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ORIGEM DO CAPIT ALISMO MODERNO

J. A. HOBSON, Evolution of modern ampitaUsm., 2.9 ed., Londres, 1906;
L. BRENTANO,Die Anfiinge des -modernen Kapitalis-mus, Murilque.
1916; W. SOMBART, Der moderne KapitaZis-mus (v. bibliografia. pa.g,
25); G. SCHMOLLER, Die ges.chichtliche Entwiklwtg tier Unter-
neh.mum q, UJah,rbuch fUr Gesetepebuoiq, VerwaltHng und Volkswirt-
schaft", XIV-XVII (1890-1893); P. MANTOUX,La r&voZution indus-
trieZZe au 18. siecle, Paris, 1905; R. HEYNEN, Zur Entstehnng des
Kapitalismus in Venedi.q, Stuttgart, 1905; J. S. LEWINSKI, i/ec«.
Zution indt~strisne de Za Belgique, Bruxelas, 1911; A. TOYNI3EE,
Lectures on the industrial revolution of the 19. centltry in England,
Londres, 1884 e segs.: W. SOMBART, Die deutsche VoZ1cs·wirtschatt
im 19. Jahrh'll./iUl.ert, 3.9 ed., Berlim, 1913, 7."- ed., 1927; JAKOB
STRIEDER, Zur Genesis des rrioder-nen KapitaZism1(s. Forsch-un qen.
eur Entsteoong der grossen burgerlichen KapitaZvermogen a-m A1£S-
gang des MitteZalters und 2U Beginn der Ne-aeeit , I." ed., Munique,
1904, 2.a ed., 1935, R. H. TAWNEY, Religion and the Rise of CC1/!)ita- ' I
lism, Londres, 1926, com preraclo, Nova Iorque, 1937.

§ 1. Coneeito e Condi~OesPrevias do Capitalismo

rO capitalismo existe onde quer que se realize a satisfacao de
neeesstdades de urn grupo humane, com carater lucrative e par meio

;,~e empresas, qualquer que seja a necessidade de que se trate·.-.:Di-
remos que, via de regra, uma explcracao racionaimenie capitalista e

-~'}controla sua rentabHidade na ordem administrativa por meio da conta- 1c.. uma exploracao com conta de capital, isto e, uma empresa lucrativa que !/
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bilidade rnoderna, estabelecendo urn balance (exigencta proposta,
primeiramente, no ana de 1608, pelo te6rico holandes Simon Stevin).
Naturalrnente, uma econornia individual pode orientar-se de modo
muito diferente, no aspecto cap$~U.sta. Parte da sattstacao de suas
necessidades pode ser capitttlis.r!i, ':6utra nao, e sim de organizacao
artesanal ou senhoria!. Deste~mo:ti9~':Genova cobriu, desde logo, urna
porcao de suas necessidades ~I(. a:lji:. as que se referiram a guerra,
pelo processo capitalista das: •.....••.....•......."(jades anontmas.x No Imperio
romano, 0 abastecimento de <:ereIt~:S,a. populacao metropolitana esta-
va a cargo de funciomirios que, ,P1'lradar curnprimento a tal fim,

'.podiam dispor nao s6 de seus si:lb'Mternos, como tambern dos ser-
vices de determinadas socied.ad~· de transporte. Deste modo, a
crganizacao burocratica encontrava-se cornbinada com a liturgica.
Atualmente, em contrspostcao BOS' tempos passados, enquanto nos-
sas necessidades diarias se encontram"'cobertas por metodos ce.pitalis-
tas, as politicas, entretanto, 0 sao por procedimentos Iiturgtcos (median-
te 0 curnprimento dos deveres de cidadao: deveres militares, obriga-
Qoes militares, obrigacdes dos jurados etc.). Sem duvida, so pode-
mos dizer que toda uma epoca e tlpicamente capitalista quando a
satistacao de necessidades se acha, segundo 0 seu centro de gravi-
dade, orientada de tal rnaneira que, se imaginamos eliminada est a
c1asse de organizacao, fica em suspenso a satisfacao das necessi-
dades,

o capitalismo se nos apresenta em forma diferente nos diversos
periodos da hist6ria, porern a satisfac;iio das necessiaades cotidianas,
baseada em tecnlcas capitalistas, s6 e Peculiar no Ocidente; nos pa!-
ses desta regiao e coisa natural desde a segunda metade do se-
culo XIX. 0 que registramos em secllIos anteriores, nurna especie
de antecipaQao, sao simples pr6dromos; as poucas exploraQoes ca-
pitalistas do saculo XVI nao poderiam ser eliminadas da vida eco-
nomica sem que sobreviessem transformaQ6es catastr6ficas.

