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A problematlca da transigao da escravidao 

para o trabalho livre corre o risco, como 

varios outros temas na hlstoriografia brasi- 

lelra, de se tornar um chavao, uma questao 

fechada, com respostas padronizadas, que 

nao se questionam mals. Neste artigo ten- 

to levantar algumas duvldas a respeito de 
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como se deve entender essa transigao, e 

chamar a atengao para um aspecto especial 

do problema: a continuidade entre o regime 

de trabalho do escravo e o regime de traba- 

lho de um homem livre — o proletario. 

No Brasil, como em diversas outras so- 

ciedades agricolas que usaram o trabalho 

escravo, quando se fala em transigao para o 

trabalho livre, nao se deve pensar numa con- 

versao dramatica, atravds da qual o escravo. 

isto e, um trabalhador que se supoe as ve- 

zes ser mero meio de produgao, desaparece 

subitamente, para surgir em seu lugar um 

trabalhador que d dono de si, dono de sua 

prdpria capacidade ou forga de trabalho. O 

processo de aboligao da escravatura se es- 

tendeu durante quase todo o seculo XIX, 

desde 1810, quando o tratado entre Portugal 

e Inglaterra comprometeu Dom Joao, entao 

principe regente, a cooperar para a "aboli- 

gao gradual do trafico (internacional) de es- 

cravos" ate 1888, quando a relagao de tra- 

balho escravo foi declarada ilegal no BrasiKl). 

(1) BETHELL (1970, p. 8). 
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A escravidao sobreviveu no Brasil por 

mais de 300 anos. Nesses tres seculos, a 

instituigao nao so predominou em setores 

importantes da economia, mas, para atender 

as exigencias das especificidades hlstoricas 

do trabalho no Brasil, diferenciou-se em va- 

rias modalidades, como por exemplo o ne- 

gro de ganho, o negro de aluguel, o escravo 

assalariado, o escravo pago por produto, e 

at^, no vocabulario da epoca, o escravo "ca- 

pitallsta", que ganhava urn tipo de juros so- 

bre o dinheiro que emprestava®. 

A estrategia deste artigo sera de analisar 

as semelhangas e dlferengas entre as possi- 

vels modalidades de trabalho escravo, e o 

trabalho proletario, porque essa relagao re- 

presenta a etapa final da transigao para o 

trabalho llvre, embora seja precise reco- 

nhecer que no Brasil a transigao muitas ve- 

zes ocorreu atraves de relagoes de trabalho 

llvre mas nao proletario, e que ate hoje 

ninguem ousa dizer que a mao-de-obra bra- 

slleira ja esta totalmente proletarlzada. 

Para comegar, vejamos as semelhangas 

entre o trabalho escravo e o trabalho prole- 

tario. Nao se trata de adotar uma atitude de 

reducionismo ingenuo, asslmilando as duas 

relagoes de trabalho numa so, mas de ver 

ate que ponto elementos presentes na rela- 
gao de trabalho escravo tambem se encon- 

tram na relagao de trabalho proletario, ate 

que ponto exlstem continuidades entre as 

duas relagoes^3). 

Em primeiro lugar, lembremos que a ne- 

cessidade de trabalhar, propria dos seres vl- 

vos, os quais, diversamente dos inanlmados, 

preclsam reallzar alguma atlvldade para se 

manterem vlvos, por si so nao gera qualquer 

relagao de trabalho. Para que haja uma re- 

(2) KARASCH (1975). As outras modalidades 
referldas foram encontradas durante um 
levantamento das cartas de alforria regis- 
tradas no Primeiro e Segundo Cartdrio de 
Campinas, Sao Paulo, 1798-1888, por Robert 
Slenes e o autor. 

(3) MINTZ (1978) procura enfrentar o desafio 
do reducionismo. 

lagao de trabalho, e preciso que o trabalha- 

dor se mostre capaz, nao somente de sobre- 

viver ou de subsistir, mas de produzlr um 

excedente, um produto que ultrapasse as ne- 

cessidades de sua simples manutengao, um 

produto que como tal possa ser apropriado 

por um outro ser vivo, seja este escravocra- 

ta ou patrao. Essa e a prlmeira semelhanga 

Importante entre as duas relagoes de traba- 

lho: ambas so exlstem em fungao da reall- 

zagao de excedente. Nas socledades mais 

simples, ha trabalho mas nao ha excedentes 

em nlvel importante. Por isso, embora pos- 

sa haver divisao de trabalho dentro da fa- 

mllia ou da tribo, nao ha relagoes de traba- 

lho de uma forma desenvolvida. Mesmo 

quando a produgao permlte um excedente, e 

conceblvel que o patrao aproveite um ou ou- 

tro escravo ou empregado para finalidades 

nao-economlcas, sem extrair um excedente. 
Mas se este uso nao-economico, para efel- 

to, por exemplo, de prestlgio ou status so- 

cial, nao contribuisse para a manutengao da 

posigao do patrao, garantindo a sua predo- 

minancia politica, neste caso, o fato de as- 

sim desperdigar o trabalhador seria even- 

tualmente fatal para a sobrevivencia da- 

quele, e por isso mesmo a relagao sem ex- 

cedente nao duraria muito. A primeira se- 

melhanga importante entre o escravo e o 

proletario, portanto, aparece no fato de que 

ambos existem em fungao de sua capacida- 
de de produzir um excedente^). 

Uma segunda semelhanga a ser realgada, 
e que ambas as relagoes de trabalho exigem 

certa coergao inicial, certa violencia contra 

o trabalhador. No caso do escravo, a coergao 

inicial configura-se na sua captura. Antes 
de entrar no circuit© de comercio como um 

objeto, uma "pega" na frase expressiva do 

(4) MARX escreveu (1967, 1: 217), que "The 
essential difference between the various 
economic forms of society, between, for 
instance, a society based on slave-labour, 
and one based on wage-labour, lies only in 
the mode in which this surplus-labour is in 
each case extracted from the actual pro- 
ducer, the labourer". Veja-se tamb6m 
ibid., 1: 759-760: "In fact, the veiled sla- 
very pure and simple in the new world" 
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portugues do seculo XVI, o africano livre 

tlnha de ser reduzido a condigao de escra- 

vo(5). 

No caso do proletario, a coergao inicial 

manifesta-se naqueles atos que o separaram, 

ou os seus antepassados, de urn acesso dire- 

reto aos meios de produgao. Estes atos po- 

dem ter sido propositais, como o fechamento 

dos campos da Inglaterra, ou inevitaveis, co- 

mo as catastrofes da natureza que arruina- 

vam a agrlcultura na Irlanda ou Italia no se- 

culo XIX. Em ambas as relagoes, o que inte- 

ressa nao e a presenga de urn elemento hu- 

mane que gera a violencia, o que indica que 

nenhuma das relagoes foi assumida volunta- 

riamente. Pelo mesmo raciocmio, nao im- 

porta que o filho de mae escrava pessoal- 

mente nao experimente a violencia da cap- 

tura, ou que o filho do proletario tampouco 

sofra a separagao da terra ancestral. Para 

criar ambas estas relagoes de trabalho, foi 

necessaria uma violencia inicial. 

