens ao Nordeste 
do Brasil. Sao Paulo, Editora Nacional. 
1942. p. 513; PINHO. Op. cit. p. 166; RODRI- 
GUES, Nina. Os africanos no Brasil. Sao 
Paulo, Editora Nacional, Institute Nacional 
do Livro, 1976. p. 51. 

(54) Cf. LUNA. Francisco Vidal & COSTA, Ira- 
ci Del Nero da. A presenga do elemento 
forro no conjunto dos proprietarios de es- 
cravos. Ci§ncia e Cultura. 32 (7): 839-40. 
1980. 

a grande maioria, como em Minas Gerais, 

constituida de mulheres e de pequenos es- 

cravistas. Registrou, contudo, alguns forros 

escravistas ja de porte relevante e ricos 

pela propriedade de ainda outros bens. Tais 

os casos dos libertos Jose Antonio de Etra, 

com 22 escravos; Luis Xavier de Jesus, com 

16 escravos; e Manoel Pereira Lopes, com 

13 escravos e mais 15 "crias" Nenhum de- 

les tao opulento quanto Trimalciao, o liber- 

to romano do Satiricon de Petronio, mas, sem 

duvida, individuos abastados na escala do 

escravismo do Brasil. 

Corretamente, comentou Maria Ines: 

"A integragao do ex-escravo na sociedade 

livre comportava a escravizagao de outra 

pessoa, por mais paradoxal que possa pare- 

cer tal fato. A vida de cativeiro ensinara ao 

liberto que ser livre era ser senhor e ser 

senhor era possuir escravos que trabalhas- 

sem para si. Tal era a verdade do escravis- 

mo. Nao havia para o liberto, fosse africa- 

no ou crioulo, nenhum constrangimento na 

assimilagao desta verdade, especialmente 

quando as rival id ad es etnicas eram tao pro- 

fundas e tao cuidadosamente instigadas pe- 

la sociedade escravocrata com o intuito de 

evitar qualquer grau de solidariedade e de 

organizagao entre os escravos."^ 

A proposito, Katia de Queiros Mattoso iden- 

tificou 65 proprietarios de escravos entre 

cem testadores libertos do periodo 

1800-1826, tambem na Bahia, dividindo-se en- 

tre 53 africanos e 12 crioulos. O notavel 

e que, dentre estes libertos escravistas, 25 

africanos (quase metade do subtotal) alfor- 

riaram seus escravos ao morrer, ao passo 

que apenas urn crioulo o fez. Depreende-se 

que os crioulos se identificavam mais com a 

instituigao escravocrata do que os africanos, 

(55) Cf. OLIVEIRA. Maria Ines Cortes de. O 
liberto: o seu mundo e os outros (Salva- 
dor, 1790-1890). Tese de Mestrado em 
Ci§ncias Sociais da Universidade Federal 
da Bahia. Salvador, 1979. p. 58, 63, 73-74, 
78-84, 89-90, 185. (mimeo.) 
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para os quais nao se apagara a recordagao 

do trauma da captura na terra natal(56). 

O que cabe consignar, em conclusao, co- 

mo ja o fiz em O Escravismo Colonial, 6 que 

havia uma hierarquia entre os escravos, 

conforme privilegios concedidos pelos se- 

nhores, posse de bens e tipo de ocupagao. 

Mas a ocorrencia de escravos proprietarios 

— multo mais encontradiga entre escravos 

urbanos do que rurais — nao podia ser se- 

nao fenomeno marginal no quadro de um mo- 

do de produgao escravista dominante na for- 

magao social. Com relagao a este modo de 

produgao, devia prevalecer, em prorrogagao 

esmagadora, a massa de escravos agrico- 

las condenada a impiedosa exploragao e 

sem outra perspectiva que nao a da morte 

na escravidao. 

Por fim, nao encerrarei o topico sem me 

manifestar acerca do que considero as raizes 

teoricas do enfoque de Giro Cardoso, cuja 

contribuigao historiografica inovadora e apre- 

ciavel. Na questao da chamada "brecha 

camponesa" percebe-se sua incorreta apli- 

cagao das categorias de formagao social e 

de modo de produgao. Se o emprego da 

primeira tern sido em seus escritos impre- 

ciso e ocasional, a categoria modo de pro- 

dugao ficou reduzida a uma combinagao de 

elementos justapostos, de tal maneira que 

se torna sempre possivel retirar este ou 

aquele elemento, sem preocupagao com as 

conseqiiencias logico-sistematicas. Algo mui- 

to diverso sucederia se a categoria modo de 

produgao fosse compreendida enquanto tota- 

lidade dotada de determinagoes organica- 

mente vinculadas. 

4. A Revolta dos Escravos 

do Engenho Santana 

Passo, agora, a abordar um episodic histo- 

rico com notoria pertinencia nos questiona- 

(56) Cf. MATTOSO, Katia M. de Oueir6s. No 
Brasil escravista; relagdes socials entre li- 
bertos e homens livres e entre libertos e 
escravos. Revista Brasileira de Histdria. 
Sao Paulo, ANPUH, 1 (2): 230, 1981. 

mentos sobre a teoria economica do escra- 

vismo colonial, sob ambos os aspectos aci- 

ma examinados: o das agoes rebeldes e o da 

economia propria dos escravos. 

Tal episodio, realmente extraordinario, so 

se tornou conhecido faz pouco tempo, apos 

a descoberta de dois documentos por Stuart 

B. Schwartz^57). Um dos documentos contem 

um programs de reivindicagoes e, conforme 

afirma seu descobridor, e o unico texto es- 

crito em que os proprios escravos brasilel- 

ros registraram o que pensavam e queriam. 

O Engenho Santana, localizado no termo 

da entao Vila de llheus, ao sul do territorio 

do atual Estado da Bahia, fora fundado pe- 

lo governador-geral Mem de Sa, na segunda 

metade do seculo XVI, comegando como um 

dos maiores engenhos brasileiros. Filipa de 

Sa, filha do terceiro governador-geral e 

viuva do Conde de Linhares, doou-o em 

1612 ao Colegio Santo Antao, de Lisboa, com 

o que passou a administragao jesuitica, assim 

como o congenere de Sergipe do Conde, no 

Reconcavo baiano. Apos prolongada fase 

de desorganizagao em virtude de pendencias 

judiciais, o Engenho Santana recuperou-se 

por volta de 1667, passando a produzir agu- 
car, algodao, cacau e arroz. Em 1759, por 

ato do Governo de Portugal, que expulsou 

os jesuftas do Brasil, foi confiscado e pas- 

sou ao dommio da Coroa^58). Em data por 

(57) SCHWARTZ, Stuart B. Resistance and 
accomodation in Eighteenth-Century Brazil; 
the slaves' view of slavery. The Hispanic 
American Historical Review. Duke Univer- 
sity Press, 57 (1): 69-81, 1977. 

(58) Cf. LEITE, Serafim. Historia da Companhla 
de Jesus no Brasil. Rio de Janeiro, Insti- 
tute Nacional do Livro Lisboa, Livraria 
Portugalia, 1945. t. 5, p. 221-23, 245 et seqs. 
A respeito, ver tamb6m PINHO, Wanderley. 
Testamento de Mem de Sa — inventario de 
seus bens no Brasil. Anais do Terceiro 
Congresso de Historia Nacional. Rio de 
Janeiro, Institute Histdrico e Geografico 
Brasileiro — Imprensa Nacional, 1938-1941. 
v. 3, p. 45 et seqs. Agradego a Reinero 
Antonio Lerias a ajuda que me prestou na 
consulta a esta ultima obra citada. 
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enquanto imprecisa, foi vendido a Manoel 

da Silva Ferreira. Sob a propriedade e ad- 

ministragao deste, em 1789, quando o enge- 

nho contava com cerca de trezentos escra- 

vos, a maioria deles se revoltou, matou o 

mestre de agucar e se apossou de parte 

das ferramentas, refugiando-se nas matas 

proximas. Em conseqiiencia, o engenho per- 

maneceu de fogo morto durante quase dois 

anos. A certa altura, os rebelados apresen- 

taram a Manoel da Silva Ferreira um "Tra- 

tado de Paz" com as condigdes de retorno 

ao trabalho para eles aceitaveis. Mediante 

engodo, no entanto, o senhor de engenho 

conseguiu aprisionar dezesseis rebelados em 

1790, inclusive o lider Gregorio Luis, que 

ainda em 1806 se encontrava sem julgamen- 

to na cadeia de Salvador, enquanto os 

quinze demais companheiros presumivelmen- 

te foram vendidos no Maranhao. Com isto, 

a revolta se encerrou pela derrota dos re- 

belados. 