Geralmente, a condic;ao previa para a existencia do capitalismo
mademo e a contabiliaade racional do capital, como norma, PEa
.Maas as grandes empresas lucrativas que se ocupam aa satisfar;ao

. d,as necessidades cotjdiqnqs. Por seu turno, as condic;oes previe.s
'destas empresas sao as seguintes: 1. Aprovriaqao de todos os bens
materiais de produyao (a terra, aparelhos, instrumentos, maquinas et.c.)
como p-ropriedaaes de li:;;re riisposi,;ao por parte das emp'T€so;:s.Z'U:cTG,ti ..
-;;·'j,S~u.,tGnomfJ..s_ :£ste e um fenOm.-enooem conheci6_o e~ ;::o~s~ epoc8,;
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86 0 exercito forma, onde quer que seja, uma excecao; 4, A U.berdade
mercantil isto e a libertiade do mercado, com referencia a t6da irra-
c~n~t l~itaQaO 'dO comercio: estas Iimitacoes podern ser de natureza
corporativJl. - por exemplo: quando as corporacoes prescreviam urn
determinado comportamento de vida ou uma homogeniza.cao do con-
sumo -, ou melhor, se revestem de urn carater de moriopolio cor-
porativo, quando, por exemplo, se estabelece que 0 habitante da
cidade nao pode possuir fazendas como cavalheiro, nem 0 cavalheiro
ou--eampones dedicarem-se a industria, nao havendo, portanto, urn
mercado livre de trabalho, nem de produtos; 3. _'!.ecnica racional, isto
e, contabrlizavel ate 0 maximo, e, portanto, m€canfzada, '"tanto na
producao como ria troca: nao s6mente quanto a. confeccao, mas com
reterencia aos custos de transporte dos bens; 4. pireito racional,
isto e, direito calculavel. Para que a exploracao economica caprtalista
proceda racionalmente precise. coniiar em que a [ustdca e a adrni-
nistrac;ao segurrao determinadas pautas. Nem na epoca da polis
belenica, nem nos Estadgs patrimoniais da Asia, nem nos paises
ocidentais, ate aos stuartS; pode se garantir tal coisa. A' [ustica real,
com a concess~o de merces, traz constantes perturbacoes nos calculos
peculiares da vida econornica: a afirrnacao segundo a qual: "0 Banco
da Inglaterra a adequado para uma republica, mas nao para uma
I;t1.QnarqUia.",irespondia perfeitamente as 'circunstancias da epoca. 5,
TrabaZho livre isto e, que existarn pessoas, nao somente no aspecto
~~idic~; ~a's 'no econornico, obrigadas a vender livremente sua ati-
vidade num mercado. Luta com a essencia do capitalismo (sendo, entao,
impossivel seu desenvolvimento), 0 fato de que faite uma camada
sooial deserdada, e necessitada, portanto, de vender sua energia
produtiva, e, de modo igual, quando existe tao-somente trabalho livre.
Apenas sobre 0 setor do trabalho livre resulta possivel urn calculo ra-
cional do capital, isto e, quando, existindo trabalhadores que se ofe·

. recem com liberdade, no aspecto formal, mas realmente estimulados
pelo latego cia fome, os custos dos produtos podem ser, inequivoca-
mente, de antemao; 6._9om.,ercializar;iio qa economia,. sob cuja deno-
minaQao compreendemos 0 uso geral de titulos de valor para os
direitos de participaQao nas 'empr~sas, e, do mesmo modo, para os
direitos patrimorriais. Em surna: possibilidade de uma orienta9ao exclu-
Si1JC., na satistacao das necessidades, num sf}!}tido meT'::antil e de
'rentG..biZic:ad~. Desde 0 rn.omento em que a. cOrr:l€rci2.:izagao se agrega
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de urn novo elemento.
ralnrrente, tal ,
os bens patrimoniais -se

() da eSlleculaciio: Natu- .
.a partir do .momento em que
meio de val<)res transteriueis.

§ 2. Os Fa~ Externos nO~'Delsienv()Ivim:ento do Capltallsmo

Primeiramente, a comercializa~iio significa cria~ao de titulos de
partrcipacao nas empresas: por conseguinte, titulos de rendas pti-
blicas, especialmente, titulos da nf.0.da publica (fundos publicos e
titulos hipotecartos) , .-

:E:ste desenvolvimento 56 se vertncou no Ocidente moderno. En-
contram-se, todavia, certos mdicios na Antiguidade, nas sociedades
cornandttartas por ag6es dos publicani romanos, que faziam 0 pu-
blico participar de seus lueros. l!:ste fenomeno e isolado, e careeeu
de transcendencta para 0 sistema romano de satisracao de neces-
sidades; embora faltasse, 0 aspecto da economia romans foi 0
mesmo,

Para a economia moderna, a emissiio de val6res e 0 meio mais
racional da forma<,;ao de capital. 1'tepresenta, em prtmeiro lugar,
nesta ordem de coisas. a sociedade an6nima, 1 que tern dots dife-
rentes .pontos de origem.

o capital por acoes pode constituir-se em primeiro Iugar, com
o fim de antecipar rendas: os poderes publicos desejam dispor de
determinadas somas, ou saber com que garantias podem contar
quando cedem essas rendas, e a sociedade por acces os 'compra
ou arrenda, A Casa Bancaria di San Giorgio, em Geno'Va, € 0
mais perfeito exemplo desta classe de opera<,;6es financeiras. Pode-
mos citar alem disso, os b6nus das cidades alemas e os de
Flandres. Tal sistema implica no fato de que, ern lugar do sistema
primitivo, no qual as necessidades publicas extraordiml.rias se co-
briam atraves de emprestimos obrigat6rios, arrancados aos proprie-
tarios, na maior parte das vezes sem possibilidade de reintegra<,;ao,