Da violencia comum as duas relagoes, de- 

rivam-se outros aspectos tambem comuns. 

Em primeiro lugar, o homem nos tempos pas- 

sados, aquele que Marx chamou dos tem- 

pos "originarios" preferia trabalhar para si, 

podendo-se entender esse "si" como exten- 

sive a familia, a cla ou a tribo, a trabalhar pa- 

ra urn estranho, para urn outro^). Em segun- 

do lugar, a situagao nao apenas foi essa nos 

tempos mais remotos, mas continua sendo 

assim. Mesmo nas sociedades bastante 

atingidas pela Revolugao Industrial, ainda se 

preserva essa resistencia de trabalhar para 

o outro, como testemunham os mitos de 

comunismo primitivo, o milenarismo, as 

ideias de que a terra e de ninguem, e de 

Deus, e de quern trabalha. Entao fica pa- 

tente que, mesmo tendo a violencia que 

(5) Embora os autores que estudam o escra- 
vismo costumem lembrar o aspecto da 
coergao como essencial para a realizagao 
do trabalho escravo, eles nem sempre for- 
necem a devlda enfase a coergao inicial 
necessaria para criar a relagao. WATSON 
(1980, p. 8). 

(6) MARX (1964. 68ff). 

criou o escravismo, ou a condigao de prole- 

tariado, ocorrido desde geragoes passadas, 

ainda existe lembranga de que as coisas nao 

devem ter sido sempre como sao e esperan- 

ga de que um dia se apaguem os efeitos 

dessa violencia. 

Uma terceira semelhanga entre o escravo 

e o proletario reside no fato de que ambos 

eram adquiridos, no Brasil, no mercado. Mes- 

mo no seculo XVI, e sem duvida depois, so 

excepcionalmente o proprio fazendeiro rea- 

lizava a violencia necessaria para reduzir o 

mdio a escravidao: normalmente o agente 

do apresamento era o bandeirante, que de- 

pois de suas expedigoes muito pouco "he- 

roicas" vendia os seus cativos(7). De for- 

ma analoga, o patrao compra a forga de 

trabalho do proletario, mas nao a propria 

pessoa dele, no mercado de trabalho. Tanto 

na escravidao quanto no trabalho livre, o ato 

de compra traz consigo o direito de proprie- 

dade sobre o produto do trabalhador. Na es- 

cravidao este direito e intermediado pela 

aquisigao da pessoa do escravo, que se tor- 

na assim um bem a mais no patrimonio do 

senhor; mas o motive principal da compra 

do escravo e o mesmo da compra da forga 

de trabalho do proletario: adquirir direitos 

sobre os frutos do trabalho do individuo. 

Em quarto lugar, tanto o escravo quanto 

o proletario exigem uma supervisao mais 

ou menos constante. O grau de supervisao 

depende de varios fatores como, por exem- 

plo, da complexidade da tecnologia. Os 

processes de trabalho manual mais simples 

sao freqiientemente aqueles que exigem uma 

supervisao mais proxima e constante, como 

o trabalho no eito, o trabalho nas estradas, 

ou na construgao, Desde que se introduzam 

maquinas, porem, estas maquinas estabele- 

cem o ritmo de trabalho, e o trabalhador 

torna-se ao mesmo tempo um supervisor da 

maquina, e um elemento supervisionado pe- 

la maquina, no sentido de que e a maquina 

que estabelece o ritmo de trabalho. Mas 

(7) Um estudo recente sobre a escravidao 
indigena no Brasil, que levanta a bibliogra- 
fia relevante, e o de SCHWARTZ (1978). 
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a sujeigao do trabaihador £ mdquina nao del- 

xa de ser uma forma de supervisao, e rapida- 

mente o trabaihador percebe que 6 realmen- 

te o patrao quem regula a velocidade da 

maquina impessoal^. Mesmo no caso dos 

escravos de ganho, que passavam o dia ou 

a semana longe dos olhos do amo, periodi- 

camente, no fim do dia ou da semana de 

trabalho, havia um encontro com o amo, que 

verificava a produgao e a rentabilidade do 

escravo e recebia o seu quinhao. 

Em quinto lugar, tanto o escravo como o 

proletario sao iludidos quanto a divisao en- 

tre o trabalho necessarlo para a sobreviven- 

cia do trabaihador, e o trabalho excedente 

do qual o patrao se aproveita. Ambos en- 

tregam todo o seu produto para o patrao. Na 

escravidao, todo o trabalho aparece como 

trabalho excedente para o senhor, no senti- 

do de que o escravo entrega todo o seu 

produto, recebe um sustento, mas nao tern 

condigoes de avaliar qual parte do produto 

foi transformada em sustento. Em outras 

palavras, nao havia mais divisao visfvel en- 

tre o trabalho que o escravo realizava para 

si mesmo, e o trabalho cujo produto ia to- 

talmente para o senhor. Racionalizava-se a 

justiga da apropriagao pelo senhor do produ- 
to do escravo como decorrente do fato de 

que o escravo e o seu produto eram sim- 

plesmente propriedades do senhor, para que 

o mesmo dispusesse deles como bem en- 

tendesse. Entao, a ilusao especffica da es- 

cravatura, aquela que esconde a diferenga 

entre o trabalho necessario e trabalho exce- 

dente, e a ilusao de que todo o trabalho e 

excedente. Mas esta ilusao em nada agra- 

da ao escravo, e s6 alimenta a sua revolta. 
Quando cabe ao escravo prover o seu proprio 

sustento, por exemplo, trabalhando numa roga 

nos fins de semana e nos feriados, comega- 

(8) Ha quem explique o exito do sistema ca- 
pitalista pela posslbilidade que ele oferece 
de supervisao total, "pelo fato dela (a f^- 
brlca) despojar o operario de qualquer con- 
trole e dar ao capitalista o poder de pres- 
crever a natureza do trabalho e a quanti- 
dade a produzir". MARGOLIN (1980, p. 41). 
Veja-se tambem MARX (1967), 3: 384-86). 

-se a quebrar a ilusao na medida em que o 

escravo percebe mais concretamente o 

quanto ele trabalha para si mesmo, e o 

quanto ele trabalha para o senhor. 