Estanamos em face de apenas mais uma 

derrota nas lutas dos escravos brasileiros, 

nao fora o teor inteiramente unico das rei- 

vindicagoes apresentadas na proposta do 

"Tratado de Paz" Os historiadores, que as 

abordaram, ate agora as interpretaram como 

indicativas de avangados objetivos revolu- 

cionarios e/ou reveladoras de condigoes ge- 

rais para o escravismo no Brasil, no referen- 

te ao usufruto autonomo de lotes pelos es- 

cravos^59). Penso nao se justificarem tais in- 

terpretagoes e, no momento, pretendo tao- 

somente levantar a pista que, a meu ver, 

conduz a apreciagao correta do evento, me- 

recedor de novas pesquisas talvez aptas a 

esclarece-lo com suficiente detalhe. Com 

este fim, segue-se na Integra o notavel do- 

cumento descoberto por Schwartz: 

TRATADO PROPOSTO A MANOEL DA SIL- 

VA FERREIRA PELLOS SEUS ESCRAVOS DU- 

RANTE O TEMPO EM QUE SE CONSERVA- 

RAO LEVANTADOS 

(59) Tais sao os casos do prdprio SCHWARTZ. 
Op. cit. p. 75; CARDOSO. Agricultura, es- 
cravidao e capitalismo. Op. cit. p. 139, 148; 

"Meu Senhor, nos queremos pas e nao 

queremos guerra; Se meu Senhor tambem 

quizer a nossa pas ha de ser nesta confor- 

midade, se quizer estar pello que nos quizer- 

mos a saber. 

"Em cada semana nos ha de dar os dias 

de sesta /r* e de Sabado p' trabalharmos p' 

nds nao tirando hum destes dias por cauza 

de dia St0. 

"Para podermos viver nos hade dar Rede 

tarrafa e canoas. 

"Nao nos hade obrigar a fazer camboas, 

nem amariscar, e quando quizer fazer cam- 

boas e mariscar mande os seus pretos Mi- 

nas. 

"Para o seu sustento tenha Lanxa de pes- 

caria o canoas do alto, e quando quizer co- 

mer mariscos mande os seus pretos Minas. 

"Faca huma barca grande p" quando foi p" 

a Bahia nos metermos as nossas cargas p' 

nao pagarmos fretes. 

"Na planta de mandioca, os homens que- 

remos que so tenhao tarefa de duas maos e 

meia e as mulheres de duas maos. 

"A tarefa de farinha hade ser de cinco 

alqueires razos, pondo arrancadores bastan- 

tes p' estes servirem de pendurarem os ta- 

petes. 

"A tarefa de cana hade ser de cinco maos. 

e nao de seis, e a des canas em cada freixe. 

"No barco hade por quatro varas, e hum 

p' o Leme, e hum no leme puxa mf por nos. 

"A madeira que se serrar com serra de 

mao em baixo hao de serrar tres, e hum em 

cima. 

"A medida de lenha hade ser como aqui 

se praticava, p' cada medida hum cortador, 

e huma mulher p' carregadeira. 

CASTRO. Op. cit. p. 96-98; LINHARES & TEI- 
XEIRA DA SILVA, Op. cit. p. 131; MOURA, 
Clovis. Os Quiiombos e a rebeiiao negra. 
Sao Paulo, Brasiliense, 1981. p. 72-78. 
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"Os actuals Feitores nao os queremos, 

faga eleigao de outros com a nossa aprova- 

gao. 

"Nas moendas hade por quatro moedeiras, 

e duas guindas, e buma carcanha. 

"Em cada huma caldeira hade haver bota- 

dor de logo, e em cada terno de taixas o 

mesmo, e no dia Sabado hade haver Reme- 

diavelmt6 peija no Engenho. 

"Os marinheiros que andao na Lanxa alem 

de camisa de bacta que se Ihes da, hao de- 

ter Gibao de bacta, e todo o vestuario ne- 

cessario. 

"O Canavial de Jabiru o hiremos aprovei- 

tar por esta vez, e depois hade //car p* pas- 

to por que nao podemos andar tirando canas 

p' entre mangues. 

"Poderemos planter nosso arros onde qui- 

zermos, e em qualqr Brejo, sem que p' isso 

pegamos licenga, e poderemos cada hum ti- 

rar jacarandas ou qualqr pau sem darmos 

parte pm isso. 

"A estar por todos os artigos a cima, e 

concedermos estar sempre de posse da fer- 

ramenta, estamos prontos p* o servir-mos 

como dantes, por que nao queremos seguir 

os maos costumes dos ma is Engenhos. 

"Poderemos brincar, folgar, e cantar em 

todos os tempos que quizermos sem que nos 

empega e nem seja precizo licenga."^ 

Diante de tao inusitado texto, nao pode 

deixar de ser colocada a indagagao: por que 

os escravos rebelados, de posse de ferramen- 

tas e ja havendo derrotado uma expedigao 

militar de aprisionamento, nao escolheram 

viver em quilombo? Semelhante comporta- 

mento teria sido conforme padrao difundido 

e reiterado. Acresce que o sul da Bahia era, 

naquela epoca, escassamente povoado e co- 

berto de densas florestas, circunstancias, 

(60) SCHWARTZ. Op. cit. p. 80-81. 

portanto, favor^veis a seguranga de um qui- 

lombo. Admitamos, s6 para argumentar, 

que os rebelados viram as coisas de manei- 

ra diversa e consideraram que o quilombo 

teria vida precaria. Neste caso, por que exa- 

tamente tais reivindicagoes e nao outras? 

Que condigoes concretas de existencia e 

que experiencia pratica as suscitaram? 

Penso encontrar-se a explicagao na particu- 

laridade paternalista da administragao dos 

estabelecimentos escravistas de varias 

ordens religiosas, ou seja, mais precisamen- 

te, dos jesuitas, beneditinos e carmelitas. 

Tal particularidade tinha um dos aspectos 

mais evidentes na politica sistematica de 

procriagao no seio dos planteis, aliada, por 

isso mesmo, a preferencia pelos escravos 

crioulos. Que se tratava de genuino aspecto 

peculiar pode ser aferido pelo confronto com 

os engenhos e fazendas de propriedade pri- 

vada dos colonos leigos, negligentes com 

relagao a procriagao dos escravos ou mes- 

mo, em certas conjunturas, opostos a ela, 

preferindo realizar a reposigao dos planteis 

mediante compra de africanos. 

A respeito daquele estilo de administragao 

das ordens religiosas, assinalei no meu li- 

vro ja citado: 

"Ao que parece, somente as ordens reli- 

giosas tinham a preocupagao sistematica 

com a reprodugao vegetativa dos seus plan- 

teis. Silva Lisboa escreveu que os jesuitas 

deixaram seus engenhos cheios de escra- 

vatura numerosa, onde era raro achar negro 

da Costa da Africa. Koster observou, em 

Pernambuco, que o plantel de cem escravos 

da propriedade dos beneditinos ja era total- 

mente crioulo, sucedendo quase o mesmo 

na propriedade dos carmelitas. Os trades 

incentivavam a procriagao, ao ponto de per- 

mitirem casamentos de homens livres com 

escravas, porem nao o contrario, isto e, de 

escravos com mulheres livres (neste caso, 

os filhos tambem seriam livres). Alem dis- 

so, obrigavam os mulatos muitos claros a 

casar com escravas mais escuras. Enfim, 

havia um zelo pela conservagao do quantita- 
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tivo do plantel, o que dava ao tratamento 

suave dispensado aos escravos dos monges 

significado nao menos calculista do que o do 

tratamento inverso por parte dos senhores 

de engenho. A crer em Ewbank, eram das 

ordens religiosas os unicos exemplos de 

criatorio deliberado de escravos. A Ordem 

de Sao Bento m ant in ha um criatorio centra- 

lizado num estabelecimento rural da llha do 

Governador, donde os negros nativos, cuida- 

dos ate atingir certa idade. partiam para tra- 

balhar nas propriedades da Ordem no inte- 

rior do pais. Os carmelitas, ainda segundo 

Ewbank, possuiam na Fazenda de Macau, no 

Rio de Janeiro, um criatorio de escravos, 

que dali eram enviados a cidade e empre- 

gados no exercicio de alguma profissao, 

com o que rendiam duas vezes mais do que 

no cultivo da terra."®1) 