1 Veja-se W. SOMBART, Der moderne KapitaZi.smu.s, II, pag. 139
e segs.; J. STRIEDER, Studien z~~r Geschichte kaipitali.stischer Orgam.isa-
tions/ormen. Kartelle, Mcm.opole Utnd AktiengeseZlschatten im Mittel-
alter una zu Begi'nln der Neuze-it, Munique e Lipsia, 1914, 2." ed.,
1925; J. KLEIN, The Mesta. A study in Spanish economic h-i.story,
1273-18J6, Cambridge, 1920; J. e S. DAVIS, Essays in the earlier histo-
ry of American cOT:porations~ ~ Y91s'l G~Qndge (Harvard), 1917.
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firmam.se emprestimos voluntarios, apelando para 0 interesse ren-
tista dos particulares. Assirn, .para os grarides capitalistas, res~lt~
em neg6cio 0 fato do Estado empreender uma guerra, ?s emprestl-
mos de guerra, com JUTOS elevados, foram desconhe~l~os na An-
tiguidade. Quando os vassalos nao estavam ern c~ndl;;~es de reu-
nir as meios necessarfos, 0 Estado recorria a urn fmancmmento es-
trangeiro, a quem se prometia uma parte das presas de guerra, em
trcca do adiantamento. Quando 0 resultado da guerra era desfavo-
ni~et; 0 interessado perdia seu dinheiro. 0 financiamento pa~a fins
publicos, via de regra, para realizar objetivos guerreiros, m~d:ante 0

apEno ao interesse rentista geral, e uma criacao da Idade Media, par-
ticularmente das cidades. .

Outro tipo de associacao. economicamente mai~. Importante, . e
aquele que se propunha ao [inamciarnertio de empr:sa! com.erCta2~,
se bern que 0 desenvolvimento ate a forma de associacao, :1O,Jemal~
freqliente, para fins lucrativos, ou seja a sociedade anomn:a, .50

se realizou poueo a pouco, a base do citado tipo. Em primeiro
lugar pode-se distinguir duas classes dessas organiza?6es: . a~. gran-
des empresas de carater mtorlocal, que exigem ~lspomblhdade~
mais amplas do que as de uma simples casa cornercial, e as ernpr e-
sas coloniais internacionais.

l!: tfpico das grandes erripresas interlocais, que nao podiam s.er
!inanciadas por empresarios singulares, 0 financiamento por aSSOCla-
goes, especial mente nos seculos XV e XVI, peZas cidades. Estas se
dedicaram, em parte, diretamente ao comercio interlocal. Entre-
tanto, na histcrla da economia, ha outro caso rnais importante, em
que a cidade faz apelo ao publico e 0 convida a participar de uma
empresa mercantil organizada por ela, forma esta que se estendeu
bastante. Quando a cidade apelava para a iniciativa privada, fazia-se
obrigat6ria. a participa9aO dos ddadaos na sociedade ern forma;;ao;
o valor do capital em a;;5es era" portanto, limitado. FreqUentemente,
nao bastava 0 desembolso do capital por uma 56 vez, pois se exigiam
posteriores quanti as, enquanto que, na atualidade, a obriga<,;ao do
acionista limita·se a importancia que seu titulo expressa. A cidade
estabeleceu, amilide, urn limite maximo de partiCipa<,;ao, para qu~,
desta maneira, pudessero tomar parte na sociedade todos os Cl-

dadaos; algumas vezes, regulava a instituic;ao de tal ~odo .q~e os
cidadaos ficavam agrupados em classes ou grupOS patnmomals, ou
tributarios. A cada classe se reservava uma determinada porgao nas

b . - admitl'das As invers6es eram denunciaveis, diferente ..su scngoes· ,. - '0
muitas v~zes, da sociedade anonima atual; mas a partlClpagao G
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individuo nao era livremerlte~,,,~t~ferivel. Portanto, a empress era
uma sociedade anonima e,m'};~~t#lo"embrronario. Sabre as opera-
~6es da entidade exercia-se UIp," :c,qntrole por parte das autoridades.
Nesta forma, denominada "sociedade regulada", organizou-se, antes
de tudo, 0 comercio de tecidos (como em Iglau). Da estrutura que
temos tratado, a consequencia .pare estas sociedades foi a falta de
capital fixo, a semelhanca do sindicato, a ausencia de uma conta
de capital, no sentido contemporaneo. Os associados nao eram
recrutados apenas entre mencadores, mas sim entre principes, pro-
fess6res e cortesaos, em suma, ',etitre a publico em geral, que par-
ticipou com satrsracao e com ,g'i;ahde ericacia. A distribuiQao de
dividendos ocorria de modo completarnente irracional, segundo 0

produto, sem constituir reservas. :13astava que desaparecesse a con-
trole de superioridade para que a sociedade fosse liquidada.