O proletario tambem e iludido. Ele e le- 

vado a pensar que o dinheiro que rece- 

be compensa plenamente a forga de traba- 

lho que ele vendeu para o capitalista, quan- 

do de fato esse salario apenas paga o valor 

do tempo de trabalho que equivale ao custo 

de manutengao do trabalho. A outra parte 

do trabalho dele, o sobretrabalho, o traba- 

lho excedente, 6 apropriado e retido pelo 

capitalista, na forma de mais-valia. Esta ilu- 

sao, de que o salario representa a "justa" 

recompensa, e bem mais sutil do que a ilusao 

da escravidao, porque o proletario realmente 

recebe uma quantidade de dinheiro que se 

diz correspondente a todo o tempo traba- 

Ihado ou a todo o produto realizado; e exa- 

tamente pela sua contrapartida que o sa- 

lario ilude melhor. Mesmo assim o proleta- 

rio pode chegar a consciencia de que, em- 

bora a maior parte das horas de trabalho ne- 

cessarias a fabricagao do produto seja in- 

vestida por eles e os seus companheiros, o 

indivfduo que fica com o lucro da produgao, 

uma grande parte do valor do produto, e o 

capitalista<9>. 

A tomada de consciencia, seja pelo escra- 
vo seja pelo trabaihador livre, de que a sua 

situagao nao precisa continuar a ser tao di- 

ficil, de que pode ser melhorada, nos leva 

a ultima semelhanga entre as duas relagoes 
de trabalho que quero assinalar agora. A 

(9) Esta analise segue a de MARX (1967, 1: 
539-40). Veja-se tambem outro comerv 
tario de MARX (1967, 3: 819): "(...) o ca- 
pital obtdm este trabalho excedente sem 
um equivalente e em essencia ele sempre 
permanece trabalho forgado, nao importa 
o quanto pode aparecer como resultado de 
um acordo contratual livre. E um dos as- 
pectos civilizadores do capital, que ele 
consegue este trabalho excedente de uma 
maneira e sob condigdes que sao mais 
propfcias para o desenvolvimento das for- 
gas produtivas, as relagoes sociais, e a 
criagao dos elementos para uma forma no- 
va e mais elevada, do que sob as formas 
anteriores de escravidao, servidao etc." 
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relagao do indlviduo, a resistencia que ele 

oferece ao patrao, tamb^m tern elementos 

comuns nas duas relagoes. Em ambas, po- 

de-se recorrer a violencia contra os indivi- 

duos que dirigem o trabalho, contra os ins- 

trumentos ou contra os produtos do traba- 

lho. Alternativamente, os descontentes po- 

dem fugir do local de trabalho ou demitir- 

se, quebrando assim unilateralmente a rela- 

gao com o patrao. Rode parecer que a 

greve, a paralisagao da produgao para obri- 

gar o patrao a melhorar a relagao de traba- 

lho a favor do trabalhador, e uma tatlca usa- 

da apenas pelo trabalhador livre; mas, pes- 

quisas recentes tern descoberto pelo menos 

um incidente em que certos escravos qui- 

lombados na Bahia tentaram negociar me- 

Ihores condigoes de trabalho como pre-requi- 

sito para voltarem a trabalhar como escravos. 

O incidente, embora isolado na historiogra- 

fia, nao deve ter sido o unico na historia. Em- 

bora seja prematuro, a falta de maior nume- 

ro de pesquisas, afirmar que incidentes des- 

se tipo ocorreram com frequencia proxima a 

das greves do comego da industrializagao, 

uma conclusao e inevitavel: os escravos es- 

tavam usando o quilombo nao so como um 

lugar para recriar um paraiso africano per- 

dido, ou uma sociedade e estado alternativo, 

mas como tambem um refugio do qual eles 

tentaram, neste caso em vao, renegociar as 

condigoes de trabalho(10). 

Uma vez que ja discutimos certas seme- 

Ihangas entre os regimes de trabalho escravo 

e livre, examinemos agora o aspecto que 

tern recebido mais atengao nos ultimos cem 

anos de literatura sobre a escravidao; as 
diferengas entre os dois regimes de traba- 

lho. Verifiquemos se essas diferengas re- 

almente chegam a justificar conclusoes do 

tipo "O homem formado dentro desse siste- 

ma social (a escravidao) esta totalmente 
desaparelhado para responder aos estimulos 

(10) Os documentos foram publicados, com co- 
mentarios. por SCHWARTZ (1977). Um dos 
primeiros autores a enfatizar a riquoza 
destes documentos foi CASTRO (1980, p. 
96). MOURA (1972) destacou as caracte- 
risticas gerais dos quilombos. 

economicos" e tambem "durante a segunda 

metade do s^culo XIX, a sociedade brasileira 

6 governada pela contradigao entre a merca- 

doria e o escravo'^11). 

Em primeiro lugar, ha as diferengas juri- 

dicas. Na lei politica e administrativa da co- 

Ionia e dos imperios, o escravo e encarado 

como um simples objeto, uma coisa que 

faz parte do patrimonio de outra pessoa, o 

seu amo, enquanto o trabalhador livre e ple- 

namente caracterizado como pessoa perante 

a lei. Esta diferenga juridica parece bem 

clara; entretanto, para se defender contra 

escravos criminosos, a sociedade escravo- 

crata brasileira se ve as vezes obrigada a 

reconhecer na lei criminal e policial que o 

escravo e uma pessoa tambem, e "responds, 

portanto, pessoal e diretamente pelos deli- 

tos que comete; o que sempre foi sem 

questao"(12). Sob certas circunstancias, o 

escravo pode testemunhar, como tambem 

pode fazer contratos e acumular peculio<13>. 

Existiu, assim, sempre uma ambigiiidade no 

estatuto juridico do escravo: se por uns pro- 

positos, o escravo nao passava de um bem 

de consumo duravel com um valor determina- 

do ate pela lei, para outros propositos o es- 

cravo teve plena personalidade e responsa- 

bilidade, igual ao trabalhador livre. Assim. 

mesmo dentro da definigao estritamente le- 

galista, a diferenga entre escravo e trabalha- 

dor livre nem sempre aparece tao nitida. 

Em segundo lugar, desde as campanhas 

abolicionistas, as diferengas mais comenta- 

das entre escravo e homem livre no Brasil 

tern sido aquelas que supostamente de- 
monstram como e quanto a escravidao era 

perniciosa para a vida economica, social e 

ate politica do pais. Joaquim Nabuco, em 

sua obra classica O Abolicionismo, bem ex- 

(11) FURTADO (1977, p. 140). IANNI (1966, p. 
78). Para um resume recente, veja-se MEL- 
LO & SLENES (1980). 

(12) MALHEIRO (1976. 1: 49). 

(13) O direito de formar um peculio foi garan- 
tido pela Lei do Ventre Livre (1871) art. 4. 
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pos esse tipo de argumentagao, que recebeu 

elaboragao e ampliagao nos estudos de Max 

Weber, chegando aos nossos dias nos livros 

de Fernando Henrique Cardoso e Jacob Go- 

render, entre outros(14>. Todos estes argu- 

mentos compartilham do trago comum de 

apontar a irracionalidade e a ineficiencia do 

trabalho escravo, quando confrontado com 

o trabalho livre. Em geral, sao feitos qua- 

tro tipos de raciocmio. 

