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O trabalho em tela constitui valiosa contribui^ao a nossa historiografia. 

Corresponde aos quatro primeiros capitulos da tese de doutorado do autor 

intitulada: "Comerciantes, Fazendeiros e Formas de Acumulagdo em uma Econo- 

mia Escravista Colonial: Rio de Janeiro (1790-1888)", UFF, 1990. 

A obra foi uma das primeiras a realizar uma reinterpreta^o dos mode- 

los explicativos da economia colonial a luz das contribui96es trazidas pelos 

pesquisadores nos ultimos vinte anos; a estes estudos, Fragoso somou cor- 

pos documentais ineditos. Ademais, como avan^ado, o autor serviu-se de 

vastas fontes primarias disponiveis: inventarios, escrituras de compra/venda 

e hipotecas, registros de tropeiros e termos de entradas de embarca96es, 

entre outros documentos. Fragoso, baseado em tais fontes, analisou as for- 

mas de acumula9ao da economia mercantil-escravista na ,,pra9a mercantil" 

do Rio de Janeiro, a qual englobava nao somente o Rio de Janeiro como as 

regioes Sul e Sudeste, ao longo do final do seculo XVIII e das tres primeiras 

decadas do XIX. Embora Fragoso saliente o carater nao exaustivo de sua 

obra, uma cntica que podemos realizar e a da abrangencia de sua bibliografia 

(*) Doutorando pelo IPE-USP. 
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sobre a totalidade das principais contribui^oes dos ultimos vinte anos, com a 

omissao de varies trabalhos que poderiam auxilia-lo nesta tarefa. 

Este conjunto de informa^oes permitiu-lhe uma aproxima9ao cntica 

aos modelos explicativos tradicionais (Caio Prado Jr., Celso Furtado, Fer- 

nando Novais). Contudo, devemos considerar que para o periodo contem- 

plado na obra em foco estes autores nao sao tao ngidos quanto aos seus 

modelos explicativos. Fragoso procurou ressaltar a importancia da "acumula- 

9ao endogena" (relacionada as atividades ligadas ao abastecimento interno), 

do "mercando interno" {/ocus em que se daria a acumula9ao endogena) e do 

"capital mercantil residente" (grupo mercantil residente na colonia que rea- 

liza a acumula9ao) na economia colonial. Destarte, verificou a complexidade 

dessa economia que nao poderia mais ser definida como simplesmente uma 

plantation, escravista e monocultora, a qual foi representada com o vocabulo 

"al6m da plantation*. 

A reprodu9ao do "sistema escravista exportador", como a rapida monta- 

gem da economia a9ucareira em Campos ou da economia cafeeira no Vale do 

Paraiba, deve ser entendida a partir da nova conceitua9ao da economia colonial: 

"Com is so, nao queremos dizer que a economia considerada nao 

fosse escravista e exportadora (esses sao os seus traps estruturais 

mais amplos) e nem que ela nao estivesse subjugada as conjun- 

turas do mercado intemacional. Rntretanto, para alem desses 

traps, a economia colonial tinha outras caracterfsticas estru- 

turais. Possuta outras formas deprodugdo (ao lado da escravista) 

e um mercado interno, espap no qual se realizariam acumulagoes 

endogenas. A conjugagdo desses elementos permitia que a economia 

colonial tivesse uma dindmica intema e peculiar que nao se re- 

duzia as injungoes extemas." (p. 26-7). 

A existencia de escravos em atividades relacionadas com o mercado inter- 

no, de formas de produ9ao nao-capitalistas e nao-escravistas, condiciona a reinter- 

preta9ao da economia colonial. As informa95es Ihe possibilitaram afirmar que 

"cabalmente a sodedade colonial nao se resumia a grandes senhores e escravos* (p. 101), 

pois outras formas de trabalho, como o campones e o escravo fora das atividades 

exportadoras, tambem seriam largamente utilizados na colonia. Fragoso aceitou, 

deste modo, a conceitua9ao de Giro F. Cardoso sobre a "brecha camponesa". 
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As formas de prodi^ao nao-capitalistas, como o trabalho campones, 

possibilitavam uma mao-de-obra de baixo custo monetario, reduzindp os 

pregos dos bens direcionados ao mercado interne. O baixo custo do trabalho 

e das terras permitia que nem todo o excedente retornasse a produce, 

podendo ser apropriado pelo capital mercantil. Por outro lado, ate mesmo a 

plantation estaria sujeita a possibilidade de softer uma apropriagao do seu 

txcedente pela elite mercantil, em suas relagoes no mercado interno. Por 

exemplo, o trafico atlantico de africanos para o Brasil, desde meados do 

seculo XVIII, seria considerado "um negdcio interno a economia do Sudeste 

brasileiro. E isso por uma boa razdo: ele era controlado por negociantes residentes 