Uma outra fase preliminar da moderna sociedade anonima e
aquela constituida pelas grandes sociedades coZoniais, as mais im-
portantes das quais foram a Coxnpanhia das fndias Orientais In-
glesas. l' Todavia, nao sao socied~es an6nimas na acepcao atual. A
Cornpanhia das :tndias Orienta,is .Holandesas, para constituir a ca-
pital, tendo em conta as lutas existentes entre as cidades e as pro-
vincias dos Estados Gerais, distribulu suas acoes entre elas e nao
permitiu que todo a capital fasse adquirido por uma s6 cidade, 0
governo, isto e, 0 conjunto dos Estados, par ticipou na admmtstracao,
exercendo 0 controle, porque necessitava dos navios e armamentos
da companhia. Faltava nesta urna contabilidade de capital, no sen-
tido moderno, e a livre transferencia das acoes, embora com estas
cornecasse a realizar uma negociacao muito intensa. Sem duvida,
foram estas prosperas sociedades as que primeiro deram a conhe·
cer e divulgaram a forma da sociedade por a<;oes. A partir de
entao, foi praticada por todos os paises do continente europeu,
sendo de tal modo que a sociedade anonima regulava as condi~6es de
participa~ao e 0 desenvolvimento do negocio, atraves de urn privi-

1 E. J. J. VAN DER HEYDEN, De ontwikkeling van de naamZoose
Vennot~hap in Nederland voor de codificatie, Amsterdam, 1908; S. VAN
BRAKEL, De hollamil.sche HamdeZ8compa;gniien der 17e eeuw, s'Gravenha-
ge, 1908; G. CAWSTON e A. H. KEANE, Early charters-a eompa:nies, Lon-
dres, 1896; R. MUIR, The making of British India, 1756 to 1858, Man·
chester, 1915; H. MERTEL, Les colonies et le>t~rsgrandes compagn·i.es
com.mercia1.e.s,Gante, 1898; P. BONNASSIElJX, Les gramiles compa.gnies
d~ C~m.erC6, Paris, 1892; J. CHElLLEY-BERT, Les compagnies de colo·
n1.S(l.tzon30m l'a,.n.oi,enregime, Paris, 1898.
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legio ad hoc, se bem que 0 Estado se fazia sentir como organismo
inspetor, nos minimos detalhes das oper acoes, Foi no seculo XVIII
que se implantou 0 principio de formular;fw anual de inventario e
balance, sendo precise que se produzissem tremendas bancarrotas
para que se sentisse a sua necessidade.

Junto ao financiamento das necessidades publicus. par parte
das sociedades anonimas, encontramos 0 jinanciamento publico di·
reio, em virtude de medidas arbitr'adas pelo Estado. oorneca na
founa de emprestimos obrtgatorios mediante penhora e subsc ricao
d~ titulos da Dfvida publica, a base de rendimentos ruturos. As
cidades da Idade Media procuraram rendas extraordimirias, atra-
ves de titulos rentaveis, penhorando para tal fim os seus bens de
raiz e sua capacidade financeira. £sses titulos podem ser considera-
dos como precedentes dos "consolidados modernos"; mas somente corn
Iimitacoes : documentando-os de uma parte, rendas vitalicias e os vin-
culando, de outra, a diferentes prernissas. Junto a estes meios, a neces-
sidade de se procurar dinheiro deu lugar, ate 0 seculo XVII, a formas
rnais diversas. Por exemplo; 0 imperador Leopoldo I tentou levan-
tar urn "emprestimo de cavalheiro", enviando urn de seus emissa-
rtos a nobreza, a. quem solicitava 0 emprestimo, e a resposta, qua-
se unanime, rot a de que recorresse a quem tivesse dinheiro.

Aquele que quiser cornpreender estes rneios de financiamento e,
via de regra, as formas de financiamento da cidade alema, nos ul-
timos anos da Idade Media, convem lembrar que ainda nao existia,
entao, urn orcamento organizado.1 A cidade (e tarnbem 0 senhor
territorial) vivia, de seman a em sernana, como ocorre, atualmente,
numa pequena casa particular. A cada momento, fixavam·se riovamen-
te os egresos, pois os ingressos oscilavam. Para eliminar os abusos de
urna: economia que desconhecia 0 or<;amento recorreu-se ao arrenda-
mento dos impostos.2 Isto deu ao poder politico a certeza das impor'
tancias com que podia contar cada ano, e 0 ajudou a estabelecer seu
sistema de rendas. 0 arrendamento de impostos foi urn passo na ra-
cionalizaQao financeh_:;'-~~-;d(ri~go'empreg~'o, algumas vezes, em carli·
ter temporario, e outras, de modo permanente, pel os Estados europeus.
Tambem, permitiu antecipar, mediante 0 desconto, as rendas publicas

1 Veja-se L. SCH~NBERG Die Technik des FhwnzhalUShaZts der
aeutschen Stridte im MittelaZt'er, Stuttgart, 1910. Outras bibliografias
em J. STAMMHAMMER, Bibliogratphie der Fina.nzwissenschajt, Jena,
1903, e W. LoTZ, Finanzwissenscha!t, Tubinga, 1917, pag. 30 e seg.
2." ed., 1931.

2 Os resumos de W. SOMBART, Ka.pitalismus, I, pag. 628 e segs.
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para fins de guerra, setor ~ste que, em tal desconto, assumia grande
irnportancia. A administrac;ao racional do sistema tributarto e uma
conquista das cidades itaIiail'as, na epoca posterior a perda das Ii-
berdades murricipais. A szgnotie italiana foi 0 primeiro poder po-
litico que ordenou suas fmml'~8;S .conforrne os rundamentos da con.
tabilidade mercantil, que D.[O 'eta, entretanto, a de "partida dobra-
da".l E::ste sistema esteridejj-se IirtiPlamente, chegando ate Borgonha,
Franc;a, os Estados da mdiiifrqUii dos Habsburgos e os terrttortos
alemaes. Poram, sobretudo, ·os;:'eStamentos que levantaram a voz
pedindo a ordenaeao das flli.aIl~~.