No primeiro tipo, argumenta-se que o tra- 

balho do escravo e inferior por motives psi- 

cologicos. O escravo trabalha por uma mo- 

tivagao negativa, por medo do castigo, e por 

este motive a qualidade do seu servigo e pior 

do que a qualidade do servigo do proletario, 

que trabalha por uma motivagao positiva: a 

expectativa de ser pago pelo valor justo do 

seu trabalho. Em outras palavras, a ilusao 

do salario funciona muito melhor para esti- 

mular a produgao do trabalhador livre, do 

que o medo do castigo, que so alimenta a 

desilusao e a revolta do escravo. Como 

conseqiiencia, continua o argumento, o es- 

cravo procura maximizar nao a sua produgao, 

mas o seu lazer, enquanto que o proletario 

procura trabalhar mais e melhor. 

Este contraste parece-me urn pouco exa- 

gerado. Sabemos que na escravidao brasi- 

leira, por exemplo, houve mementos em que 

os senhores ofereceram incentives positives 

para que os seus escravos trabalhassem me- 

lhor, incentives tais como premios de di- 

nheiro ou comida, melhores condigoes ou 

melhores empregos. Ate a propria liberdade 

virou um incentive: todo mundo conhece a 

repetidfssima frase das cartas de alforria. 

de que o escravo recebia a sua alforria em 

recompensa pelos "bons servigos presta- 

dos"<15). Da mesma forma que seria um er- 

(14) NABUCO (1977, p. 123-24, 160-62, 170, 187, 
196). WEBER (1964). CARDOSO (1962, p. 
194-205). GORENDER (1978, Terceira Parte). 
Veja-se tambem SUVA (1976, p. 46). e 
FURTADO (1977, p. 140-41). 

(15) Veja-se, por exemplo, as observagoes de 
LAERNE (1885, p. 261, 264), de que certos 
escravos encarregados de combater a for- 

ro afirmar a completa inexistencia de incen- 

tives positives na escravidao, tambem seria 

um equivoco pensar que a imagem do tra- 

balhador livre, sempre se esforgando mais 

para conseguir mais, corresponda plenamen- 

te a realidade. No nivel teorico, Marx atri- 

buia a introdugao de maquinas ou a reorga- 

nizagao do trabalho, aumentos de produtivi- 

dade maiores do que aqueles que resultam 

da extensao do dia de trabalho do proleta- 

riado^16). No nivel pratico, o proprio Weber 

notou a presenga, para o trabalhador livre, 

de motivagoes negativas, mas com efeitos 

positives, quando ele apontou que "o risco 

de ser demitido e um incentive importante 

para a maximizagao da produgaoM(17). Se o 

medo funciona para livre, por que nao tam- 

bem para o escravo? Alias, a experiencia 

comum ensina que o proletario, apesar da 

ilusao do salario, trabalha num ritmo medio 

e produz um produto de qualidade media, 

porque na sua alienagao, na linha de monta- 

gem, nao sente responsabilidade para com o 

produto final, ha pressoes dos companhei- 

ros de trabalho para nao exceder uma certa 
velocidade, a propria ilusao de salario nao 

funciona etc. Em outras palavras, em vez 

de deduzir a construgao de uma produtivida- 

de inferior do escravo das condigoes psico- 

logicas nas quais ele supostamente reali- 

zava o seu trabalho, nao seria o caso de 

comparar ao nivel empirico a produgao de 

trabalhadores das duas condigoes legais rea- 

lizando o mesmo servigo? Esta comparagao 

esta longe de ser conclusiva^18). 

miga sauva "freqiientemente sao pagos. 
para incentivar o seu zelo nesta tarefa", 
e que na zona do Rio de Janeiro se paga- 
va o escravo que colhia cafe alem de um 
certo limite. CARDOSO (1962, p. 228-29). 
RUGENDAS (1972, p. 7), notou a "infatiga- 
vel atividade" com a qual o escravo tra- 
balhava para sua alforria. 

(16) MARX (1967, 1; 312-21). 

(17) WEBER (1964, p. 277). 

(18) Especialmente na segunda metade do se- 
culo XIX, quando a transigao para o tra 
balho livre, senao proletario, chegou a se 
completar, as comparagoes entre a produ- 
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tividade de um escravo e de um trabalha- 
dor livre no mesmo servigo tornavam-se 
mais frequentes. Mas os dados fragmenta- 
rios que conseguimos reunir nao sugerem 
qualquer concordancla a respeito. Para 
observadores que afirmaram que o escra- 
vo era menos produtivo do que o traba- 
Ihador livre, veja-se RUGENDAS (1972, p. 
71); DAVATZ (1972. p. 27); GEBARA (1977, 
p. 136-37), citando um artigo na Gazeta de 
Campinas de 6 de outubro de 1870); e 
GOUTY (1881, p. 47-48, 52-53 e 55-56). Pa- 
ra observadores que afirmaram que o es- 
cravo produzia tanto quanto, ou ate mais do 
que o trabalhador livre, veja-se LAERNE 
(1885, p. 330); MORAES (1870, p. 53); e 
DAVATZ (1972, p. 17, 27). A contradigao 
de DAVATZ resulta do fato de que ele 
concluiu que embora o trabalho do escra- 
vo fosse "em regra superficial e de quali- 
dade inferior", se o fazendeiro exigisse, o 
escravo conseguiria, quantitativamente, 
uma produgao superior ao dobro da do 
colono livre. A conhecida comparagao dos 
trabalhadores escravos nas charqueadas do 
Rio Grande do Sul com os trabalhadores 
livres nos saladeiros do Uruguai e Argen- 
tina, aceita por CARDOSO (1962), com base 
nas Informagoes colhidas por GOUTY, en- 
tre outros, precisa ser revista. As unida- 
des produtoras descritas por GOUTY no 
Rio Grande do Sul eram bem menores em 
escala de produgao, e sem quase alguma 
divisao de trabalho interno, de modo que 
surge a questao de se a diferenga em pro- 
dutividade observada por GOUTY, deve ex- 
pllcar-se unicamente pelo regime de traba- 
lho empregado. Tambem nao se entende 
a diferenga alegada a favor do trabalho li- 
vre, desde que "a t§cnica de prepare do 
boi, em si mesmo (fol) melhor e mais r^- 
pida em Pelotas do que no Prata", CARDOSO 
(1962, p. 194-96). Veja-se tambem a discus- 
sao em GORENDER (1978, p. 230-37). DEAN 
escreveu (1977, p. 64), que "Jamais ocorreu 
aos fazendeiros que o trabalho livre pudesse 
ser mais lucrative simplesmente porque se 
davam conta do quanto eles podiam explorar 
os escravos": mas DEAN acredita (1977, p. 
172), que "o trabalho assalariado era mais 
produtivo do que o trabalho escravo apenas 
ate certo ponto" ^grifo do autorj.. HASEN- 
BALG considera dubia a id§ia de que a acei- 
tagao de tais incentives tenha levado k cria- 
gao de uma classe de trabalhadores agri- 
colas dignos de confianga, inspirados por 
uma etica protestante de trabalho burgues, 
pronta a colaborar no desenvolvimento de 
um sistema em que pouco tinha a ganhar" 
Ele tern razao; mas talvez ele concordaria 
conosco em que a ma preparagao do es- 

Um segundo tipo de raciocinio apresenta 

o trabalho escravo como inferior ao traba- 

lho livre, alegando um maior custo de super- 

visao do primeiro em relagao ao segundo. 

