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na conquista de novos consumi-
dores atraves de clientes ja jieis,
o desembolso foi 0 minimo, pois
a propagando nesta conquista
foi efetuada pelos antigos clien-
tes.

As empresas que estiio sempre.
criando esperiencia agradavel, e
se jizer isto de maneira bem
ff!ita, poderiio ganhar dimensiio
regional, nacional e ate mesmo
internacional.

((Num futuro
bem proximo,

varejistas e
consumidores

seriio mais que
vendedores e

. compradores.
Seriio amigos de

'trabalho' JJ •

Pine 11 (1999, p.68), explica
que "0 comerciovarejista deve
analisQl' de que forma cada cli-
ente se relaciona com cada uma
das cinco dimensoes que consti-
tuem a experiencia: a visiio. a
audi(:tio, 0 paladar, 0 olfato e 0
tato".Estas dimensoes siio os atri-
butos fundamentais para as em-
presas varejistas conquistarem os
consumidores, oferecendo-lhes
um cenario que encantem seus
olhos, um ambiente musical que
permita ao cliente uma forr;a
sinergetica que valorize os seus
recursos emocionais e espirituais.
A higiene e a limpeza fazem
parte dessas dimensoes ..Muitas
lojas na Semana Santa colocam
seus clientes para pescar seuspei-
xes, selecionando os de sua pre-
ferenda e vivos. Isto tudo em seu
ambiente de compra. Esta atitu-
de representa outra dimensiio da
experiencia agradave! no ato de
realizaremsuas compras.

Os varejistas tem que criarem
experiencias que conecte 0 cliente
com a marca de suas lojas para
quando estas pessoas ao pensa-
rem em fazer compras nessas
empresas niio se sintam obriga-
das a irem, simplesmente pOl'que
lhes faltam alguns bens para
suprirem suas necessidades natu-
rais ou socia is e, sim vejam no
evento uma experiencia cheia de

boa vontade, pOl'que ati, aUm
de encontrar tudo de que preci-
sam, iriiopassar momentos agra-
daveis. Isto permite ao varejista
conquistar mais consumidores
atraves de seus clientes leais,por-
que eles se tornaram tiio bem
psicologicamente fazendo compras
nessas lojas que os mesmos
transmitem este bem-estar aos
demais componentes de seu ciclo
deamizade.

Contudo, e preciso lembrar
como diz Berry (1999, p.58), "no
processo de construr;iiode urnre-
lacionamento jie! com 0 varejis-
ta, 0 consumidor mostra a mesma
exigencia que tern em relar;iioa

um produto au servir;o".A for-
ma como 0 cliente percebe 0
varejista e 0 modo essencial para
definir essa lealdade. A maneira
desse relacionamento niiose pren-
de somente a um ato de compra
e 'cortesia' e, sim uma series de
outras variaveis, como respeito
que e necessaria para a for-
matizar;iio dessa amizade. Num
futuro bem proximo. varejistas e
consumidores seriio mais que
vendedores.-e comprado res. Seriio
amigos de 'trabalho'e
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A ESCRAVID
Nos ultimos tempos historia-

dores da escravidao tentam fazer
uma 'revisao' do que foi 0 modo
de produc;ao escravista no Brasil
e as causas que determinam sua
dinamica, decadencia e extinc;ao.
Haveria uma diferenc;a flagrante
entre a realidade da escravidao e
aqueles autores que a interpretam
de forma exagerada. Isto porque
eram destacadas nessas obras as
formas contraditorias de relacio-
namento senhor/escravo e expos-
tos os metod os barbaros usados
para que a racionalidade do es-
cravismo fosse mantida em seu
nivel de produc;ao e a estabilida-
de social conservada.

Afirmam os 'revisionistas' que
a escravidao no Brasil foi benig-
na e proporcionava aos escravos
areas e niveis de negociac;ao (so-
cial, cultural e mercantil) 0 que dava
as duas partes em interac;ao a
possibilidade de estrategias com-
pensadoras capazes de preservar
o escravo dos seus rigores. Por
outro lado, proporcionava aos se-
nhores a tranquilidade necessa-
ria para exercer seu papel e con-
'seguir niveis adicionais de lucro.
Tudo mais ou menos equilibrado
e, se nao harmonico, pelo menos
consensual. Muitos chegam a di-
zer que os historiadores da escra-
vidao do passado baseavam as
suas conclus6es nas obras dos
viajantes do seculo XIX. Todos
eles europeus, adeptos do traba-
Iho livre e que por isso exagera-
yam a situac;ao do escravo no
Brasil.