Desde quando as ordens religiosas adota- 

ram a politica sistematica de incentivo a 

procriagao e de formagao de planteis criou- 

los? Embora nao possamos fixar data, depa- 

ramo-nos com o indicio de que ]a se prati- 

cava a epoca em que Antonil escreveu seu 

celebre livro, ou seja, entre o final do secu- 

lo XVII e o comego do seculo XVIII. 0 fa- 

moso cronista so tomou o engenho jesuitico 

de Sergipe do Conde por modelo para a 

descrigao dos processes tecnicos de produ- 

gao do agucar. Suas observagoes economi- 

cas e sociais tiveram por objeto o conjunto 

dos engenhos e plantagoes da Bahia, nao 

sendo facil determinar, exceto nalguns deta- 

Ihes, em que correspondiam de maneira es- 

pecffica ao engenho jesuftico. Nao obstante, 

ha uma passagem em que o autor faz reco- 

mendagao contraria, com toda evidencia, a 

pratica da generalidade dos engenhos, o que, 

com probabilidade, denuncia orientagao apli- 

cada pela Companhia de Jesus em seus es- 

tabelecimentos. Ao formular conselhos 

acerca do tratamento dos escravos, escre- 

veu Antonil: 

"Os que desde novatos se meteram em 

alguma fazenda, nao e bem que se tirem de- 

la contra sua vontade, porque finalmente se 

(61) GORENDER. Op. cit. p. 344-45. 

amofinam e morrem. Os que nasceram no 

Brasil, ou se criaram desde pequenos em ca- 

sa dos brancos, afeigoando-se a seus se- 

nhores, dao boa conta de si; e levando bom 

cativeiro, qualquer deles vale por quatro 

bogais."®2) 

Ao passarem a jurisdigao da Coroa em 

1759, os cinco engenhos jesuiticos da Bahia 

e de llheus possuiam um total de 698 escra- 

vos(63>, no meio dos quais ja seriam raros os 

africanos. Esta observagao de Silva Lisboa 

confirma-se pela composigao sexual do plan- 

tel do proprio Engenho Santana em 1730, 

ainda sob a administragao dos jesuitaa. 

Num total de 237 cativos, tinha 178 adultos 

aptos ao trabalho (exclusao feita dos meno- 

res de 14 anos, dos enfermos e invalidos). 

Dentre os 178 adultos validos, que represen- 

tavam tres quartas partes do total, havia 

96 homens e 82 mulheres, sendo, pois, de 

54% o coeficiente masculino^64). No caso 

de um engenho de agucar, tal coeficiente 6 

caracterfstico de plantel com elevado pre- 

dommio crioulo. Basta contrasta-lo com o 

Engenho Freguesia, situado no Reconcavo 

baiano. Adquirido, em situagao de deca- 

dencia, pelo Barao de Passe (future Conde) 

em 1848, foi reaparelhado e teve seu plantel 

amplamente incrementado. Enquanto a ava- 

liagao de 1834 so consignou 34 escravos, o 

inventario dos bens da esposa de Passe 

em 1856 registrou 163 escravos para o En- 

genho Freguesia. Neste conjunto, havia 118 

(62) ANTONIL. Op. cit. p. 160. 

(63) Cf. PINHO. Op. cit. p. 45. 

(64) Cf. BARRETT, Ward J. & SCHWARTZ, Stuart 
B. Comparacion entre dos economias azu- 
careras coloniales: Morelos, Mexico y 
Bahia, Brasil. In: FLORESCANO, Enrique, 
coord. Haciendas, latifundios y plantacio- 
nes en America Latina. 2. ed. Mexico, Si- 
glo XXI, 1978. p. 543. O coeficiente mas- 
culine no plantel do Engenho Santana cer- 
tamente seria menor, se se levasse em 
conta que os escravos dos estabelecimen- 
tos das ordens religiosas costumavam pa- 
gar primeiro a alforria de suas mulheres e 
depois a deles proprios, conforme se pa- 
tenteia no relato de Koster, a seguir trans- 
crito. 
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africanos, ou seja, 73%. Com exclusao das 

"crias", eram 132 os escravos adultos, sen- 

do 103 homens e 29 mulheres: o coeflcien- 

te masculine ascendia, portanto, a 82%(65). 

Com relagao ao Engenho Santana, a diferen- 

ga e flagrante e exorbitante. 

Motemos ainda que as ordens religiosas 

dispunham de condigoes institucionais fa- 

voraveis a formagao de planteis crioulos, ao 

contrario dos colonos leigos, muito mais 

sensfveis aos resultados imediatos das ope- 

ragoes mercantis. Por falta de elementos 

evito indagar se a polftica administrativa das 

ordens religiosas Ihes propiciou maior ou 

menor rentabilidade em comparagao com os 

engenhos de propriedade individual. Mas 

a informagao sobre esse aspecto da questao 

e irrelevante para a clarificagao aqui em vis- 

ta. Importa-nos saber, isto sim, o que se 

passava, de fato, dentro dos estabelecimen- 

tos das ordens religiosas, em conseqiiencia 

da orientagao paternalista no trato dos es- 

cravos. Enquanto nao se conseguem novas 

revelagoes, recorrerel a magmfica descrigao 

feita pelo ingles Henry Koster. Cumpre 
destacar que Koster viveu continuamente em 

Pernambuco de 1810 a 1815 (seu livro e de 

1816) e dirigiu um engenho por ele arrenda- 

do, o que Ihe propiciou a vivencia pratica das 

condigoes de vida de senhores e escravos. 

Com grifos unicamente meus, a fim de real- 

gar passagens coincidentes com reivindica- 

goes do "Tratado de Paz" proposto pelos re- 

belados do Engenho Santana ou que ilumi- 

nam aspectos significativos, transcrevo os 

trechos de Viagens ao Nordeste do Brasil 

(Travels in Brazil) pertinentes ao nosso te- 

ma; 

"A festa de S. Bento devia ser celebrada 

pelo fim do ano na propriedade prdxima, 

pertencente a esses trades, de quem e o 

santo patrono. O convento e em Olinda e 

la reside o Abade. A Ordem e rica, possuin- 

do grandes propriedades. No terreno junto 

ao Jaguaribe plantam mandioca, milho, arroz 

(65) Cf. PINHO. Historia de um engenho do 
Recdncavo. Op. cit. p. 163-64. 

e outros mantimentos para suprir o conven- 

to. A ESCRAVARIA ATINGE A UNS OEM 

HOMENS, DE TODAS AS IDADES, MAS O 

ULTIMO AFRICANO MORRERA DURANTE 

MINHA PERMANENCIA. A festa, a que eu 

desejava assistir, era a de Nossa Senhora 

do Rosario, padroeira dos negros. AS DES- 

PESAS QUE OCORREM SAO SATISFEITAS 

PELOS ESCRAVOS DA PROPRIEDADE E A 

FESTA F INTEIRAMENTE DIRIGIDA POR 

ELES. Tres trades oficiariam no altar, MAS 

OS FOGUETES, FOGOS-DE-VISTA E TODOS 

OS OUTROS ARTIGOS SAO PROVIDENCIA- 

DOS PELA COMUNIDADE ESCRAVA. O 

FEITOR DA PROPRIEDADE ERA UM MULATO 

ESCRAVO que me visitou quando de minha 

chegada ao Jaguaribe e, por ocasiao da fes- 

ta, convidou-me para a novena e a festa, ou 

melhor, pediu-me que nao deixasse de com- 

parecer porque temia que o seu povo e o 

meu fossem brigar. Fui, levando um grande 

cortejo de homens e mulheres, subindo a co- 

Una e quando chegamos ao local, UMA NE- 

GRA CONVIDOU-ME A ENTRAR EM SUA CA- 

SA E O MESMO CONVITE ME FORA DIRIGI- 

DO POR OUTRAS PESSOAS DA MESMA 

CLASSE. A casa onde os trades moram quan- 

do vem a propriedade, as senzalas formam 

um semicirculo, incluindo a Capela[.,.) 

"Tinha grande alegria testemunhando a ex- 

celente administragao no engenho. Os ne- 

gros eram tao fetizes quanto sua atuagao 

permitia. EMBORA OS ENCARGOS FOS- 
SEM RELATIVAMENTE LEVES E A PUNIQAO 

CORPORAL SE APLICASSE UNICAMENTE 

NAS CRIANQAS, o grande sonho do escravo 

e tornar-se livre e conseguir a liberdade para 

seus filhos. UM PESCADOR OBTIVERA A 

MANUMISSAO DE SUA MUIHER PORQUE, 
MESMO ELE CONTINUANDO CATIVO, DESE- 

JAVA QUE OS FUTUROS FILHOS NASCES- 

SEM LIBERTOS E SE MANTINHA NO PRO- 

P6SITO DE ADQUIRIR POSTERIORMENTE 

SUA LIBERDADE E A DOS OUTROS FILHI- 

NHOS. OCORREM FREQOENTEMENTE ES- 

SES CASOS NAS PROPRIEDADES PERTEN- 

CENTES A ESSES E OUTROS FRADES. Assim 

todos aspiram a ser o proprio amo e e este 

o sentimento que estimula o negro de S. 
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Bento a dar tod as as suas for gas para liber- 

tar-se, e muito provavelmente sera obrigado 

a trabalhar muito ma is para garantir sua sub- 

sistencia, como homem fivre, do que como 

escravo ( .) 