Urn segundo ponto de ..pa:rtlda para a organizacao racional da
Fazenda publica foi 0 sistema in.gles do exchequer.i em que a

.palavra check alude a uma sist~rhatizac;ao "enxadrezada'', por meio
da qual se calculavam os pagamentos publicos (na falta' da destre-
za para operar com numeros). De ordmarro, 0 regime financeiro
nao se instituiu a base de urn orcamento, no qual se registrassem
t6das as despesas e rendimentos; dominou urn sistema de caixas es-
peciais, estabelecendo-se determinadas rendas para determinados
gastos, e somente para estes, A razao deste procedimento pode en.
contrar-se nas lutas entre os prfncipes e os estamenios. :E:stes ulti-
mos desconfiando do monarca, acreditavam que era a unica maneira
de garantir as verb as votadas por eles, evitando, com isso, que 0

dinheiro pudesse ser desviado pelo principe para despesas de carater
pessoal.e

1 No entarito, os exemplos de epocas mais antigas, como os de
W. SOMBART, Moderner Kapita.Zismus, II, pag, 111 e seg., segundo G.
BRAMBILLA, Storia dellt:J, ragioneria italiana, Milao, 1901, alern de O.
MELTZING, Dee Bankhaus tier MediCi u.nd seine V'orliiufer, Jena, 1906.

2 Veja-se W. LoTZ, DeLs Aufkommen der Geldwirtschaft im staat-
Uchen Ha1LShcitt, Berlim, 1908; R. L. POOLE, The ,¥chequer in the
twelfth century, Oxford: 1912; J. K. :r..nTCHELL, Studies in taxation under
John and Henry Ill, Nova Haven, 1914; E. LIPSON (ver pag. 208, no-
ta 2), pag. 509 e segs.

3 Veja-se W. LoTZ, FinanzwissenSChaft (ver nota 1, pag. ant.) pag.
26 e segs., 104 e segs. e 121 e segs.; E. FOURNIER DE FLA:IX, L'impot da-ns
les diverses civil~ti0n8, 2 vols,, Paris, 1897; W. STUBBS, The consH-
t~,tional history of England, 2 vols. 4.a ed., Oxford, 1896, cap. XVII;
G. V. BELOW, Die landstiindische verfassung in Julich und Berg, 3 par-
tes, Dusseld6rfia, 1885-1891; J. J. CLAMAGEP..A..1\(,Histoire de l'imp6t
en Fra'nce, 3 vols., Paris, 1867 a 1876; A. VUITRY, Etudes sur le re-
gime finfPnCier de la France avant Za revolution, 2 Yols., Paris, 1878-
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Nos seculos XVI e XVII, junto a tais medidas de racionalizacao
da polrtica financeira dos principes, comeca a se manifestar a po-
Utica de monopolio, exercida por EBes.Tratava-se, em parte, do co-
mercio praticado diretamente na forma de monopolio, pelos prm-
cipes; em parte, da concessao de tais monopolios. vinculados pelos
podsres ptiblicos ao pagarnento de determinados prernios. Urn exern-
plo disto nos oferece a exploracao das minas de mercurto de Idria.
(em Caroiola), devido a sua Irnportancia para a arnalgamacao da
prajja.;. pr oducao esta que foi objeto de constante regateio entre
as' duas linhas dos Habsburgos e que significava grandes lucros
tanto para a Iinha alema como a espanhola. 1 Esta concessao de mo-
nop61io, cuja primeira manirestacao esta constituida pela intencao do
imperador Frederico II, de estabelecer urn monopolio na Sicilia, de-
senvolveu-se, extraordinariamente, na Inglaterra, de urn modo sis-
tematico, por parte dos Stuarts, mas foi, ali, tambem, onde fra-
cassou mais depressa, entre os protestos do Parlamento. Todas as
tndustrfas e oficinas da epoca dosl Stuarts precisavam de uma cori-
cessao real, e gozavam dos respectivos privilegios; a base destes prt-
vilegios reais obtiveram lucros consideravei.s, proporcionando ao mo-
narca meios suficientes de lutar contra 0 Parlamento. Entretanto,
estas indus trias rnonopolizadoras, de carater purarnente fiscal, sucum-
biram, em conseqttencia da vitoria do Parlarnento. So assirn pode-se
compreender como e inexata a afirmativa de que 0 capitalismo Oci-
dental, especliicamente moderno, origtnou-se da politica monopoli-
zadora dos principes.2

§ 3. As Prtmeiras Grandes Crises da Espeeulacao

W. R. SCOTT, The constitution and finance of English, Scottish and
.Lrisii Joint stock companies to 1720, 3 vols., Cambridge, 1910-
-1912; C. JUGLAR, Des crises commerciCLles, 2.R ed., PariS, 1889;
A. AFTALION, Les crises periodiques de s1~rpToduction et Leur retoHT
periodique en France, en Anglete'rre et GJUX Etats-Unis, 1 vol., Paris,
1913; M. VON TUGAN-BARANOWSKY, Studien zur Thcorie lmd Ges-
chichte der HandeZskrisen in England, Jena, 1901; M, BoUNIATIAN,
Geschichte der HamdeZskrisen in England, Muniq1~e, 1908.

