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Resumo 

Estas notas complementam o artigo intitulado 
"Consideragdes sobre o capital 

escravista-mercantil" (Cf. Estudos Econdmicos, v. 
24, n. 1, p. 129-143, jan./abr. 1994), no qual 

propusemos e explicitamos esta especlfica forma 
de existencia do capital. Trata-se, agora, de expor 

sua formula, definir os elementos componentes 
desta ultima, descrever seu desenvolvimento 

segundo estagios e evidenciar o encadeamento 
dos mesmos. 

Abstract 

This paper supplements the article intitled 
"Consideragoes sobre o capital escravista-mercantir (Cf. 
Estudos Econdmicos, v. 24, n. 1, p. 129-143, jan./abr. 
1994), in which the existence of a specific form of capital 
is proposed and explained. The purpose now is to present 
its formula, define its constituent elements, describe its 
development in stages and show how the stages are 
linked to each other. 
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Como ja tivemos oportunidade de consignar em outros trabalhos, 

embora nao perfilhemos a ideia de que tenha existido um modo de produ- 

ce escravista colonial (Cf. COSTA, 1985 e PIRES & COSTA, 1994), con- 

cordamos, em larga medida, com as percucientes analises de Gorender 

concernentes ao escravismo colonial (Cf. GORENDER, 1978). Destarte, 

sem compromete-lo com nossas proposigoes, servimo-nos, neste artigo, em 

larga escala, de suas conclusoes, parte das quais, a nosso ver, podem ser 

referidas ^ forma de capital por nos denominada escravista-mercantil. ^ 

Diga-se, ademais, ainda no ambito destas considera^oes preliminares, 

que nao nos escapam os elementos de economia natural proprios do escra- 

vismo, os quais, nao obstante, nao serao considerados aqui; isto porque 

centrar-nos-emos na formula do capital escravista-mercantil em seus termos 

estritamente logicos. Dai decorre, tambem, que nao contemplaremos os 

assalariados, igualmente presentes nos quadros do escravismo moderno, 

bem como as pessoas livres que, por via de regra na condi^o de agregados, 

mediata ou imediatamente, vinculavam-se as atividades economicas desen- 

volvidas pelos escravistas. Assim operando, esperamos poder estabelecer, 

em termos abstratos evidentemente, a formula propria do capital escravista- 

mercantil. 

Contemplada em termos os mais simples e abstratos possiveis, vale 

dizer, caso consideremos tao-somente os desembolsos pecuniarios efetiva- 

mente incorridos pelo escravista na compra, a vista, de cativos e de merca- 

dorias — compreendidos aqui meios de produce e bens para consumo 

destinados a manutengao da escravaria — a serem utilizados, excludente- 

mente, na produce de bens destinados a comercializa9ao, a representa9ao 

do capital escravista-mercantil deve obedecer as seguintes condi96es: 

D2 

D < Me 

Dl — M < P M' — D' 

Mp 

Onde: 

D = capital-dinheiro. 

Dl = gastos na compra de mercadorias. 

(1) A explicita9ao desta forma de capital acha-se em PIRES & COSTA, 1994. 
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(2) 
D2 = gastos de aquisi^ao do plantel. 

M = capital-mercadorias. 
• (3) 

Me = mercadorias destinadas ao sustento da escravana. 

Mp = meios de prodiK^ao. 

P = capital produtivo. 

M' = capital-mercadorias, em termos concretos: mercadorias 

resultantes do processo produtivo. 