"Alcangamos o engenho de Camassari, 

pertencente aos trades carmelitas. Esta em 

grande ordem, isto e, os escravos e o gado 

estao em situagao otima, e tudo apa- 

rece com um aspecto promissor, MAS 

SEFtIA MAIS PRODUTIVO SE A VIGILANCIA 

AOS TRABALHADORES FOSSE MAIS CON- 

TIN U A. Olhei o engenho, que e movido pel a 

agua, e vi algumas mulatas bonitas e mogas, 

pondo as canas na moenda. VESTIAM CA- 

SACOS DE ALGODAO ESTAMPADO, CAMI- 

SAS DE CAMBRAIA MUSSBLINA E TINHAM 

AO PESCOQO E AS ORELHAS ENFEITES DE 

OURO. Estavam cantando em com, bem so- 

frivelmente. A DIFERENQA F NOTAVEL: EN- 

TRE OS ENGENHOS, OUE PERTENCEM AOS 

CONVENTOS, E OS QUE SAO DA POSSE DE 

PARTICULARES OUE Al RESIDEM, E OUE 

TFM UM INTERESSE DIRETO EM TODOS OS 

AUMENTOS E DIMINUIQOES A/OS GANHOS. 

AS PROPRIEDADES DOS FRADES SAO TRA- 

BALHADAS OUASE EXCLUSIVAMENTE PELA 

ESCRAVARIA NASCIDA NO LOCAL, E TUDO 

DECORRE COM REGULARIDADE TRANQOILA. 

Se a produgao e valiosa, o mais satisfeito e 

o chefe temporario da comunidade, mas se, 

pelo contrario, o rendimento foi diminuto, 

nem por isso os negocios conventuals dei- 

xam de seguir seu ritmo ordinariof...) 

"Nos canaviais pertencentes aos monges 

beneditinos e aos trades carmelitas sao on- 

de o trabalho e dirigido com maior atengao 

e ritmo e, ao mesmo tempo, COM 0 MAIOR 

CUIDADO PELO CONFORTO E BEM-ESTAR 

DA ESCRAVARIA. Posso falar sobre as pro- 
priedades dos beneditinos porque a minha 

residencia no Jaguaribe forneceu oportunida- 

de para que examinasse o estado de uma 

dessas administragoes. Embora nao existis- 

se engenho nesse local, o numero de negros 

era completo e suficiente para esse fim. Ha 

anos que as canas plantadas ali eram levadas 

para algum engenho vizinho. 

"A frequente comunicagao entre a escra- 

varia desse canavial e a das outras proprie- 

dades, pertencentes ao mesmo convento, e 

onde se fazia o agucar, levaram-me a dedu- 

zir que todos os imoveis possuidos pelos be- 

neditinos sejam administrados da mesma 

maneira. 

"OS ESCRAVOS DE S. BENTO NO JAGUA- 

RIBE SAO TODOS CRIOULOS E ATINGEM A 

UMA CENTENA. As criangas sao cuidadosa- 

mente instruidas nas oragoes pelos negros 

velhos e o hino a Virgem e entoado por to- 

dos os escravos, machos e femeas, SEMPRE 

POSSIVELMENTE AS SETE DA NOITE, OUE 

F A HORA EM OUE A ESCRAVARIA REGRES- 

SA PARA CASA. Deixam as criangas brincar 

quanto queiram durante a maior parte do dia. 

e seu unico encargo e, em horas determina- 

das, apanhar o algodao para as lampadas, 

separar os feijoes que devem ser cozinhados 

ou outro servigo dessa especie. Ouando 

chegam a idade de dez ou doze anos. as mo- 

gas fiam o algodao para fazer o tecido co- 

mum a regiao, e os rapazes guardam os bois 

e os cavalos nas pastagens. Se um menino 

demonstra predilegao peculiar para qualquer 
oficio, torn am cuidado para que sua inteli- 

gencia seja a pi i cad a no objeto da escolha. 

Ensinam musica a alguns deles para o canto 

nas festas da Igreja do convento. OS CASA- 

MENTOS SAO FAVORECIDOS. Com a ida- 

de de dezessete a dezoito anos para os ho- 

mens e catorze e quinze para as mogas, 

MUITOS DESSES ENLACES TFM LUGAR. 
Imediatamente depois de casados, os rapa- 

zes iniciam a tarefa regular nos campos. Mui- 

tas vezes, rapazes e mogas pedem ao feitor 

para adiantar sua labuta mais cedo, segundo 

a regra conventual, e isso ocorre porque nao 

Ihes e per m it id o possuir rogas antes de tra- 

balhar para os amos. QUASE TODOS ESSES 

TRABALHOS SAO FEITOS POR TAREFAS E 

ESSAS TERMINADAS AS TRFS DA TARDE, 

FACULTANDO AOS TRABALHADORES UMA 

OPORTUNIDADE DE MELHORAR SUAS PRO- 

PRIAS PROPRIEDADES. AOS ESCRAVOS 
PERTENCEM OS SABADOS DE CADA SE- 

MANA PARA PROVIDENCIAR SUA PROPRIA 

SUBSISTFNCIA. ALFM DOS DOMINGOS E 
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DIAS SANTIFICADOS. OS OUE SAO DILI- 

GENTES RARAMENTE DEIXAM DE COMPRAR 

SUA LIBERDADE. OS MONGES NAO GUAR- 

DAM INTERFERENCIA ALGUMA OUANTO 

AS ROQARIAS DADAS AOS ESCRAVOS E, 

QUANDO UM DESSES MORRE OU OBTEM 

SUA ALFORRIA, PERMITEM OUE LEGUE SEU 

PEDAQO DE TERRA A OUALQUER COMPA- 

NHEIRO DE SUA ESCOLHA. Os escravos 

alquebrados sao carinhosamente provides de 

alimento e roupa. 

"NENHUM MONGE RESIDE NA PROPRIE- 

DADE DO JAGUARIBE, mas todos os domin- 

gos e dias santos vem um deles de Olinda 

para dizer a missa. Nos outros domlnios 

beneditinos, residem monges. Os escravos 

tratam seus amos com grande familiaridade 

e so tern maior respeito pelo Abade, que e 

visto com o representante do Santo. A con- 

duta dos jovens padres regulares e muito 

conhecida como pouco equilibrada. Os vo- 

tos do celibato nao sao rigorosamente guar- 

dados. Essa circunstancia diminui o respei- 

to que inspiram nos seus dominios e aumen- 

ta a Hcenciosidade feminina. Vi nessas pro- 

pried ad es muitos mulatos claros e, QUANDO 

SE APROXIMAM DEM AS! ADO DA EPIDERME 

BRANCA, TRATAM DE CASA-LOS COM PES- 

SOAS DE PELE MAIS ESCURA. Nenhum 

constrangimento e empregado para obrigar 

o escravo a casar e muitos deles, contra a 

vontade dos amos, ficam solteiros. OS MON- 

GES PERMITEM AS MULHERES ESCRAVAS 

CASAR COM PESSOAS LIVRES(...) Muitas 

razoes sao expostas em favor dessa regra. 

UMA DELAS £ OUE ELES NAO DESEJAM A 

DIMINUIQAO DA MASSA ESCRAVA DA 

PROPRIEDADE. Igualmente nao querem fa- 

milias livres residindo entre a populagao ca- 

tiva, por obvias razoes, COMO NO CASO 

EM OUE O ESCRAVO CASE COM MULHER 

LIVRE[. .) 

"A PROPRIEDADE DO JAGUARIBE £ 

Dl RIGID A POR UM MULATO ESCRAVO. 

casado com mulher de sua cor, tarn- 

be m escrava do convento. SUA LIBERDADE 

FOI PAGA PELO MARIDO ASSIM COMO A 

DOS FILHOS. POSSUI DOIS ESCRAVOS 

AFRICANOS CUJO PRODUTO DO TRABALHO 

PERTENCE AO FEITOR. mas este mesmo e 

obrigado a atender aos negocios do dominio 

e verificar se as ordens dos amos estao fi- 

elmente executadas. O feitor ofereceu aos 

monges seus dois esc/wos em troca da It- 

berdade propria, mas the disseram que a 

propriedade nao ficaria convenientemente ad- 

ministrada sem a sua assistencia. Assim, 

contra todas as inclinagoes pessoais, ele 

continua escravizado. £ um dos exemplos 

mais flagrantes do desejo da propria liber- 

dade. NICOLAU POSSUI A DIREQAO TOTAL 

DA PROPRIEDADE E TODO CONFORTO A 

OUE UM HOMEM DE CLASSE PODERIA AS- 

PIRAR. QUANDO SAI DE CASA, VAI MUITO 

BEM MONT ADO, COMO OS RICOS AGRI- 

CULTORES. SENTA-SE NA PRESENQA DOS 

AMOS. GOZANDO DE TODAS AS PRERRO- 

GATIVAS DE HOMEM LIVRE. Mas a certe- 

za de estar sob jurisdigao de outros sempre 

preocupa seu espirito e ele deseja possuir 

como um direito esses privilegios que pre- 

sentemente Ihe sao conferidos pela toleran- 

cia. 