Embora ambas as relagoes exijam supervi- 

sao, como acabamos de ver, supoe-se que, 

prevalecendo no trabalho escravo uma moti- 

vagao negativa, se tornasse necessaria a 

presenga constante de um supervisor; ao 

contrario, essa supervisao seria dispensa- 

vel no caso do trabalhador livre, que, iludi- 

do, veria vantagens proprias no trabalho. We- 

ber imaginava que, mesmo fora do local de 

trabalho, o escravo exigia supervisao: se o 

senhor nao quisesse arcar com as despe- 

sas de sustentar escravos infantis, incapa- 

citados e Idosos, ele teria que limitar dras- 

ticamente as relag5es de familia, o que im- 

plicava uma "disciplina cruel" e maiores 

custos de supervisao, custos inexistentes no 

regime de trabalho livre^19). Evidentemente, 

o custo de supervisao diminui na medida em 

que incentives positives tambem funciona- 

vam na escravidao, e que a abundancia de 

terra permitia um custo baixo de sustento 

para escravos nao-produtivos. Tambem nao 

se deve exagerar a ausencia de supervisao 

sobre o proletario: na medida em que a di- 

visao do trabalho cria a necessidade de re- 

gular e coordenar os esforgos de cada se- 

gao, cresce a importancia — e o custo — 

da faixa gerencial. 

Num terceiro tipo de raciocinio, frisando 

a irracionalidade da escravidao, freqiiente- 

mente alega-se que o trabalho escravo inibe 

a qualificagao do trabalho e o seu aperfei- 

goamento, e assim freia o processo tecnico. 

Uma versao deste argumento afirma que o 

senhor nao se interessava pela educagao do 

seu escravo, fora do minimo necessario para 

executar as tarefas, porque a educagao, alem 

de custosa para o senhor em termos de horas 

de trabalho perdidas, tornaria o escravo "pe- 

cravo para "a sociedade urbana e industrial 
em formagao" pouco impediu que o mes- 
mo escravo produzisse tanto quanto um 
elemento livre no mesmo servigo e na 
mesma €poca. 

(19) WEBER (1964, p. 276). 
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rigoso", isto e, crlaria problemas de consci- 

entizagao. Tarrtpouco o senhor se interessava 

em aperfeigoar os instrumentos de trabalho, 

porque, sendo o escravo ignorante, exata- 

mente por omissao do proprio senhor, nao 

sabia usar esses instrumentos ou, se sabia, 

era tao revoltado que terminava estragando 

ou fazendo sabotagem na maquina^20). 

Uma outra versao deste mesmo argumento 

alega que o senhor resistia a introdugao de 

maquinas enquanto ele empregava escravos, 

porque qualquer aumento na eficiencia de 

sua produgao, qualquer crescimento na pro- 

dutividade, ia deixar alguns escravos sem 

ocupagao. Um escravo parado signiflcava 

prejuizo para o senhor, que tinha de manter 

o escravo vivo, mesmo que este nao produ- 

zisse nada, ate chegar a epoca de emprego 

pleno do plantel de escravos. 

Ambas as versoes do argumento, que in- 

sistem na incompatibiiidade entre a escravi- 

dao e o progress© tecnico, merecem reparos. 

Principalmente, pode-se constatar que cer- 

tas condigoes tecnicas de trabalho eram exa- 

tamente proprias para o uso de mao-de-obra 

escrava, mesmo sem qualificagao. Onde as 

tarefas a fazer eram simples e repetitivas, 

sem exigir muita habilidade por parte do 

trabalhador, como no cultivo e corte de ca- 

na-de-agucar, ou no tratamento de cafeeiros, 

os senhores conseguiram longas horas de 

trabalho por dia e grande esforgo por hora, 

do trabalhador escravo^21). Para o senhor, 

esta superexploragao, esta extragao do que 

Marx chama de mais-valia absoluta, compen- 

sava as desvantagens em termos de pouca 

qualificagao. 

Em outras palavras, em varias das ativida- 

des onde se usava a mao-de-obra escra- 

va, nao existiam processes tecnicos mais 

aperfeigoados, nao existia possibilidade de 

(20) MAWE (1978, p. 105). 

(21) FRANCO (1978, p. 29-32). Veja-se, tamb6m 
no mesmo sentido de valorizar a eficien- 
cia do trabalho escravo, AUFHAUSER (1973) 
e ENGERMAN (1973). 

extragao de mais-valia relativa; provavelmen- 

te, foi a inabilidade do progresso tecnico 

em entrar em certas operagoes agricolas 

que obrigou o senhor a recorrer ao trabalho 

escravo, e nao vice-versa. Por outro lado, 

onde existia progresso tecnico, como no 

beneficiamento, nos engenhos de agucar, 

coexistiram sem dificuldades as maquinas 

mais avangadas e os escravos(22). 

Da insistencia na afirmagao de que o es- 

cravo emperrava o progresso tecnico, pas- 

sa-se insensivelmente para uma outra afirma- 

gao, que representa o quarto tipo de racio- 

cinio, o qual enfatiza a irracionalidade do es- 

cravo: o trabalho escravo acarretava maio- 

res custos de produgao do que o trabalho 

livre. Evidentemente, a compra do escravo 

implicava um investimento inicial pesado, 

empatando somas vultosas de capital-dinhei- 

ro, o que nao tern equivalent© na relagao de 

trabalho livre, cujo unico custo e o de sua 

propria manutengao. Como se este investi- 

mento inicial nao fosse o bastante para 

1850, entre 40% e 50% destas somas foram 

transferidos para o exterior na importagao 

de africanos, em vez de voltar a circular in- 
ternamente no pais, de modo que a relagao 

escravista, enquanto dependent© de tama- 

nha importagao, acarretava o prejuizo adicio- 

nal de uma drenagem de demanda para o ex- 

terior. 