Em primeiro lugar e generali-
zac;ao inconsistente (talvez por
falta de leitura dos seus textos)
ver assim a posic;ao desses viajan-
tes. Em segundo lugar, os historia-
dores do passado, os quais ana-
lisaram a escravidao como urn
sistema cerrado de explorac;ao
economica e extra-economica,
tambem recorreram a fontes pri-
marias nos seus trabalhos,talvez
ate de forma mais diversificada e
sistematica para tirarem suas
conc1us6es do que os atuais. Mui-
tos dos quais apoiados em uma
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AO NA OTICA DO ESCRAVO *

UnIca fonte generalizam as suas
cone Iusoes a tra yes da cria<;a 0

de tipologias.
Mas, 0 problema e outro. como

veremos posteriormente. Nessa
historia 'revisionista' nao apenas
as rela<;oes senhor/escravo de-
vem ser revistas,' como, tambem,
os quilombos, pois, para eles,
nao foram focos de resistencia
social no processo global de luta
de classes, mas modulos de ne-
gocia<;ao, entre senhores e escra-
vos. Os quilombos seriam um
centro de negocios, pois "Entre
Zumbi e Pai 10ao 0 escravo ne-
gocia" - Eduardo Silva. Era 0
quilombo participando ativamente
do mercado.

Essa visao 'revisionista' e uma
postura ideologica (no mau sen-
tido) contra a existencia da luta
de classes durante a escravidao.
Ou, atraves de outra forma de
expressao: e uma concilia~ao em
nivel teorico capaz de dar uma
visao de relacionamento organico
entre 0 senhor e 0 escravo, no
qual suas fun~oes se completa-
riam sem contradi<r0es e confron-
tos relevantes. Quando muito se-
riam parcialmente divergentes.
Ora 0 funcionalismo ja foi cha-
mado de aplica<rao do liberalismo
a sociologia. E e atraves desta
posi~ao funcionalista que procu-
ram rever a escravidao no Brasil.

Com a vitoria do neoliberalis-
mo na esfera economica, claro
que haveria necessidade de sua
extensao a esfera ideologica na
sua totalidade. Hoje, os historia-
dores especialmente na area aca-
demica, embora nao concordem
publicamente com "0 fim da his-
toria", invertem 0 problema e pro-
curam entender 0 passado a partir
de criterios neoliberais do presen-
te. No caso particular da escra-
vidao no Brasil e so a analogia
que eles fazem entre 0 quilombo
de ontem e 0 papel que eles atri-
buem aos sindicatos no presente.
Ambos sao centros de negocia-
<roes, de barganha, de comple-
menta<rao organica do sistema,
mas nunca instrumentos de re-

sistencia a explora~ao capitalista,
no presente, e ao sistema escravo,
no passado. E tao visivel analogia
entre uns e outros segundo a ideo-
Jogia neoliberal que nos eximimos
de dar exemplos.

Sobre 0 proprio trafico de es-
cravos a visao neoliberal tem
uma teoria: os ~scravos que vie-
ram para a Afro-America no
fundo dos poroes dos navios ne-
greiros tiveram a oportunidade de
criar uma nova civiliza<rao, foi
uma especie de convite para que
eles escolhessem a sua parceria
na constru<rao da Disneyworld.
Infelizmente, como todo processo
social tem 0 seu pre~o. Muitos
morreram na travessia ou nas
fazendas trabalhando. Venceram
os mais competitivos e 0 que con-
ta sao os resultados.

Esta ideologia neoliberal esta
cada vez mais visivel na produ-
<rao academica. E e contra essa
tendencia de ver-se a Historia
passada pelos valores neoliberais
de hoje que se ins urge 0 histo-
riador Solimar Oliveira Lima com
seu livro Triste Pampa - sobre a
situa{:iio do escravo no Rio
Grande do SuI. 0 autor abor-
dou 0 problema da criminalidade
do escravo, entre 1818 a 1833.
Trabalhou com 112 processos
criminais envolvendo 131 escra-
vos-reus. E e sobre esse universo
que ele desenvolve sua argumen-
ta~ao e tira conclusoes que
des toam, ou melhor, desmentem
esse relacionamento empatico
entre senhores e escravos. No
particular 0 professor Mario
Maestri, apresentador do livro,
situando-o na atual produ~ao de
trabalhos sobre a escravidao,
escreve: "nos ultimos anos, es-
creve-se abundantemente sobre a
benignidade da escravidao brasi-
leira. As rela<roes entre senhores
e trabalhadores escravizados
basear-se-iam em acomoda~oes,
transigencias e acordos sistemicos.
Os pretensos horrores dos cas-
tigos fisicos seriam exageros
compreensiveis dos abolicionistas.
As condi<roes de vida e trabalho

dos cativos seriam superiores
as geralmente descritas.