"Em todo caso, a escravidao mais suporta- 

vel e de raros exemplos. Certamente, muitos 

agricultores tratam sua escravaria com ca- 

rinho e olbando seu conforto, mas, EM NE- 

NHUMA DESSAS PROPRIEDADES, EXCE- 

TUANDO AS DA COMUNIDADE RELIGIOSA 

QUE REGISTREI, EXISTE UM SISTEMA OUE 

TORNE DESNECESSARIO O CONSTANTE SU- 

PRIMENTO DE NOVOS TRABALHADORES, e 

feita essa objegao, o fim de todas as outras 

podera ter lugar."(66^ 

O relato de Koster acerca das proprieda- 

des dos beneditinos e carmelitas de Pernam- 

buco e notavelmente informativo e esclare- 

cedor. Em resumo, dele destaco o seguinte: 

os escravos constituiam, com bastante fre- 

qiiencia, familias estaveis; tinham parte do 

tempo livre, todos os dias, para cuidar dos 

seus lotes, alem dos sabados inteiros, dos 

domingos e dias santos; o cultivo de suas 

"rogarias" era conduzido por eles com intei- 

ra autonomia e Ihes era permitido lega-las; 

(66) KOSTER. Op. cit. p. 297-99, 311-12, 511-13. 

32 



Jacob Gorender 

dispunham de condig&es favoraveis a acu- 

mulagao de um peculio que pagasse a alfor- 

rla, o que implica a suposigao de que conse- 

guiam dinheiro com a venda de parte de 

sua produgao; nao sofriam castigos corpo- 

rais (o castigo de criangas era entao habi- 

tual mesmo na Europa branca e civilizada); 

vestiam-se com decencia, em contraste com 

a seminudez comum dentre os escravos dos 

senhores de engenho. ainda enquanto escra- 

vos, tinham a possibilidade de ascender ao 

posto mais elevado de feitor-mor; organiza- 

vam suas festas e diversoes por iniciativa 

propria, sem mterfer§ncia pessoal dos mon- 

ges. 

Apesar de tudo isso, o regime de traba- 

Iho nessas propriedades das ordens reiigio- 

sas continuava de carater escravista. A sua- 

vidade no trato dos trabalhadores nao os 

extraia da condigao de cativos nao obstante 

as consideraveis diferengas com relagao ao 

trato tipico nos estabelecimentos agncolas 

do escravismo colonial brasileiro. O que se 

passava nos estabelecimentos economicos 

das ordens religiosas era ainda escravismo 

colonial, porem de uma variante particular, 
inconfundivel, distinta do tipo geral e so ex- 

plicavel por se tratar de instituigoes religio- 

sas era ainda escravismo colonial, porem de 

de uma variante particular, inconfundivel, 
distinta do tipo geral e so explicavel por se 

tratar de instituigoes religiosas e nao de 

propriedades privadas, como se dava com 

mais de nove decimos das unidades produti- 

vas escravistas. 

A esta altura, e possivel argumentar, em 

primeiro lugar, que as observagoes de Kos- 

ter foram feitas vinte anos apos a revolta 

dos escravos do Engenho Santana e, por con- 

seguinte, devem ser consideradas efeito de- 

ia. Pela logica mais trivial, o que se passou 

depois pode sempre ser atribuido, do ponto 

de vista causal, ao que se passou antes. 

Apesar disso, para fundamentar semelhante 

conclusao com rigor historiografico, um ra- 

ciocinio tao elementar nao basta. Faltam 

os fatos documentados que demonstrem a 

relagao de causa e efeito entre os dois even- 

tos. Ocorrida numa zona escravista secun- 

daria e isolada, nao consta que a revolta do 

Engenho Santana alcangasse repercussao im- 

portante sequer na Bahia, quanto mais em 

Pernambuco. Haveria ainda que explicar por 

que o programa reivindicativo dos rebelados 

de Ilheus foi adotado por ordens religiosas, 

enquanto os engenhos privados em nada al- 

teraram sua rotina. Por fim, e irrealista su- 

per que a situagao das propriedades benedi- 

tinas e carmelitas de Pernambuco resultasse 

de um estiio administrative adotado ha me- 

nos de vinte anos. Com toda evidencia, 

tal estiio administrative ja vinha sendo apli- 

cado ha muito mais tempo, remontando a 

epoca bem anterior ao episodic de 1789-1790 

no sul da Bahia. 

Em segundo lugar, e possivel argumentar 

que nada indica que a administragao jesuiti- 

ca no Engenho Santana, ate 1759, seguisse 

estiio identico ao dos beneditinos e carme- 

litas de Pernambuco, de acordo com a des- 

crigao de Koster. Em resposta a tal argu- 

mento, devo dizer que existe uma prova con- 

cludente: o conteudo do "Tratado de Paz" 

proposto pelos rebelados. A fim de compre- 

ende-lo corretamente, precisamos situa-lo 

nas circunstancias concretas que o provo- 

caram. 

De 1759, quando foi confiscado, ate ser 

vendido a um particular, durante, portanto, 

um periodo ainda imprecise, o Engenho San- 

tana ficou sob a administragao da Coroa e 

e provavel que o estiio implantado pela dire- 
gao dos jesuitas nao sofresse senao peque- 

nas alteragoes no referente ao trato dos es- 

cravos. Ao menos, indica-o a prdpria au- 

sencia de reagao notoria dos escravos. Mas 

a situagao sofreu mudanga radical ao ser o 
Engenho comprado por Manoel da Silva Fer- 

reira, cujo comportamento nao discreparia 

do habitual nos senhores de engenho luso- 

brasileiros. A quantidade de trabalho exigida 

dos cativos aumentou em grau consideravel 

e, por conseguinte, reduziu-se, na mesma 

proporgao, o tempo livre de que os escravos 

antes dispunham para cultivar lotes em be- 

neficio pessoal. O novo proprietario tambem 

exigiu deles tarefas as quais nao estavam 
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acostumados, a exemplo do plantio e da 

pesca em locais pantanosos. 0 fornecimen- 

to de alimentagao e de vestuario deve ter 

minguado. Semelhante regime duro precisou 

ser impost© com recurso a castigos violen- 

tos. sem os quais seria Impossfvel discipli- 

nar um plantel de escravos natives habitua- 

dos a estilo muito diferente de tratamento. 

Em 1789, passados trinta anos apos o con- 

fisco pela Coroa, ainda deviam estar vivos 

numerosos escravos que tiveram a experien- 

cia pessoal da administragao jesuitica. Por 

ultimo, note-se que, aquela data, o Enge- 

nho Santana ja possuia um contingente de 

escravos africanos — os pretos minas — 

em numero indefinido, comprados para fins 

de reposigao ou de ampliagao do plantel. E, 

repetindo o sucedido tantas vezes, os criou- 

los nao se solidarizaram com os africanos. 

Diante da brusca e aspera mudanga de si- 

tuagao, os escravos crioulos do Engenho 

Santana reagiram motivados pela inclinagao 

regressiva a qual ja me referi: o desejo de 
retornar a situagao anterior. Para eles, o 

ideal nao era o quilombo, mas o regime je- 

suftico, sob o qual haviam trabalhado se- 

gundo uma norma suave, dispunham de tem- 

po livre e elevado grau de autonomia e po- 

diam nutrir a expectativa de alforria. No 

prdprio "Tratado de Paz" sao evidentes — 

para quern queira ver — os indfeios dessa 

ideologia regressiva. A certa altura, propu- 
nham os rebelados (os grifos sao meus): 

"A medida de lenha hade ser como aqui se 

praticava ( .Adiante, declararam: "A 

estar por todos os artigos a cima, e conce- 

dernos estar sempre de posse da ferramen- 

ta, estaremos prontos pa o servirmos como 

dantes, por que nao queremos seguir os maos 

costumes dos mais Engenhos." £ por de- 

mais significative que os rebelados nao pu- 

sessem em discussao sua condigao de es- 

cravos e frisassem a diferenga entre a si- 

tuagao, que antes desfrutavam e para eles 

aceitavel, e os "maus costumes" dos outros 

engenhos. 