(22) CASTRO (1977, p. 177-81) e (1979), tem 
enfatizado este ponto. HALL (1961, p. 
348-49), tambem se inspirando em WEBER, 
lembra uma outra maneira pela qual o es- 
cravo emperrava o progresso tecnico. Des- 
de que o escravo nao recebia um salario, 
nao ha condigoes de quantificar com mui- 
ta precisao o valor de sua forga de tra- 
balho, embora ha de se pressupor algum 
valor neste sentido para calcular o seu pre- 
go inicial. Depois de comprado, entretan- 
to, o escravo pode render um valor bem 
diferente do presumido no moment© de sua 
compra, porque as condigoes flutuantes dos 
mercados dos produtos coloniais neces- 
sariamente vao modificar o fluxo de renda 
inicialmente antecipado. O trabalho livre, 
ao contrario, permite que o fator trabalho 
seja calculado e contabilizado com mais 
precisao, o que por sua vez possibilita uma 
afinagao mais exata da organizagao da pro- 
dugao. 
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Mas o pesado investimento inicial, e a ex- 

portagao de divisas, nada nos diz a respeito 

da lucratividade eventual do regime escra- 

vista. O senhor tinha de prevenir-se contra 

comprar mais escravos do que precisava, e 

tambem organizar o trabalho destes escra- 

vos para que a renda realizada permitisse a 

eventual substituigao dos invalidos ou mor- 

tos. Qualquer industrial moderno, entretan- 

to, empregando trabalho livre, enfrenta es- 

tes mesmos problemas, senao com a sua 

mao-de-obra, pelo menos com respeito as 

suas maquinas. A aquisigao destas maqui- 

nas significa pesados investimentos; o ca- 

pitalists tern de escolhe-las em quantidade 

e qualidade, tern de trabalhar com elas para 

realizar o juro sobre o capital aplicado, tam- 

bem chamado lucro, e, alem do lucro, 

tern de realizar uma renda chamada depre- 

ciagao, que permits a reposigao eventual da 

maquina. Importar a maquina pode signifi- 

car custos maiores para a sociedade do que 

se a maquina fosse produzida dentro do pais, 

porque esteriliza os efeitos multiplicadores 

do prego pago por ela, mas, na ausencia de 

uma industria nacional capaz de suprir 100% 

dos bens de produgao, nao ha alternativa. 

Nao se deve esquecer que o trabalho livre 

exige despesas ausentes na escravidao. Co- 

mo lembra Antonio Delfim Netto, "A liber- 

tagao, entretanto, significou, nao somente a 

perda de brago escravo, mas tambem a ne- 

cessidade da realizagao de enormes inves- 

timentos na construgao de casas para os 

novos colonos (na fazenda de cafe), habi- 

tuados a um padrao de vida mais elevado 

que o do negro, como tambem uma grande 

necessidade de capital de movimento para 

pagamento de salarios". Seria necessario 

comparar estas exigencias constantes de 

maior capital de giro com as despesas gran- 

des mas nao repetidas tao prontamente, co- 

mo a formagao do plantel de escravos, para 

avaliar o significado verdadeiro destes cus- 

tos de produgao. Resumindo o argumento, 6 

claro que o uso do escravo exigia despesas 

que podiam ser poupadas com o uso de 

mao-de-obra livre: mas nao se pode esque- 

cer que ha outras despesas na produgao in- 

dustrial com trabalho livre, o que em si di- 

minui o grau de contraste, para o patrao, 

entre o escravo e o proletario^23). 

Alem dos pesados investimentos iniciais, 

a propria sazonalidade da agricultura, que 

faz com que a procura de mao-de-obra varie 

bastante durante o ano, tern sido apontada 

como um fator agravante da diferenga nos 

custos de produgao entre os regimes de 

trabalho escravo e trabalho livre. O senhor 

tinha que manter todos os seus escravos vi- 

vos durante o ano todo, embora ele so pre- 

cisasse de toda a sua mao-de-obra durante 

alguns meses de atividades mais intensas. 

Parece que esta inflexibilidade nos seus 

custos de mao-de-obra levara necessariamen- 

te o senhor de escravos a enfrentar custos 

maiores de mao-de-obra, porque o emprega- 

dor de trabalhadores livres pode empregar 

os bragos estritamente necessarios para as 

tarefas, e desempregar os desnecessarios^24). 

Para Weber, este argumento era "talvez o 

mais importante de todos (...) a impossibili- 

dade de selegao, de emprego apenas depois 

de uma experiencia no servigo, e demissao 

de acordo com as flutuagoes dos negocios 

ou quando houvesse queda de eficiencia indi- 

vidual. 

Mas havia duas maneiras de contornar os 

prejuizos que poderiam ser causados pela 

notoria sazonalidade da agricultura, mesmo 

quando se usavam escravos. Existia a pos- 

sibilidade de remanejar os escravos para 

outras lavouras, cujos ciclos vegetativos, 

mesmo nao durando o ano inteiro, comple- 

(23) DELFIM NETTO (1979, p. 17-18). O caplta- 
lismo moderno pouco se preocupa com a 
construgao de vilas oper^rias. Mas no co- 
mego do capitalismo industrial no Brasil, 
quando o escravo ainda era uma alternati- 
va possfvel ao trabalhador livre, tais vilas 
foram comus. 

(24) ANDRADE (1964, p. 149), por exemplo, 
afirma que a cultura de algodao no nordes- 
te do seculo passado exigia trabalho fa- 
miliar, porque o curto ciclo vegetative da 
planta requeria apenas alguns meses de 
trabalho por ano. 

(25) WEBER (1964, p. 276). 
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mentavam os ciclos vegetativos das lavou- 

ras principals. Vamos admitir que a colheita 

representava a fase de maior procura de 

mao-de-obra. No nordeste do Brasil, por 

exemplo, a colheita de feijao precede a do 

milho seco, a qual por sua vez antecede a 

do algodao, e todas precedem o corte da 

cana-de-agucar no fim do ano^26). Assim, 

quando o escravo ficava sem o que fazer 

na lavoura principal, ele podia ser usado pa- 

ra outras culturas, as quais, inclusive, po- 

diam baratear o custo da manutengao do 

plantel escravista. 

Este recurso a policultura dentro da pro- 

priedade escravista, cuja lavoura principal 

era destinada a comercializagao, nao fica 

apenas como uma possibilidade teorica. Ja- 

cob Gorender afirma que o senhor usava o 
setor de generos alimenticios como uma re- 

serva; quando o mercado internacional per- 

mitia um emprego maior de seus escravos 

na lavoura de exportagao, ate desaparecia 

o setor de mantimentos, e quando o merca- 

do internacional entrava em crise, o setor 

de mantimentos aumentava. Giro Cardoso 

aceita a caracterizagao deste setor como "a 

brecha camponesa" onde o escravo podia tra- 

balhar para si mesmo; e Antonio Barros de 

Castro insinua que o acesso a estas rogas 

de generos alimenticios se tornou objeto 

de barganha entre senhor e escravo. Todos 

estes autores estao de acordo que a estra- 

tegia de recorrer ao emprego de escravos 

na policultura era um expediente comum na 
escravidao brasileira ruraK27). 