D' = capital-dinheiro valorizado, ou seja: resultado da realiza9ao do 

pre90 de M' 

(2) " Em bora 'empatada' como capital-dinheiro, a invcrsdo inicial de compra do escravo ndo se encarna cm 
n en hum elemento r.oncreto do fundo produtivo do escravista. Dito em outran pa lav ran, a inverndo inicial de 
compra do encravo ndo funciona como capital. No procenno real da produ(do encravinta, esta invcrsdo se 
conveiie em ndo-capital. Sena incorreto afrrmar que ela e imobilizada, poin annim a induirfamon no 
capital frxo. 0 correto c concluir que o capital-dinheiro aplicado na compra do encravo ne fra/informa cm 
capital-esterilizado, em capital que ndo concorre para a produ(do c deixa de ncr capital." (grifos dc 

(3) "0 encravo recebe em enpecie on meion de nubnintencia necenndrion para a nua manuten^do e cnna forma 
natural don menmon encontra-ne ftxada, tanto pela nua qualidade como pclo neu volume, em ualores de nso. 
0 trabalhador livre reccbe-on nob a forma do dinheiro, do valor de troca; da forma nocial abntracta da 
riqucza. Embora o naldrio ndo neja, de facto, main do que a forma durea, ou "argentad a" ou cdprica ou dc 
papel adoptado pelon meion de nubnintencia, em que tern inccnnantcmente que renolver-ne — e o dinheiro 
opera aqui unicamente como forma evanencente do valor de troca, como nimplen meio de ciradagdo —, na 
imagina(do (do operario) o objectivo e o rcnultado do neu trabaUio continuam a ncr, contudo a riqueza 
abstracta, o valor de troca, ndo urn valor de uno determinado, tradicional e localmente limitadoP (grifos 
dc MARX, 1975, p. 87). 
... a fan de ner produtiva, a for(a de trabalho do encravo terd dener usada. 0 trabalho conntitui o procenno 

vivo de uno da fo/ja de trabalho. l\ compra do encravo nimplenmente o colocou d dinpon 'pdo do dono nem 
ainda dar a cnte o uno produtivo da foqa de trabalho. A fan de und-la, o plantador ndo podcrd limitar-ne 
ao dinpendio feito no ato da compra, man terd de levar a efcito urn novo dinpendio: o do sustento do 
escravo. Enfe precisard receber, dia a dia, alimenton, ventudrio, abrigo, tempo de rcpouno, remedion nan 
eventualidaden de doe/pan, etc." (grifos dc GORENDER, 1978, p. 174). "0 ganto com o nuntento did rio 
do encravo — din tin to do neu prefo de compra — e que poderia ner identifcado com o capital varidvel... ne 
pcrmaneccrmon obntinadon na tene dc que o encravinmo colonial conntitui uma enpecie dc capitaUnmoP 
(GORENDl^R, 1978, p. 188). Como ja fizcmos notar, nao considcramos o cscravismo colonial 
uma ''cspccic dc capitalismo", mas, sim, cntcndcmos que no quadro do mcsmo dava-sc a 
cxistcncia dc uma forma dc capital: o capital cscravista-mcrcantil. 

Sendo: 

M = Me + Mp 

D =D1 + D2 

D' = D1 + d 

d = D2 + L onde: d = mais-valia. 

L = lucro do escravista, Ifido do gasto de 

aquisi9ao do plantel. 

GORENDER, 1978, p. 188). 
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Donde: 

D'= D1 + D2 + L 

Visto em termos de seus estagios, o processo ciclico do capital escravista- 

mercantil nao difere do apresentado por Marx para o capital Jndustrial. ^ 

Tambem em nosso caso podemos verificar a existencia de tres estagios bem 

definidos pelos quais passa o capital escravista-mercantil. 

No primeiro estagio: 

D2 

D < Me 

D1 — M < 

Mp 

o escravista surge como comprador de mercadorias destinadas ao processo 

produtivo. Nesse momento definem-se marcantes dissimilitudes relativa- 

mente ao capital industrial, as quais decorrem da especificidade do escravis- 

mo no que tange ao aliciamento da mao-de-obra. 