-l883; R. STOURM, Les finamces de l' Ancien Regime et de la Revolution.,
2 vols., parIs, 1885; DO MESMO AUTOR, Bibliographie histori.gue des ji-
na;n>Cesde la France Q!U 18e siecle., Paris, 1895.

1 Veja-se J. STRIEDER, Studien zur Geschichte kapitaZistischer
Organisationsformen (v. pag. 252, nota 1), pag. 292 e segs.

2 Veja·se H. LEVY, Die Grurullage-n des okonomischen Liberalisrnus
in der Geschichte der englischen Volkswirtscha..jt, Jena, 1912.
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Como condicoes previaSr:;#ii:l.;~.,'~XploraQaocapltalista registramos
as seguintes.r apropriaQ§.Q",(£i,6!'ic,7l;';i:¢iosconcretos de producao por
parte do empresario, libet~~~~~>:,mercado, tecnica racional, direito
racional, trabalho livre e;L:i#i~i:!nte, especulaqao, que assume im-
portancia a partir do mOIIl~rit0:,i'E!in que a riqueza pode ser expres-
sa POI' meio de val6res trans£eriv.eis. Entretanto, seu carninho fica,
inicialmente, marcado pelas grandes crises da vida econornica que
produz.

Nao se pode contar neste grupo 0 chamado esctiruialo das tuli-
pas, na Holanda (no ano de 1630), que, com frequencia, se inclui
entre as grandes crises de especulacao. As tulip as haviam se trans-
formado em objeto de luxo, no cornercio colonial dos patricios en·
riquecidos, e, de repente, atingiram precos elevadissimos. 0 povo
foi induzido a obter lucros com certa facilidade, ate que, por fim,
surgtndo a fraude, \muitas pessoas foram levadas a ruina. Nao obs-
tante, isto nao teve nenhuma importancia para a vida economica
holandesa. Em tOdas as epocas, os objetos de jogo foram sernpre
motive de especulacao, determinando as correspondentes crises. Al·
go diferente ocorre com a persoba.lidade de John Law, com a gran-
de especulacao na FranQa, e CQm a especulaeao inglesa sabre as
terras do Mar do SuI, no segundo> decenio do seculo XVIII.

Foi fato comum, na pciticS;··<fin:anceira' dos grandes Estados, a
antecipacao de ·rendas· POl' .meto .de bonus que se resgatavam mais
tarde. POI' motivo 'da guerra de sucessao espanhola, as necessida-
des financeiras, tanto na Inglaterra como na F'ranca, cresceram de
modo extraordinarto. 0 financiamento Ingles deu motivo a que se
fundasse 0 ·Banco da Inglaterr:a. _.~m compensacao, na FranC;a, 0

Estado contraiu grandes dividas, e com a morte de Luis XIV, MO
se sabia como Iiquidar as obrigacoes. Durante a regencia, apre-
sentou-se 0 escoces John Law.> que acreditava haver aprendido na fun-
da<;ao do Banco da Inglaterra e possuir ideias proprras sabre 0
dinheiro, teorias com as quais, certamente, mo tinha conseguido
exito naquele pais: 0 escoc@s viu na inflac;3,o, isto e, no maxi-
mo aumento possivel dos meios de pagamento, urn estimulo para
a produc;ao. No ano de 1716, foi·lhe outorgada a concessao para
fundar urn banco privado, que, em principio, careceu de bases

Veja-se pag. 250 e segs.
2 A. THIERS, Law et son systeme des finwnces, Paris, 1858; S.