Uma outra tatica, alternativa a policultu- 

ra, era a de o senhor manter um plantel de 

escravos que correspondia ao numero mmi- 

mo necessario durante o ano inteiro. Quan- 

(26) ANDRADE (1964, p. 167). 

(27) GORENDER (1978, p. 241-67). CARDOSO 
(1979). CASTRO (1980, p. 99-100). Por ou- 
tro lado, GOUTY (1881, p. 59), sem diferen- 
ciar entre trabalho escravo e trabalho li- 
vre acreditou que a "ma qualidade da mao- 
-de-obra nao pode se adaptar, como a ex- 
periencia tern comprovado, as culturas 
multiplas e diferentes". 

do a sua necessidade de bragos ultrapas- 

sasse a oferta deste plantel, ele emprega- 

ria trabalhadores de fora, ou escravos ou li- 

vres, que pudessem ser dispensados quan- 

do a necessidade de bragos novamente di- 

minuisse. Na d^cada de 1880, o inspetor 

holandes Van Delden Laerne encontrou va- 

rias fazendas de caf6 no Rio de Janeiro em 

que se usavam escravos assalariados de fo- 

ra para as colheitas^28). 

Com a aboligao da escravidao o problema 

criado pela sazonalidade na agricultura nao 

desapareceu. Embora o agricultor moderno 

possa muito bem modificar o emprego de 

trabalhadores livres conforme as necessida- 

des, ele ainda tern que enfrentar o problema 

da sazonalidade, quanto as maquinas agrico- 

las, e paradoxalmente este problema tor- 

na-se mais e mais agudo a medida que se 

mecaniza a agricultura. Como fazer as cus- 

tosas maquinas produzirem ate o ponto de 

compensagao do seu custo, quando elas fi- 

cam paradas uma boa parte do ano? No 

inverno, por exemplo, muitas maquinas ca- 

ras passam semanas paradas, fechadas no 

deposito. O prejuizo ocasionado por esse 

desemprego sazonal da maquina e compara- 
vel formalmente ao prejuizo sofrido pelo se- 

nhor quando seus escravos ficavam ociosos 

na entressafra; o agricultor moderno, como 

muitos senhores de escravos, procura es- 

tender o tempo de uso de sua maquina, alu- 

gando-a para outros agricultores com lavou- 

ras de outros produtos agricolas(29>. 

A possibilidade de o uso do escravo re- 
sultar em custos maiores de produgao, uma 

possibilidade nao inevitavel, como acabamos 

(28) LAERNE (1885, p. 302, 304, 308, 309, 316), 
Para outros exemplos, inclusive de perio- 
dos bem anteriores e regioes diferentes. 
veja-se GORENDER (1978, p. 228-30). 

(29) O agricultor moderno tambem costuma so- 
ciaiizar o custo das maquinas de uso sazo- 
nal, comprando-as em sociedade com ou- 
tros agricultores, ou atrav6s de cooperati- 
vas, ou com subsidies do governo. Nao 
se tern noticia de que os senhores de es- 
cravos se valeram destas t^ticas. 
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de ver, parece ter determinado que essa re- 

lagao de trabaiho fosse mais usada nos se- 

tores mais lucrativos da economia — agu- 

car, mineragao, cafe e, em determinados mo- 

mentos apenas, o algodao — onde a renda 

maior compensava o gasto maior. Tal de- 

terminagao nao impediu, entretanto, que o 

escravo se encontrasse em quase todas as 

ocupagdes, chegando inclusive a dominar os 

oficios artesanais e setores do comercio e 

retalho nas grandes cidades como Salvador 

e Rio de Janeiro^30). Ninguem nega a exis- 

tencia de grandes numeros de trabalhado- 

res escravos nas propriedades rurais ate a 

segunda metade do seculo XIX: mas deve-se 

lembrar tamb^m que, mesmo depois da abo- 

ligao, estas propriedades continuaram a em- 

pregar grandes contingentes de trabalhado- 

res, agora livres em vez de escravos. Em 

outras palavras, ate que ponto nao foi a pro- 

pria escala de produgao e o estado da tec- 

nologia obrigando ao uso extensive de mao- 

-de-obra, que culminou nessas concentra- 

goes de trabalhadores e nao o "fato" de que 

o escravo so dava lucro na grande proprie- 

dade? 

Uma ultima maneira pela qual a relagao 

de trabaiho parece ter ocasionado custos 

maiores nao diz respeito a unidade produto- 

ra, mas a sociedade global. Como o escra- 

vo nao era remunerado principalmente em 

dinheiro, ele nao chegava a representar um 

consumidor, e assim limitava o tamanho do 

mercado interne, e nao alimentava a procura 

de mercadorias que e a forga dinamica da re- 

volugao industrial. Trabalhando mas nao 

consumindo, o escravo emperrava o avango 

do capitalismo e o progresso da sociedade 

na diregao de uma revolugao industrial. De 

fato, e impossivel citar uma so sociedade 

que tenha completado a sua revolugao indus- 

trial quando ainda usava a escravidao, mas 

devemos ter o cuidado de nao cair na fas- 

cia logica de post hoc, ergo proper hoc. Ao 

contrario da propaganda dos abolicionistas 

como Nabuco, que tiveram motives politicos 

para ignorar essa realidade, o escravo che- 

(30) VILHENA (1969, 1: 138). KARASCH (1975). 

gou assim a representar um certo mercado 

interno. O naturalista frances Saint-Hilaire 

notou escravos na regiao de Campos, Rio de 

Janeiro, que ganhavam tanto dinheiro traba- 

lhando para si tres dias por semana, que 

chegaram a comprar os seus proprios escra- 

vos. Stanley Stein lembra que os mascates 

que safam da Corte para vender as suas 

mercadorias no Vale do Rio Paraiba, encon- 

travam os seus fregueses mais numerosos 

entre os escravos. E e bastante comum en- 

contrar nas cartas de alforria exemplos nos 

quais o escravo comprou a sua propria li- 

berdade, muitas vezes pelo alto valor do 

prego corrente^. Esta renda monetaria dos 

escravos provinha de salaries, de venda de 

produtos excedentes de suas rogas, de gor- 

jetas, pr§mios e incentives, e ate de roubos. 