O exame das reivindicagoes contidas no 

"Tratado de Paz" mostra que o maior nume- 

ro de propostas se relaciona a redugao da 

quantidade de trabalho exigida, sob o aspect© 

da norma de produgao individual, no plantio 

e colheita da mandioca, na colheita da cana 

e servigos do engenho, no corte de lenha, 

nos servigos de transporte. O notavel e 

que a redugao das normas fosse fixada com 

absoluta precisao tecnica, o que so seria 

possfvel a escravos ja experientes na pratica 

dessas mesmas normas reduzidas. Outro 

grupo substancial de reivindicagoes diz res- 

peito ao tempo livre para cultivo em benefi- 

cio proprio (no caso, sextas e sabados, afo- 

ra domingos e dias santos), autonomia nesse 

cultivo e transporte gratuito de seus produ- 

tos ao mercado de Salvador, Por fim, temos 

as reivindicagoes concernentes a tarefas 

inaceitaveis (langadas sobre as costas dos 

"pretos Minas"), ao fornecimento de vestua- 
rio e a iniciativa nos divertimentos. 

Que tudo isto nao fosse revolucionario sob 

a perspectiva do escravismo, prova-o o fato 

dos escravos dos beneditinos e carmelitas 

de Pernambuco desfrutarem condigoes apro- 

ximadamente identicas as propostas no "Tra- 
tado de Paz" Mesmo a posse de ferramen- 

tas e a aprovagao dos feitores devem ter 

sido inspiradas nos costumes da administra- 

gao jesuitica. Os escravos compararam, 

sem duvida, o acesso imediato as ferramen- 

tas e a promogao de feitores saidos do seu 

meio, ao tempo da Companhia de Jesus, 

com os procedimentos impostos pelo novo 

proprietario. 

Entre tantas interpretagoes infundadas, 

basta mencionar a do proprio Schwartz, que 

deu o torn para as que se Ihe seguiram. Se- 

gundo Schwartz, os escravos do Engenho 

Santana lutavam por conceitos tao moder- 

nos (sic) como o de "(. .) uma semana de 

trabalho de quatro dias."<67> Sancta simplici- 
tas. O historiador nao percebeu que os re- 

belados propuseram trabalhar quatro dias 

por semana para o senhor; nas sextas e sa- 

bados, bem como talvez nos domingos, tra- 

balhariam para si mesmos. Por conseguinte. 

(67) SCHWARTZ. Resistance and accomodation 
in Eighteenth-Century Brazil. Op. cit. p. 75. 
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a semana seria, no mmlmo, de seis dias de 

trabalho, o que nada tem de moderno. 

Mas o que havia sido adequado a Compa- 

nhia de Jesus era subversivo e intoleravei 

do ponto de vista dos senhores de engenho. 

O ato de revolta de Gregorio Luis e de seus 

liderados fracassou diante das necessidades 

de um sistema de exploragao ainda longe do 

seu termino. 

5. Requisites para uma Teoria 

Economica Diferencial 

A concepgao da Economia Politlca, tal qual 

se configurou com Adam Smith, fundou-se 

no pressuposto de que existia uma unica 

ordem economica racional para os tempos e 

sociedades. A historia humana vinha sendo 

uma sucessao de erros, uma vez que os ho- 

mens criavam instituigoes e relagoes sociais 

inadequadas a esta ordem economica racio- 

nal e as suas leis imutaveis. Escravidao, ser- 

vidao, guildas e privilegios corporativos, pro- 

tecionismo, monopolies coloniais — tudo isto 

teria sido um vagar nas trevas, que impedi- 

ra o florescimento das forgas produtivas, 

ate que, afinal, os homens aprendessem a 

criar instituigoes apropriadas a sua nature- 

za eterna. Em outras palavras, toda a his- 

toria economica deveria ser aferida pelo cri- 

terio da racionalidade do capitalismo na sua 

organizagao liberal. O que era um ponto 

de vista ideoldgico, voltado ao combate con- 

tra as instituigoes feudais, mercantilistas e 
pre-capitalistas em geral, foi aceito como 

axioma cientifico. 

O ponto de vista de Smith ainda e, no es- 

sencial, o de Hicks. Este, decerto, nao incri- 

mina o passado pre-capitalista por irracio- 

nalidade, porem sua concepgao de uma teo- 

ria da historia economica se centraliza na 

questao das vias de passagem das formas 

de economia pre-mercantil a economia mer- 

cantii. Tais vias incluem mecanismos ja 

tao tipicamente capitalistas como os dos 

ganhos marginais, da opgao entre custos de 

oportunidade e das economias externas. A 

extremagao de semelhante perspectiva ana- 

cronica se denuncia de maneira chocante 

quando Hicks declara que o aparecimento 

das moedas de bronze (moedas simbolicas, 

puros meios de pagamento) tomou a econo- 

mia da Grecia antiga totalmente monetizada. 

Finley demonstra o contrario: que nao pas- 

sa de nonsense querer aplicar as categorias 

modernas do capitalismo a economia da An- 

tiguidade classical8), 

0 enfoque do escravismo pela corrente 

historiografica da New Economic History 

nao abandonou a concepgao de Smith en- 

quanto matriz teorica, mas introduziu uma 

novidade no seu manejo. Manteve a propo- 

sigao da racionalidade capitalista com o es- 

tatuto de padrao supra-historico de raciona- 

lidade economica e extrapolou retroativa- 

mente tal padrao ao escravismo americano. 

Este teria sido uma opgao tao capitalista 

quanto qualquer outra, uma vez que permi- 

tia mveis de rentabilidade comparaveis aos 

das empresas nas regioes nao-escravistas 

dos Estados Unidos. 

Os fundamentos teoricos e os resultados 

praticos da New Economic History foram 

criticados de maneira pertinente. Para os 

fins do presents artigo, basta uma referen- 

cia a aplicagao dos seus criterios ao escra- 

vismo no Brasil. Tenho em vista um traba- 
lho de Pedro Carvalho de Mello e Robert 

Slenes^69). Apesar da minha discordancia 

com relagao a sua matriz teorica e a varias 

premissas dos seus calculos, penso que se 

deve creditar-lhes importantes resultados em 

sua analise. A demonstragao de que as fa- 

zendas escravistas na segunda metade do 

seculo passado, em especial na area cafei- 

cultora, alcangavam uma rentabilidade van- 

tajosa em face de outras modalidades de in- 

(68) Cf. HICKS. John. Uma teoria de historia 
economica. Rio de Janeiro, Zahar, 1972. p. 
71 et pas; FINLEY, Op. cit. 

(69) MELLO, Pedro Carvalho de & SLENES, Ro- 
bert W. Analise economica da escravidao 
no Brasil. In: NEUHAUS, Paulo, coord. 
Economia brasiieira: uma visao historica. 
Rio de Janeiro, Campus, 1980. p. 89-122 
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vestimento — tal demonstragao, no fundo, 

tem carater tautoldgico. Afinal, o que se 

prova 6 que, no escravismo, nada e mais 

rentavel do que explorar escravos. Era pre- 

cise, no entanto, empenhar-se em tornar evi- 

dente o que devia se-lo por si mesmo. Ma- 

leu a pena provar, mediante processes quan- 

tificadores, a inconsistencia da tese, pos- 

ta em voga pela escola weberiana-funciona- 

lista, acerca de um escravismo irracional, 

destitmdo de condigoes de rentabilidade, que 

se sustentava por imperatives de status, de 

motivagoes tradicionais etc. Mello e Slenes 

tambem acertam, a meu ver, quando desfa- 

zem a distingao, ainda de inspiragao webe- 

riana-funcionalista, entre fazendeiros do 
Vale do Paraiba e do Oeste de Sao Paulo, 

caracterizando uns e outros por identica vin- 

culagao ao institute da escravidao^70). 

