
16

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
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qualidade as tral15!orma em pes-
soas livre.l· e i~uais. E, para que as
di!'erentes mercadorias pOS.l'alll ser
permufadas entre si, elas tem que
se re!,erir lunas (is oulros como
objelo de volores di!'erenles. a que
termina pOl' levar qlle as mercado-
ria .I' sejam vendidas e compradas
de acordo com UIl1 equivalente
~eral. Consequelltemenle, a princi-
pia da eqllivalJllcia passa a .'Ie
constitllir nu .fillldamento qlle le~i-
tillla a propria existencia da .1'0-

ciedade prodlltora de mercadorias.
Assim. 0 dillheil'O apaga todas as
dijeren{'as enlre as pessuas, para
cOllsidera-las unicamente como
consumidoras/vendedoras, que
obedecem unicamente as leis de
mercado.

Enlretanlo, conforme Marx, pOl'
tras desse paraiso, se e.l'conde
olltro mundo. no qual os va10res
de liherdade, igualdade e pro-
priedade se transformam em seus
contrarios.

De acordo com a EPC a 171'0-

priedade capitalista Ii resultado
de llIn trabalho passado, e par
isso 0 capitalista tem 0 dire ita de
exigir do trabalhador um valor
daquilo que este produz, como
.forma de recompensa par seu tra-
balho acumulado, a que si~nifica
que esta recompensa niio se consti-
tui em explorGi;:iio.

Admitindo como "verdade" a
forma de apropricu;:iio da proprie-
dade, Marx imaginou que essa
propriedade possa ser represen-
tada par uma soma de valor de
1.000Iibras. E. que a c1asse capi-
lalisfa empregue trobalhadores.
que deveriio recompensa-Ia com
um II/cro anual de 20%, isto e.
200 libras. Ao final de cada ano
esta c1asse receberia 1.000 libras
de voila, os quais adiantou sob
forma de salario, mais 200 Iibras
a titulo de lucra. 040 final do
quinto ana. 0 capitalisla consumiu
todo a capilal original e dispoe
ainda da mesma soma para
reiniciar a processo no sexto ano.
A partir de entiio, tudo se passa
como se 0 proprio trobalhador em-

preslasse ao capilalisfa a dinheiro
com a qual este Ihe paga.

Segue-se de tudo isso que a
renova{'iio cOlltinua do processo
de compra e yenda de fon;:a de
Imbalho acaba par Iransformar
essa relat;:rlo numa re/at;:iio que
aparece, do lado do capitalisla,
COIllO a direilo de este se apropriar,
sem nenhum equivalente , do tro-
balho alheio lliio-pago. Com isso
cai pOl' terra a pressuposto do
direito de propriedade fundado
no tmbalho proprio.

Com esta transformat;:iio da
prapriedade, a contra to, se conver-
Ie numa mera aparencia, pais
na relat;:iio contratual de compra
e venda de fort;:a de lrabalho 0

tmbalhador, comparece nessa re-
lat;:rlo, como vendedor e compro-
dol' de sua propriedade merca-
doria: fort;:a de trabalho. Assim,
desvanece a principia segundo
a qual 0 contrato Ii uma Iransfe-
rencia recfproca de direitos entre
as contralantes, na medida em
que so a trobalhador transfere
para 0 capilalista a direilo de
esle explorar a uso de sua fort;:a
de Irabalho. Em conseqiiencia
disto, a liberdade, e a igualdade
niio pass am de uma fict;:iio juridi-
ca.

2 - A segunda critica se consti-
tui na ausencia de uma teoria
sabre a natureza do lucro e do
capital. A EPC no tocante ao lu-
cra explicitou apenas que 0 mesmo
aparece como um residuo, re-
sultante da dz!,erent;:a entre a
produt;:iio e 0 consumo necessario
para obter esta produt;:iio, ou seja,
a EPC contentou-se em apresentar
considerat;:oes sobre as condit;:oes
de sua elevat;:iio au redtu;:iio. Ja
com relat;:iio ao capital a mesma
colocou, somenle, que 0 capital
se resolve como fundo de salario,
como jimdo de consumo adiantado.

A EPC niio percebeu que a
desenvolvimento da forma mer-
cadoria para a forma capital en-
valve necessariamente uma trans-
format;:iio da forma valor que se
manifesta. na sua expressiio quan-

titaliva, valor de troca, devido pa-
ra a mesma a propriedade se
constituir em um estatuto natural,
na qual 0 lucro niio se confi-
gu ra como explorat;:iio, nao e ,
pais, apropriat;:iio do trabalho
alheio, mas sim uma recompensa
a um acumulado anteriormente
de forma individual.

3 - A terceira critica esta re-
lacionada a incapacidade da
EPC em reconhecer a cm-ater
logico-historico-dialerico do
capita lis mo, derivado da mesma
se alicert;:ar no principio origi-
nal da natureza humana - a per-
muta. Dai 0 capitalismo se tornar
a ambiencia natural da vida so-
cial, a tmica forma passive! de
organizat;:iio social, paro a qual
tendem todas as nat;:oes. 0 capi-
talismo se constitui, portanto,
na llnica condit;:iio de existencia
do homem. Uma sociedade par
isso eterna, em que todo homem
so pode se reproduzir atroves da
traca. Neste sentido, a sociedade
capitalista estaria pressuposta
deste 0 lim iar da historia da
humanidade.

Marx niio partiu do conce.ito
de ordem natural como base
do sistema capitalista, Rois para
ele 0 capita!fsmo nao se cons-
titui no ponlo final do progresso
economico, para ele na reali-
dade 0 capitalismo e historica-
mente relativo e transitorio, se
constitui em uma etapa parti-
cular das instituit;:oes historicas
e de uma forma particular de
sociedade de classes.

**M,fRIA IXJSrx.vRROLIRJlMoNIHRO e pro-
fessora de Economia do DECONIUFPI,
Mestre em Economia Ruralpela UFPbe
Doutoranda do Curso de Desenvolvi-
mento Economico, Espat;:oe Meio Am-
biente na UNICAMP.
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