"Lentamente 0 cativeiro
perde a pecha de regime des-
potico, baseado na violencia e
na coer<rao fisica, transmitida
pela tradi<rao e revelada por
inumeros estudos historiogra-
ficos. Em alguns casos, chega-se
a delinear passagens sociais
escravistas quase bucolicas. Os
cativos viveriam em familia,
com seus filhos, trabalhariam
geralmente pouco e 0 castigo
fisico seria quase uma exce~ao."
(pag. 3).

Nao e isto, porem, que 0 li-
vro que estamos comentando
demonstra.

o autor, analisando e inter-
pretando 0 material disponivel e
no qual se concentrou, chega a
conclusoes bem diferentes. 0
autor, estudando a faixa etaria
desses escravos criminalizados,
constata que eles tinham entre 14
a 70 anos. Neste conjunto,
"Thomas, aos setenta 'ainda era
obrigado a ganhar seu jornal
de 21 vintens por dia'. Outros
tinham defeitos fisicos. Dentre
as cicatrizes 'eram arroladas tan-
to as adquiridas possivelmente,
durante as jornadas de trabalho
como os resquicios de doen~as
com enfase na bexiga (vario-
la)'. Dentre os 'defeitos, apare-
ciam calvicie, 'doen~a nos olhos',
faHa de dedos ou dentes, de for-
ma<rao nas pemas'.(pag. 57).

Sobre a estabiJidade e harmo-
nia conjugal (casamentos entre
escravos) escreve 0 autor "a
desproporcionalidade entre os
sexos foi uma constante no
Brasil Colonia, de Norte a SuI.
Com poucas mulheres disponiveis
e grande quantidade de homens
sequiosos de poder e sexo, nao
fica dificil imaginar o'caldeirao
fervente' que era 0 Rio Grande.
Disputas por mulheres eram
constantes e acirradas. A taxa
de masculinidade nas char-
queadas pelotenses, por exem-
plo, manteve-se, sempre superior
a 80%; de 1760 a 1831,alcan<rou
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82,6%; entre 1831 a 1850 che-
gou ~ 85,7%, e ate 0 momento
da Aboliyao, atingiu 87,8% se-
gundo infomlayaO de Assunyao".

A analise total de escravos-
reus pesquisados expoe uma
massa de condenados a solidao,
tolhidos da convivencia familiar.
"Homens e mulheres, fadados a
uma vida solitaria. Dentre as res,
so uma era casada. Com rela-
yao aos homens apenas dez co-
nheceram 0 matrimonio, urn dos
quais viuvo. Os dados compro-
yam que 91 % dos escravos vi-
vi am sozinhos. Desta forma ludo
indica que buscavam soluyoes e
alternativas para 0 exercicio da
sexualidade. Alias, so1?re as alter-
nativas sexuais dos escravos, ver
por exemplo Mott". (pag. 69)

o autor anaJisa tambem as
formas de violencia do escravo
diante da realidade conflituosa a
que estava imerso, 0 comporta-
men to momentaneo na hora do
delito e as possiveis inibi90es
cap~zes de produzir a agressao.

E urn painel dramatico que 0
autor apresenta apoiado nos
textos dos processos crimi-
nais e que descortina uma reali-
dade nada idilica ou paternal.
Pelo contrario. A pena, de 100 a
1000 a90ites foram aplicadas, em
85 escravos condenados. Essas
penas somaram 40.950 golpes de
a90ites.

Evidentemente, muitos dos
condenados devem tel' morrido
em consequencia da execu9ao
das senten9as. A pena de a90ite
era executada diariamente em
parcel as que chegavam ate 100
pOI' dia. Esse panorama da escra-
vidao no Rio Grande do SuI vem
demonstrar como ela nao era
nada benigna como estao tentan-
do demonstrar os 'revisionistas'
da nossa historia social. Como
diz 0 autor "Nao temos maiores
informa90es sobre 0 comporta-
mento do Poder Judiciario em ou-
tras regioes. Mas, ao que pare-
ce, 0 gaucho foi urn dos mais
severos. Como descrito antes
foram 40.950 a90ites distribuidos
como puni9ao, equivalente a
media de 2.925 pOI' ano, durante
o funcionamento efetivo da Junta,
14 anos". (pag. 167).

Como se ve pOI' este livro
de Solimar Oliveira Lima, 0 qual
surge num momenta oportuno
como restaurador da verdade, a

escravidao no Brasil nada
teve de benevolente, ao contra-
rio dos historiadores e soci6lo-
gos de plantao que querem co-
local' uma maquiagem cor-de-
rosa para cobrir a face da ver-
dade. Essa visao neoliberal de
vel' 0 passado de nossa historia
social atraves dos valores do
presente nada mais e, portanto,
do que urn subterfugio daqueles
que desejam esconder a reali-
dade de nosso passado da mes-
ma forma como procuram es-
conder a realidade atual. Para eles
o Brasil foi neoliberal desde as
suas origens.