Minha discordancia com os autores incide 
num ponto que nao 6 secundario, porem fun- 

damental. A economia escravista colonial 

era rentavel e racional para os seus agentes 

dominantes — os plantadores escravocra- 
tas. Se isto e certo e em que pese o cara- 

ter mercantil do escravismo colonial, nao se 

tratava, em absoluto, de uma racionalidade 

capitalista, conforme pretendem Mello e Sle- 
nes. A estrutura do modo de produgao escra- 

vista colonial exigia dos seus agentes domi- 

nantes um comportamento economico racio- 

nal, mas de sentido diverso da racionalidade 

capitalista e mesmo oposto a ela. Mello e 

Slenes argumentam que a inversao inicial de 

aquisigao do escravo e a rigidez da mao-de- 

-obra escrava nao introduziriam fatores dife- 

renciais entre o emprego do trabalho escravo 

e o do trabalho assalariado livre, contanto 

que os escravistas dispusessem de um mer- 

cado bem suprido para a compra e venda e 
aluguel de escravos. Tal argumento cho- 

ca-se com os fatos acumulados e analisados 

(70) Sobre a homogeneidade ideoldgica entre 
fazendeiros escravistas do Vale do Paraiba 
e do Oeste de Sao Paulo, cf. EISENBERG, 
Peter L. A mentalidade dos fazendeiros no 
Congresso Agricola de 1978. In: Modos de 
produgao e realidade brasileira. Op. cit. 
p. 167-94. 

pela Historiografia. Dispenso-me de insis- 

tir em assunto acerca do qual ja discorri lon- 

gamente^1). 

Outra questao, na qual tamb6m incide mi- 

nha discordancia, diz respeito a avaliagao dos 

efeitos do escravismo sob o aspecto ma- 

croeconomico. Os adeptos da New Econo- 

mic History alegam que o atraso caracten's- 

tico das regioes, onde predominou o escra- 

vismo, nao o deveram a este, mas ao tipo 

de produgao agrario-exportadora ao qual se 

associou o escravismo. Em resposta, basta 

indagar: teria sido possfvel que fosse dife- 

rente? O escravismo colonial, considerado 

sob o aspecto macroeconomico, so podia ba- 

sear-se na produgao agrario-exportadora (ex- 

ceto, no Brasil, o periodo da mineragao de 

ouro e diamantes em ambito regional, o que 

nao muda a essencia do argumento). Tra- 

tava-se de vinculagao estrutural e nao aci- 

dental. A contraprova nos e dada pelo pro- 

prio caso do Brasil: apos a Aboligao da es- 

cravatura, sua economia continuou a ter o 

eixo estrategico na produgao agrario-expor- 

tadora, mas so entao, com a intervengao de 

fatores favoraveis cumulativos, teve curso o 

process© que culminou no deslocamento da- 

quele eixo estrategico para o mercado inter- 

no e para a industrializagao. 

O escravismo nao era incompativel com a 

industria, nem com os avangos tecnologicos 

— eis outro argumento esgrimido com va- 

riadas motivagoes, inclusive a de aproximar 
o escravismo do capitalismo ou mesmo de 

identifica-los. O argumento, sem duvida, tem 

sua validez quando se dirige contra a ideia 

de um escravismo totalmente refratario a 

mudangas tecnicas incrementadoras da pro- 

dutividade do trabalho. Na medida em que 
esse ponto de vista estimula as pesquisas 

do desenvolvimento das forgas produtivas 

sob o escravismo colonial, em particular no 

Brasil, nao deixarao de ser esclarecedores 

os resultados obtidos. E o que se da com 

a brilhante pesquisa de Antonio Barros de 

Castro acerca da passagem, por volta de 

(71) GORENDER. Op. clt. cap. 9-11. 
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1610, da moenda de dois cilindros horizontals 

com "gangorras" a moenda de "entrosas" 

com tres cilindros verticais^. Ocorreu, en- 

tao, uma "mutagao tecnologica" de alcance 

analogo ao da invengao da saw-gin por Ely 

Whitney, no final do seculo XVIII, nos Esta- 

dos Unidos. Se a saw-gin desfez um gargalo 

t^cnico e permitiu a enorme expansao do 

cultivo escravista do algodao herbaceo de 

fibra curta no sul dos Estados Unidos, a 

moenda de "entrosas" possibilitou a insta- 

lagao de engenhos mais produtivos e exigen- 

tes de menor investimento inicial, o que 

contribuiu para a rapida ampliagao da eco- 

nomia escravista agucareira no Brasil. Na 

medida em que facilitou a ascensao de sim- 

ples lavradores a senhores de engenho, a 

inovagao nao seria difundida sem provocar 

conflitos no seio da prdpria classe escra- 

vista, uma vez que a cupula de senhores de 

engenho mais poderosos tratou de preser- 

ver para seu circulo o privilegio do fabrico 

do agucar. Castro salienta este aspecto 

com fundamentadas razoes. O principal re- 

sultado da introdugao da nova moenda, no 

entanto, foi, segundo penso. o de impulsio- 

nar o desenvolvimento do escravismo colo- 

nial, uma vez que o tornou ainda mais viavel 

enquanto modo de produgao. A estrutura 

social nao sofreu qualquer alteragao signi- 

ficativa, mantendo-se inclusive sob o aspec- 

to da divisao do trabalho entre senhores de 

engenho e fornecedores de cana-de-agucar, 

que continuariam a existir como categoria 

social numerosa, peculiar ao escravismo bra- 

sileiro. Penso tambem, ao contrario do su- 

gerido por Castro, que a nova moenda nao 

trouxe vantagens duradouras para os lavrado- 

res de cana arrendatarios. Dos seculos XVII 

ao XIX, a tendencia prevalecente para estes 

ultimos foi a do agravamento das condigoes 

gerais do arrendamento<73). 

Nao constitui novidade a compatibilidade 

do escravo com certo nivel de trabalho in- 

(72) CASTRO, Antonio Barros de. Brasil, 1610: 
mudanga tecnica e conflitos socials. Pes- 
quisa e Planejamento Economico. Rio de 
Janeiro, IPEA, 10 (3): 679-712, 1980. 

(73) GORENDER. Op. clt. cap. 19. 

dustrial. Com relagao a Antigiiidade clas- 

sica, sao conhecidas as manufaturas escra- 

vistas especializadas em ceramica, cutela- 

ria, marcenaria etc. No escravismo ameri- 

cano, ja os engenhos agucareiros eram es- 

tabelecimentos industrials, inseridos numa 

organizagao agncola — a forma plantagem. 
Se nos voltarmos, porem, para o trabalho in- 

dustrial organizado sob forma de oficina ma- 

nufatureira, basta recordar as charqueadas 

de Pelotas, as quais, pelos dados de Couty, 

deviam ter cinquenta escravos em media^74). 

Ainda a titulo de exemplo, menclono as "f&- 

bricas de atanados e cortumes" existentes 

em varias localidades, desde o pen'odo co- 

lonial. Segundo uma Relagao do seculo XVIII, 

seriam 26 em Pernambuco. Com exclusao 

de tres estabelecimentos sem informagao 

sobre o plantel, temos um total de 288 es- 

cravos e a media de 12,5 escravos por esta- 

belecimento. O maior possuia 49 escravos, 
outro havia com 31 e 11 registraram planteis 

de 10 e mais escravos(75>. 

Assim, o problems nao e o da compatibi- 

lidade do trabalho escravo com a industria 

genericamente considerada, porem com a in- 

dustria na sua organizagao capitalista espe- 

cffica. Se e verdade que, no Sul dos Estados 

Unidos e tambem no Brasil, a industria ca- 

pitalista, nos seus primordios, fez emprego 

de escravos, tudo indica, porem, que isso 

se tornaria inviavel nos estadios posterio- 

res do desenvolvimento. Sob o aspecto mais 

essencial da questao, o trabalho escravo foi 

um entrave absoluto que o capitalismo pre- 

cisou eliminar. 

Quando Marx se referiu a contradigao en- 

tre escravo e progress© tecnico, teve em 

vista a enorme diferenga de possibilidades 

que a inovagao tecnologica encontra no sis- 

tema escravista e no sistema capitalista. E 

certo que Marx nao estudou o carater das 

forgas produtivas sob o escravismo, seja o 

(74) Cf. COUTY. Op. cit. p. 53. 

(75) Cf. Relagao das fcibricas de atanados, e 
curtumes, que ha n'esta Capitania de Per- 
nambuco. Anais da Biblioteca Nacional. 
Rio de Janeiro v. 28, p. 479-81. 
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antigo, seja o moderno, o que nao Ihe per- 

mitiu examinar os limites concretos do pro- 

gresso tecnico num modo de produgao es- 

cravista^. Daf nao se segue, contudo, que, 

em qualquer passagem, sequer aludisse a 

"irracionalidade" do escravismo. Juntar 

Marx e Weber, como o fez Giro Cardoso, 

constitui procedimento descabido(77). No 

caso de Weber 6 que existe referencia for- 

mal e explfcita a fatores do escravismo con- 

siderados irracionais, no que o autor de 

Economia e Sociedade estava coerente com 

a tese de sua filosofia da historia sobre a 

emergencia da racionalidade economica ape- 

nas com o capitalismo. 