O que realmente limitou o tamanho do 

mercado interno no Brasil, pelo menos no 

seculo XIX, nao foi o plantel de escravos, 

mas a populagao rural livre, que representou 

nao menos que 60% da populagao global du- 

rante o seculo^32). Essa populagao livre, fre- 

qiientemente sem a propriedade legal mas 

com acesso aos meios de sua manutengao, 

raramente comprava mercadorias(33). Era a 

(31) SAINT-HILAIRE (1974, p. 209). STEIN (1957, 
p. 87-90), 

(32) Calculamos da maneira seguinte. As pes- 
soas livres representaram no minimo 69% 
da populagao global durante todo o seculo 
XIX. As vilas e cidades com mais de 
20.000 habitantes em 1872, data do prl- 
meiro recenseamento geral, abrigavam ape- 
nas 8% da populagao global. Se todas es- 
tas pessoas urbanizadas fossem livres, en- 
tao a populagao rural livre representava 
pelo menos 61% da populagao global. A 
pressuposigao e claramente erronea, por- 
que muitos escravos moravam nas cidades, 
o que eleva ainda mais a proporgao da po- 
pulagao livre no campo. MARClLIO (1973, 
p. 24). MERRICK & GRAHAM (1979, p. 188). 

(33) Antes do seculo XX. a populagao rural li- 
vre, exemplificada pelos sitiantes do oes- 
te de Sao Paulo, comprava apenas o sal; 
quase todas as suas outras necessidades 
diarias eram supridas sem recorrer ao mer- 
cado. CANDIDO (1971, p. 38). £ possivel 
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ausencia dessa populagao livre do mercado, 

e nao a de escravos, o que de fato mais em- 

perrava o avango do capitalismo. e pode-se 

at£ arriscar a afirmagao de que os prdprios 

escravos. longe de frustrar a expansao do 

mercado interno, chegavam, na epoca, a 

compor urn dos seus elementos principais. 

Conclusdes 

A guisa de conclusao, levantarei uma 

questao geral, e frisarei dois pontos. Embo- 

ra tenhamos procurado avaliar melhor os 

contrastes entre trabalho escravo e traba- 

iho livre no sdculo XIX, a questao da tran- 

sigao entre uma e outra forma, em varios 

aspectos, permanece aberta. For exemplo, 

como ficou a questao da cronologia da tran- 

sigao? Sera que, como aflrma Antonio 

Barros de Castro, muitas semelhangas entre 

trabalho escravo e trabalho livre so apare- 

ceram nas ultimas decadas da escravidao, 

quando "o regime escravista preparava a sua 

propria superagao''^34)? O que dizer das evi- 

dencias de escravos alugados e trabalhado- 
res livres empregados temporariamente para 

complementar a forga de trabalho, pelo me- 
nos desde o comego do seculo XIX? As da- 

tas de 1810 e 1888 dizem respeito ao discur- 

so oficial e a lei, mas sera que a realidade 

nao estava em fase de transigao ate antes da 

transferencia da Corte para o Brasil, pelo 
menos em determinadas regioes ou durante 

determinados momentos historicos? Sera 
que a propria palavra "transigao" nao con- 

funde a pesquisa por sugerir um processo 

mais ou menos linear ou progressive quando 

6 possivel imaginar que no Brasil oscilava-se 

entre uma e outra relagao de trabalho, con- 

forme determinantes que restam a desco- 

brir, ate que a forga das pressdes politicas 

externas e internas, conjugadas com a lei, 

fizeram com que o pais se tornasse, muito 

tardiamente, o ultimo a aboiir a escravidao 

no hemisferio ocidental? 

que uma populagao rural livre em outras 
areas do pais fosse mais integrada ao 
mercado; mas desconhecemos estudos sa- 
bre o assunto. 

(34) CASTRO (1979, p. 87). 

A pergunta nao se resolvera aqui. Mas 

pode-se fazer pelo menos duas afirmagoes. 

Em primeiro lugar, no nlvel mais geral, 

tem-se visto que a escravidao e o trabalho 

livre representam duas maneiras de realizar 

um so objetivo, a extragao do sobretrabalho 

do produtor direto. Do ponto de vista do pa- 

trao, as duas relagdes tern varias coisas em 

comum, e, mesmo quando as diferengas sao 

mais berrantes, como por exemplo na pe- 

culiaridade aparente do custo de compra e 

na inflexibilidade de oferta da mao-de-obra 

escrava, viu-se que esses custos tern sua 

contrapartida no prego e uso da maquina. 

Desta forma, nao se pode afirmar a priori 

que o trabalho escravo era menos produtivo 

ou mais custoso do que o trabalho livre. e 

afirmagoes como as dos abolicionistas, de 

que e logico ou inevitavel que o trabalho li- 

vre seja superior ao trabalho escravo, de- 

vem ser compreendidas no seu contexto his- 

torico, e condicionadas a rigorosas compara- 

gdes baseadas em dados concretos. 

Em segundo lugar, a escravidao no Brasil 

nao deve ser pensada apenas como um obs- 

taculo para o capitalismo, ou o escravo co- 

mo um elemento despreparado para partici- 

par, uma vez libertado, numa economia ca- 

pitalista. Pelo contrario, concordo com An- 
tonio Barros de Castro quando diz que "o 

escravo constitui uma antecipagao do mo- 

derno proletario" ou "o prolet^rio possivel" 

e, como tal, contribui para possibilitar o ca- 

pitalismo; seja por meio da realizagao de 

uma acumulagao primitive sobre o trabalho 

escravo, seja pela incorporagao de ritmos e 

metodos capitalistas de trabalho^35). Houve 

um tempo em que se pensava que a agricul- 

tura se opunha a industria, e que o campo 

rivalizava com a cidade. Hoje em dia, mais 
e mais se admite, depois de pesquisas co- 

mo a de Warren Dean, que existe no Brasil 

uma forte complementaridade entre a agri- 

OS) CASTRO (1980, p. 92; 1979, p. 85). Ve- 
ja-se tamb6m FREITAS (1976, p. 97), para 
uma caracterizagSo do escravo de ganho 
como "uma forma hibrida de trabalho es- 
cravo e trabalho assalarfado". e "ao mes- 
mo tempo, um semi-escravo e um seml- 
-oper^irio". 
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cultura e a industria, entre o campo e a ci- 

dade*36). De forma analoga, sugiro que de- 

(36) DEAN (1971), especiaimente capitulos 1-5. 
Veja-se tamb6m SILVA (1976, p. 81). TOMI- 
CH (1981, p. 32), est^ investigando outras 
maneiras pelas quais o escravismo contrl- 
buiu para a criagao do mercado de traba- 
Iho livre. Ele chega a afirmar que "nem 
a escravidao nem o trabalho livre podem 
ser isolados do seu contexto historlco co- 
mo modos de produgio diferentes. Cada 
um se desenvolveu em reiagao ao outro". 

vemos revisar a id£ia de que o escravismo 

dificultou o desenvolvimento do capitalismo, 

e admitir a possibilidade de que, pelo con- 

trcirio, de varias maneiras o escravismo pre- 

parou o terreno para este tipo de economia 

moderna. 
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