* A,,:.\·uOIl/J,j(J.I:·, (J'I'/(.:IIJI) j·:sr:R ..IJ'{J-
Texto extraido, com autoriza<;:aodo
autor, da Revista Principios, n°53,
mai/jun~julhode 1999. Resenha do
livro Triste Pampa - resistencia e

. punil;:ao de escravus em fontes
judiciarias do Rio Grande do
SuII1818-1835, de Solimar Olivei-
ra Lima, Editora Edipucrs e Ins-
tituto Estadual do Livro de Porto
Alegre, em 1997. Professor do
DECON/UFPI, Solimar O. Lima
recebeu 0 Premio A<;:orianosde
Literatura - Categoria Ensaios de
Hlimanidade em 1998 com o rete-
rido livro.

* * CUJIY.I'.1f(J(,//I - Nascidoem Ama-
rante-PI, CI6vis Moura ha Mca-
das reside em Sao 'Paulo, onde
desenvolv8 intensa vida acade-
mica como professor na area de
Ciencias Sociais. Na tem{ltica
"Escravidao Negra no Brasil" c
mestre inconteste, tendo publi-
cado livros que hoje sao classi-
cos, tais como: "0 Negro - de horn
escravo a mau cidadao" e "Re-
belioes da senzala - Quilombos
Insurrei~oes Guerrilhas" ambos
editados nos anos 70 pela
Conquista dentro da Cole<;:ao
Temas Brasileiros. Foi CI6vis que
desmascarou, contrapondo-se a
Gilberto Freyre e outros, a tese de
que a escravidao no Brasil foi
henigna gra<;:as ao 'espirito cor-
dial' do Senhor de Escravos.
CI6vis Moura e tamhem poeta do
primeiro time e teatr610go, com a
pe<;:aOs Dem6nios represel)tada
pelo Grupo GENTem 1971.Outros
livros de CI6vis na tematica
rcferida: A Grande lnsurrei<;:ao
dos Escravos Baianos, 0 Papel do
Negro na Emancipa<;:aoda 'Ame-
rica. Revoltas de Escravos em
Sao Paulo e 0 Preconceito de Cor
na l.:iteratllra de COt·del.

ASPECTOS RELE
ECONO

Na critica de economia politica.
Marx bl/scou trabalhar a natureza
da suciedade burguesa e. para tan-
to, utilizou como objeto de sua in-
vestigar;:iio, 0 capitalismo tal como
existia a epoca. para atraves de
an6lise logico-historica-dialetica
desvendar .\'lIas conexoes mais pro-
fundas

£111 sua analise. Marx realizou
diversas criticas a £conomia Politi-
ca Classica, entretanto discutire-
mos apenas tres delas, que reputa-
1110.1'como importantes.

1 - Pllra a £PC a ji:)rr;:amotora
da riqueza se encuntra no egoismo.
como qualidade inata dos indivi-
duos, e pOI' isso se constitui no cen-
tro a partir do qual se const/-oi a
sociabilidade, se edi/lca a socie-
dade. £sta qualidade s~f!;niflca que,
cada individuo au atender seus in-
teresses particulares, estaria tam-
bem hene/lciando 0 uutro, na medi-
da em que sua atil'idade e carl!n-
cias dependem da a/ividade e sa-
tisfar;:Go dos desejos e carencias
dos ontras individuus, dessa for-
ma, a reciprocidade assume a for-
ma de um relacionamen/o social
fill1dadu na lei de troea das mer-
cadorias. De sorte que, wdos rea-
Iizal11, soh as auspfcios de uma
raZGO invisivel - 0 mercado-, 0 hem
cOl11umde todos.

o mercado surge, entGo, cumo
algo natural. como produto da
propensiio natural dos indivfduus
a troea. Assim, se a cada individuo
for garantidu {/ liherdade de agir
pOI' coma propria, e 0 estado nao
intervir na economia, cada pais
poderia atingil' u plenu desen-
volvimento ecolU)mico e com ele 0

bem estar geral da sociedade. E
isso ql/e revela 0 principio do mao
invisivel.

Comu as individl/os pruduzem
mercadorias para serem trocadas
no mercado. eles se reportam UI1.S
em relar;:Go aos O/ltros ('nquanto
pruprietal'ios de mercadorias, que
vendem .1'('/1.1' prudutos e atraves
da venda ohtem aqueles que SGO
necessarios a sati.s/a(·Go de suas
necessidades. POI' cOl1seguinte. esta