ALEXl, Joh/n Lu.w und sein System, Berlim, 1885; A, W. WIsTON-GLYNN,
J. Law of Lawriston, Londres, 1908; P. BONNASSIEUX (v. pag. 254,
nota 1). .
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especiais. Estabeleceu-se que os Bilhetes de Credito do Estado
servrriam para pagar 0 capital e que as notas de banco seriam
aceitas como meio de pagamento dos impostos. Ao contrario do
Banco da Inglaterra, nao havia urn planejamento preciso, segundo
o qual 0 novo banco pudesse obter uma renda regular e segura, e
urna liquidez de seus meios. Apoiado neste banco John Law fundou
a Companhia do Mississipi. 0 financiamento da Luisiana tinha que
se realizar com 100.000.000 de libras; a Companhia adquirru, em
:r>~ento. uma quantidade igual de titulos da Divida do Esta-
do, e, em troca, recebeu 0 monbp6lio comercial no territ6rio que
seria colonizado. Quando se examina, detidamente, as planes de
Law, admite-se que seria necessario urn seculo para que Luisiana
rendesse de maneira a permitir a devolucao do capital. Law acredi-
tava que podia reatizar uma empresa semelhante a Companhia das
tndias Orientais, mas esqueceu que Luisiana nao era, como a fndia,
urn pais de velha cultura, e sim uma selva habitada por stlvicolas.
Quando em 1718, se viu ameaeado peia perigosa concor rencia de uma
sociedade anonirna, que pretendia tornar em arrendamento os irn-
postos, associou a Companhia do Mississipi a Compagnie des Iruies.
~ste grupo deveria dedicar-se ao comercio com as tndias Orientals
e com a China, mas faltou 0 poder politico, que possuia a Inglater-
ra, para garantir a Fran~a a part.icipacao no comercio asiatico. To-
davia; a Reg~ncia deixou-se influir de tal modo que pos em maos
de Law 0 privtlegto moneta-rio e 0 arrendamento total dos impos-
tos, confiando-lhe 0 Estado inteiro, a "vida e a morte", com a con-
diQao de um emprestirno a 3% para cobrir a gigantesca Divida flu-
tuante. A partir dar, 0 povo entregou-se a uma especulacao desen-
freada, No primeiro ano, distribuiram-se dividendos da ordem de
200%; a cota das acoes elevou-se de 500 para 9,000. Esta elevacao
da cota so se pode explicar pelo fato de que nao se especulava
"na baixa", porque nao havia ainda urn comercio racional da Bolsa.
Em 1720, Law conseguiu ser nomeado controlador geral das finan-
c;as, mas toda a empresa caiu rapidamente. Sem resultado fol a
determina~3,o do Estado para que s6 se utilizassem, nos pagamen-
tos, as "notas" de Law; em va~, tratou-se, para mante·las, de limitar,
ate ao maximo, 0 comercio com metais preciosos. Na catastrofe de
Law foi decisivo 0 fato de que nem Luisiana, nem 0 comeroio com
a China e as tndlas Orientais, conseguiram beneficio suficiente pa-
ra render os juros, nem sequer de uma frac;ao do capital. Natural-
mente, 0 banco aceitara dep6sitos, mas carecia de disponibilidades
ljquidas para a sua reintegra~ao. F'inalmente, deu·se a bancarrota,
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em virtude da qual, 0 valor>d~!t~notas" se reduziu a zero: A conse-
qtiemcia dis to foi uma prOlOngt¢ti·decepcao do publico frances; porem,
em troca, a a98.0 ao portador, 'Iliyremente anenavei, se ftaz popular.

Na mesma epoca, a Ingla:t;$rra orerece 0 quadro de urn fen6-
meno paralelo, so que a sua evolucao nao tomou as mesmas pro-
porcoes como na Fran<;:a. Pouco depois da funda<;ao do Banco cia
Inglaterra, surgiu a ideia de se estabelecer uma empress competido-
ra (1696). Tratava-se do projeto de urn Banco Territorial, 0 qual
se assemelhava aos planes, mais tarde reiterados, dos agriculto-
res alemaes, de se uttlizar, em. ;~'!igar de letras, 0 credito territorial
para 'a coberrura das notas :.de',b~~. Contudo, Eisteprojeto nao ehe-
gou a concretfzar-se, porqueca JDgaaterra compreendeu que faltaria
a. empresa tOda a l1quidez. ~~f:etanto, tal circunstancia nao im·
pediu que, em 1771, com a .·que~:;1.!iL9.0governo dos whigs, os toties
ernpreendessem urn caminho serri~Ihante ao que foi seguido por John
Law, na Franca, poucos anos. mais .tarde. Diferente da fund~ao, es-
peciricamente puritans, .do. Bancp<: da Inglaterra, pretendeu-se criar
um centro de poder. Ao mesme. ,~empo, planejou-se amorrizar t5da
a divida do Estado. Para bU-"fim;\~1iindou-se,entao, a South Sea Com-
panY,l que efetuou grandes. adi'ailtarnentos ao Estado, obtendo em
troca 0 monop6lio do comercio{oo:';'Oceano Pacifico. 0 Banco da In-
glaterra nao foi bastante prud'eDte{'neste caso; chegou mesmo a me-
lhorar a oferta dos fundadores; somente aos toties cabe 0 merito
deste projeto nao ter Ido adiante; isto porque nao quiseram deixar
aberta as possibilidades de benericio, por motivos de aversao polf-
tica. A consequencia foi sernelhante a das funda<;;:6esde John Law,
isto e, tornou-se inevitavel, tambem, a bancarrota, pOis 0 comercio
no Oceano Pacifico nao alcan<;;:ou0 resultado desejado, com refe-
rencia as grandes invers6es de capitais, como Ocorrera na Fran<;:a,
a espeeulal(ao se fizera em t6rno das ac;6es; a conseqtieneia foi 0

desbaratamento de grandes fortunas e a fuga de muitos aventureiros.
o Estado experimentou grande alivio em sua carga de obrigacoes, se
bern que por wn procedimento pouco honroso. Prosseguiu em
suas opera<;:oes 0 Banco da Inglaterra, porque era 0 Unico instituto
financeiro q4e se baseava no desconto racional de seus "efeitos",
possuindo, em conseqiiencia, a liquidez suficiente. Como a letra de
cfunbio nao significa outra coisa senao mercadorias vendidas, a
premissa dessa liquidez era urn suficiente giro regular de mercs-

, 1 Veja~se N. A. BRISCO, The economic 'Policy of Robert WaZpole,
Nova Iorque, 1907, pag. 41 e segs,
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dorias, circunstanctas que, naquele tempo, so era possivel se con-
seguir nurna praca como Loridres,