no Brasil" (p. 131-32). Assim, os movimentos realizados no ambito do mer- 

cado interno propiciaram a extra^o do excedente tanto das formas nao-ca- 

pitalistas como da plantation pelo capital mercantil. Esta retengao do 

-sobretrabalho da plantation ocorreu pela existencia de uma "elite mercantil 

colonial autonoma" (residente), que, alem de controlar o comercio de bens e 

escravos no mercado interno, chegou a financiar o custeio da empresa ex- 

portadora. A extra^o do excedente se deu pela circula^ao e em grande 

parte favoreceu a acumula9ao mercantil. 

Convem, a esta altura, colocar o questionamento de Fragoso: 

se parte do trabalho excedente colonial assume a forma de 

uma acumulagdo mercantil, a repetigdo deste fenomeno, mais cedo 

ou mais tarde, em tese inviabilizaria a propria continuidade ftsica 

da economia, jd que acumulagdo mercantil signiftca desvio do so- 

bretrabalho daprodugdo." (p. 34). 

A "categoria antediluviana" e o capital mercantil, o qual, por uma 

logica nao-capitalista, em fungao de uma hegemonia de redoes de poder 

(de homens sobre homens), obrigava, os que o personificavam, para ascen- 

derem socialmente na "hierarquia economico-social", a se constituirem 

como senhores de homens (escravistas) e proprietarios de terras, mesmo se 

na passagem da elite mercantil para a de proprietarios dos meios de produ- 

gao e mao-de-obra cativa eles viessem a perder dinheiro e deixar de integrar 

a elite economica (Cf. p. 278-82). Neste processo, ocorria uma esterilizagao 

da acumula9ao mercantil para a esfera da produ9ao. Este processo produziu 

uma continua recria9ao dos sistemas agrarios em areas de fronteira e, assim, 
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a reproduce da formagao economico-social colonial, possibilitada pela apro- 

priagao do trabalho excedente nao so do escravo como do campones. 

Assim, podemos explicar a rapida montagem da economia cafeeira no 

Vale do Paraiba, ao final do seculo XVIII e na primeira metade do XIX, com 

uma evolu9ao exponencial da produgao e um forte crescimento demografi- 

co, principalmente de cativos, como fun9ao da transforma9ao de capitals 

mercantis em produtivos, nao obstante a sua taxa de lucro na atividade 

produtiva ser menor que na mercantil. Ou seja, com a transferencia de 

membros da elite mercantil para a aristocracia territorial, escravista e expor- 

tadora. A sociedade colonial utilizava-se da: "acumulagao mercantil para repro- 

duzir os seus trafospre-capitalistas [do Antigo Regime] ou maisprecisamente, uma 

hierarquia economico e social aristocracia, onde o ndo-trabalho e a fortuna rentista 

eram sinonimos do status social" (p. 285). 

Esta logica nao-capitalista herdada da metropole, que consiste da 

aceita9ao de uma menor rentabilidade para alcazar um status social supe- 

rior, indica um comportamento para nos ainda "nebuloso" da elite mercantil, 

contrario a logica comum de comercio. Tambem sentimos uma dificuldade 

em assumir que: "e compreenswel o porque de uma fazenda escravista poder ter 

prego inferior ao de uma loja, ou, colocando em outros termos, de a primeira ter 

uma lucratividade (ganhos do lavrador) menor que a segunda." (p. 279). Por 

meio deste raciocmio, o valor da riqueza alocada na atividade determina a 

sua taxa de lucro, o que nao necessariamente ocorre. Por exemplo, alguns 

lavradores, com poucos recursos materials e de cativos, podem obter uma 

alta taxa de lucratividade na produ9ao de determinados bens. 

Cumpre, por fim, comentar as compara96es entre os pre90S do a9ucar 

na Bahia e no Pernambuco com os na Holanda como uma estimativa do 

dinamismo economico relative da colonia frente as economias centrals. Tal 

confronto nao e aceitavel, pois, no penodo, ocorreu uma desvaloriza9ao 

cambial, principalmente na terceira decada do seculo XIX, de 4,65 (em 

1821), para 10,49 mil reis por libra, em 1830.^ Tal cntica nao compromete a 

tese esposada por Fragoso, mas, apenas, a forma pela qual podemos perce- 

ber os desenvolvimentos diferenciados, ja que por outros indicadores mais 

adequados, provavelmente, observaremos o mesmo processo. 

(1) Conforme IBGE, Anudrio Estatfstico do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1939/1940, Apendice. 
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