O escravista, para dar imcio a produgao e reproduzi-la nos penodos 

subseqiientes, obriga-se a destinar parcela do capital inicial (D) para a aqui- 

sigao do plantel. Esta fra9ao, representada por D2, indica o custo incorrido 

pelo escravista para ter a sua disposi^o a mao-de-obra de que carece. Para 

tanto, ele tera de servir-se do mercado de escravos. Os negros apresados no 

continente africano e trazidos para a America ou os escravos ja residentes na 

colonia e postos a venda por seus proprietarios constituirao o lado da oferta. 

O assentamento da rela^ao de escravidao tern como pressuposto basico a 

constituigao de tal mercado, pois a simples necessidade deste tipo de traba- 

Ihador, ainda que conjugada com a disponibilidade de recursos, mostrar-se- 

ia insuficiente para consubstanciar tal relagao de sujei^o em bases estaveis 

(4) "Por conseguinte, cabe-nos concluir tambem que a inversdo inicial de compra do escravo somente pode ser 
recuperada pelo escravista a custa do sobretrabalho do escravo, do seu produto excedente. Ele constitui urn 
desconto inevitdvel da renda ou do que se chamaria de lucro escravista. Do ponto de vista contdbil, ndo faz 
diferen^a que seja considerada parcela do custo de produ{do ou dedu{do obrigatoria do lucro, a semelhan^a 
de um hnposto. Do ponto de vista da teoria economica, a unica sofu{do correta consiste em incluf-la no 
produto excedente e considerar a renda efetiva do escravista reduzida na propor(do da amortiza^do do 
investimento feito na aquisi^do do plantel de escravos I' (grifos de GORENDER, 1978, p. 188-9). 

(5) Cf. MARX, 1964, Livro II, cap. I. 
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e na amplitude necessaria. Uma vez comprado, o escravo pode passar a 

constituir "parte integrante do capital produtivo de sen comprador" da mes- 

ma forma que a for9a de trabalho vendida ao capitalista pelo assalariado. 

A parte restante do capital (Dl) destinar-se-a a compra e/ou manuten- 

9ao dos equipamentos e instala96es imprescindiveis a prodi^ao (Mp) e aos 

dispendios com habita9ao, vestuario e alimenta9ao necessarios para manter 

vivos e produtivos os escravos (Me). Aqui, ao inves de um pagamento 

monetario como ocorre no caso do assalariado, o escravista encarrega-se, ele 

mesmo, de prover as mercadorias destinadas ao sustento do trabalhador. A 

origem destes bens pode ser a oferta extema, europeia sobretudo, ou mes- 

mo a produ9ao realizada no ambito da colonia ou da propria unidade produ- 

tiva local. 

No segundo estagio, o proprietario de escravos combina os elementos 

adquiridos no primeiro; mediante o consumo produtivo dos mesmos, gera- 

se um quantum de produto com valor superior ao do inicio do processo. 

Neste estagio produtivo — no qual aqueles elementos encontram-se "no 

estado ou na forma de capital produtivo" — cria-se valor suficiente para a 

reposi9ao dos gastos com a deprecia9ao dos meios de produ9ao e com o 

sustento dos escravos e, ademais, gera-se a mais-valia. 

A mais-valia gerada no processo produtivo do capital escravista-mer- 

cantil (d) deve set capaz, portanto, de proporcionar, nao so o lucro liquido do 

escravista, mas, tambem, o montante de capital necessario para aquisi9ao/re- 

posi9ao dos escravos (D2). Vale dizer, como Gorender, tratamos o dispendio 

com a aquisi9ao do plantel como uma dedu9ao da mais-valia total. 

Todavia, sem a realiza9ao das mercadorias, isto e, sem o terceiro esta- 

gio (M' — D'), nao poderia dar-se o prosseguimento do processo produtivo. 

Faz-se mister, portanto, que o capital-mercadoria assuma a forma de capital- 

dinheiro ao final do processo para poder ingressar novamente no ciclo de 

valoriza9ao. Apenas como capital-monetario o capital assume a forma de 

"meio geral de compra e meio geral de pagamento", tornando-se capaz de 

agenciar elementos para o ciclo produtivo subsequente. 
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