Diante do exposto, penso que permanece 

v^Iida e legitlma a exigencla de Engels acer- 

ca da necessidade de teorias economicas 

diferenciais para cada modo de produgao^78). 

£ de notar que a mesma conclusao chegou 

o economista nao-marxista Chayanov. Ape- 

sar do enfoque demasiado abstrato — o 

que, nas suas condigoes, era inevitavel —, 

o autor russo teve a percepgao profunda de 

que no escravismo havia categorias especf- 

ficas como as de prego do escravo e de 

renda escravista. Ainda assim, a exigencia 

de crlterios tedricos diferenciais sofre em 

Chayanov do vies do marginalismo, na me- 

dida em que supoe, sem justificativa histo- 
riografica, a racionalidade operacional dos 

custos e dos ganhos marginais no escravis- 

mo e no feudalismo^79). 

(76) Sobre as possibilidades e os limites es- 
treitos do progress© tdcnico no escravismo 
greco-romano, ver FINLEY, Op cit. p. 114-15, 
145-48; ANDERSON. Op. cit. p. 27-28, 68. 
85-88. SCHTAYERMAN. E. M. La caida del 
regimen esclavista. In: BLOCH, Marc et 
alii. La transicion del esclavismo al feuda- 
lismo. Madrid, Akai, 1976. p. 59-107. 

(77) Cf. CARDOSO. A Afro-America. Op. cit. 
p. 45, 109. 

(78) Cf. ENGELS. Op. cit. p. 179-83. 

(79) Cf. CHAYANOV, Alexander V. Sobre a teo- 
ria dos sistemas economicos nao-capitalis- 
tas. In: WEBER et alii. (S1LVA, Jose Grazia- 
no da & STOLCKE, Verena, orgs.). A ques- 
tao agraria. Sao Paulo, Brasiliense, 1981. 
p. 133-63. 

A meu ver, a teoria economica diferencial 

devera focalizar tres mveis de analise do 

processo real em interagao: o modo de pro- 

dugao, a formagao social e o sistema mun- 

dial. Se no modo de produgao dominante te- 

mos o ponto de partida da analise, nao cabe, 

por isso, omitir ou negligenciar o estudo 

dos modos de produgao secundarios, no seu 

carater especi'fico e na sua articulagao com 

o modo de produgao dominante. Assim, o 

estudo da agricultura de abastecimento In- 

terno, conforme propbem Linhares e Tei- 

xeira da Silva com algumas ideias sugesti- 

vas, nao conflita com o que erroneamente 

denominam de "visao plantacionista", uma 

vez que, no referente ao Brasil escravista, 

nao vejo como se conteste que a produgao 

plantacionista^exportadora foi dominante e 

a produgao de abastecimento interne, de- 

pendenteC80). A articulagao entre ambas ja 

nos conduz da teoria do modo de produgao a 

teoria da formagao social e, com tal enfoque, 

creio que a pesquisa historiografica so tera 

a ganhar, qualquer que seja o aspecto abor- 

dado. 

Um desses aspectos pode ser o do mer- 

cado interne do escravismo colonial. Come- 

ga-se, porem, com um passo em falso quan- 

do se atribui injustamente a autores, que 

estudaram o escravismo colonial, a negagao 

da existencia desse mercado interne. £ o 

que sucede ainda com Linhares e Teixeira 

da Silva, segundo os quais me pertenceria a 

afirmagao de que na Colonia "(...) inexis- 

tia mercado e a norma do auto-abastecimen- 

to deveria ser absoluta" — afirmagao que 

julgam exagerada e sem apoio empfrico<81). 

Com efeito, o trecho entre aspas esta no 

meu livro, embora nao na pagina 214, como 

registra a nota de rodape da Historia da 

Agricultura, mas a pagina 243. Referia-me 
eu, com inteira clareza, somente aos primei- 

ros colonos Portugueses chegados ao Brasil 

no seculo XVI, os quais, ao promover a plan- 

tagao de canaviais, eram obrigados a pro- 

(80) LINHARES & TEIXEIRA DA SILVA. Op cit. 
" p. 117. 

(81) Ibid. p. 116. 
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videnciar, eles proprios, o plantio de gene- 

ros de subsistencia. O que e evidente e 

comprovado. Nao obstante, no paragrafo 

imediatamente segulnte da mesma pagina 

do meu livro, Unbares e Teixeira da Silva po- 

deriam ter lido o que ali se acha impresso 

sem margem para equfvocos: 

"Nos comegos do seculo XVII, consolida- 

dos alguns nucleos urbanos no litoral, tam- 

bem se formou um mercado interno abaste- 

cido de generos alimenticios da propria co- 

Ionia. As plantagens, contudo, continuaram 

se apoiando no auto-abastecimento."^ 

Minhas referencias ao mercado interno do 

Brasii escravista sao numerosas e, as pa- 

ginas 249-53, tentei mesmo figurar um es- 

bogo de dinamica entre a produgao planta- 

cionista-exportadora e a produgao agncola 

para o mercado interno. Sendo assim, nao 

havia por que me preocupasse a procura de 

"apoio empmco" para uma tese que nao 

apresentei e que me e imputada por obra e 

graga de uma leitura em diagonal. 

Com relagao ao nivel do sistema mundial 

(categoria que so comega a ter existencia a 

partir da expansao ultramarina iberica nos 

tempos modernos), sua perspectiva sera tan- 

to mais proveitosa para a explicagao histo- 
riografica quanto mais for libertada do cri- 

terio exclusivista que prescinde, no seu 

devido lugar, dos niveis de analise do modo 

de produgao e da formagao social. No pro- 

prio conceito de escravismo colonial, leva- 

mos em conta o sistema mundial, sem o 

qual nao faria sentido a atribuigao de um 

carater colonial ao escravismo mercantil da 

era moderna. Alem do que, tampouco con- 
seguiriamos explicar a conexao do escravis- 

mo colonial com o mercado externo nao-es- 

cravista, que preexistiu a ele e motivou sua 

(82) GORENDER. Op. clt. p. 243. 

existencia e durabilidade(83). a perspec- 

tiva exclusivista do chamado Antigo Sistema 

Colonial nao tera como alcangar a compre- 

ensao cientifica do modo de produgao escra- 

vista colonial e da formagao social escravis- 

ta na Brasii. 

(83) Sobre a vinculagao organica do modo de 
produgao escravista colonial com um mer- 
cado externo nao-escravista, ver especial- 
mente, os cap. 24 e 25 de O escravismo 
colonial. Ver tambem, de minha autoria, 
O conceito de modo de produgao e a pes- 
quisa historica. In: Modos de produgao e 
realidade brasileira. Op. cit. p. 53-57. 
Diante do que escrevi — estou certo, com 
suficiente clareza —, surpreende uma crl- 
tica como a seguinte de Gadiel Perruci: 
"Alem disso, afirmagoes como a de Goren- 
der de que o Escravismo criou o seu pr6- 
prio mercado conflitam flagrantemente com 
a realidade empirica, quando sabemos que 
foi o mercado europeu em expansao que, 
justamente, criou as 5reas colonials." Off. 
PERRUCI, Gadiel. Nordeste: uma revisao 
necessaria. Revista Brasileira de Hist6- 
ria. S§o Paulo, ANPUH, (1): 31. Ai estJ*. 
mais uma vez, como sou Incrimlnado por 
id6ias exatamente opostas aquelas que ex- 
pus, segundo acredito, em bom portugues. 
Restrinjo-me a reproduzir dois trechos do 
meu livro: "O escravismo colonial nasce 
e se desenvolve com o mercado como sua 
atmosfera vital. A explicagao J5 se con- 
t6m no exposto acima: um modo de pro- 
dugao baseado na escravidao e compativel 
com a finalidade mercantil se estiver con- 
jugado a um mercado externo apropriado. 
A existencia pr^via do mercado externo 
constitui, portanto, premissa incondicio- 
nal." (p. 170-71). E ainda: "Por outro lado, 
se o escravismo colonial preclsava de um 
tipo de circulagao mercantil regido pelo 
prego de monopdlio, nao teve de cri5-Iot 

o encontrou instituido no com6rcio In- 
ternacional da Europa, desde a baixa Idade 
M6dia (...) Resulta claro que. ao ser 
criado, o modo de produgao escravista co- 
lonial houvesse encontrado em funclo- 
namento o tipo pn§-capltalista de circula- 
gao mercantil que Ihe seria Imprescindivel 
e que incorporou ao processo de sua pr6- 
pria dinamica." (p. 506). A discussao te6- 
rica so ter^ a ganhar se todos nos ativer- 
mos a leitura atenta e a interpretagao cor- 
reta das ideias dos autores com os quais 
nossa posigao for divergente. 
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