~odavia, produztrarn-sa repetidas crises de especutacao. porern
jamals com uma amplitude tao grande. As primeiras crises racionais
de especulacao sobreviveram cern anos mais tarde, ao terminar a guer-
ra de Iibertacao, e dai entao continuou se repetindo, regularmente, de
dez em dez anos: aproximadamente, em 1815, 1825, 1835, 1847 etc. Foram
e~!_a_scri~es que levaram Karl Marx, no Manifesto Comunista, a profeti-
z~r a ruma do capitalismo. As prtmeiras crises, com seu carater perio-
dico, deram-s~ ~omo consequencia da possibilidade da especulacao, e do
fato de par-ticlpar, nos grandes neg6cios, mteresses alheios as em-
pr~sa:' A ruma se pr oduz porque, como resultado da grande espe-
culacao, o~ meio~ de producao, quando nao a propr ta producao, eres-
ceram rnais rapidarnente do que a necessidade dos bens de con-
sumo. Em 1815, tendo em vista a perspectiva do levantamento do
bloqueio continental, na Inglaterra, houve uma verdadeira febr e de
f:mda<;:ao de fabricas. A guerra tinha tornado insolvente 0 con-
tinen.te :uropeu, 0 qual fieou sern condicoes de absorver os produ-
tos .mglese~. Entretanto, mal havia superado tal crise, quando 0
contmente la, mostrava _sinais de solvencia, eis que, em 1825, surge
um~ nova cn~e, mas nao de mercadorias, e sim dos meios de pro-
duzi-Ias: fabncaram-se num volume jamais alcancado e em desa-
cordo com as necessidades.

o fato de que fora possivel, em linhas gerais, criar tantos meios
de producao, deve-se em parte, a circunstancia de que 0 seculo XIX
deu infcio ~ ~oca do ferro.1 A descoberta do processo d_-e'-obten9fto
do coque, os altos fornos, 0 progresso em materia de instalac;6es
para a extra<;:a.ode minerios, com a possibilidade de se poder aUn-
~r a grandes pro[undidades, converteram 0 ferro em elemento ba-
SIC? do forneCimento de meios de produl(B.o, enquanto que as rna-
qUlI~aS ~o se~ulo XVIII haviarn sido de madeira. Assim, a pro-
du<;:~o[lCOU liberada dos limites organicos, aos quais estava sub.
mehda pela natureza. Em compensa<;:ao, as crises se t:ransforma-
ram num elemento imanente do sistema economico, Em todos as
u:mpos e lugares, houve crises no sentido amplo: desemprego cra.
mco, carestia, paralisa<;:ao de vendas e acontecimentos politicos que
destrogaram a vida econOmica. Contudo, e diferente que urn lavra-
dor chines ou japon~s se encontre faminto, e saiba que a divindade

1 Veja-se L, BECK, Geschichte des Eisens, 5 vols., Brunsvique,
1884-1903.
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naa lhe e favoravel, au que" as "espiritas" se rebelararn e, par cau-
sa disso, a natureza nao Ihe manda, em tempo. oportuno, a chuva
au as raios solares, au que a ordenacao economica, como tal, pode
ser acusada corno r.esportsaveL pela crtse, frente ao ultimo traba-
lhadcr, No. primeiro cas;;' tud,o': se orienta no. sentido da religiao;
no. segundo, aparece como, ,cWIl.~ye~a obra do ham em, e a traba-

~, lhadar tira a conclusao de, (lM-'{ e precisa transfarmar a sistema:
7lb sem a crise a sacialisrn({':'rii61:bkai nunca teria nascida.

§ 4. 0 :Li~~ercio Atacadista

Veja-se 0 resumo apresentado p~t:§()MBART) lr'apitaUsmus, n,..pag. 429
e segs.· os artigos "BotSenWeset1" (R. EHRENBERG) e Markte und
Messen' (K. RATHGEN) no "Handworterbuch~', 3.a. ed., vow. ill e VI.

No. transcurso do. seculo XVIII, a camerciante atacadista sepa-
ra-se, definitivamente, das varejistas e pass a a eanstituir uma ca-
mada especifica do. estada mercantH, enquanta que, par exernplo,
as hanseaticos ainda nao eram verdadeiras camereiantes em gran-
de escala,

o cornercio atacadista desenvalve prrmeiro novas farmas mer-
cantis. Uma delas e a comercio apregaado em leiliio: meio adequada
para as cornerciantes atacadistas que desejarn vender suas merca-
darias cam a maier rapidez possivel, e cam a realizacao dos res-
pectivas pagamentos no. estrangeiro, A forma tipica do. camercia de
expartagaa e, simultaneamente, a "sucedanea do. camercia efetuada
nas feiras e a chamada camercio de consignal]ao. ~ste cansiste
na remessa de mercadarias, cam a Hm de vende-Ias a urn terceira:
a cansignataria, que tern de negacia-las canfarme as instrugaes do.
exuedidar. Expedidar e cansignataria naa se encantram na ~eira a
m~neira cama, anteriarmente, assim faziam as camerciantes, pais
as mercadorias sao expedidas para fara cam fins especulativas. A
candi<;:a.apreVia para a comerci() de cansigna<;:aa e que exista urn
regular cursa <:ambial cam a respectiva lugar de destina, parque,
de autra modo, naa se pade supartar a risco. da cansignagao; can-
diQaa negativa e que naa exista tim eamercio atraves de amastras e
que, par canseguinte, a mercadaria em questaa deva s.er ex_ami?ada
pela vendedar antes da campra. .Q..samer9~canslgnagaa e, de
arc::Unaria <:amerci "na; damina ande a mercadar carece
de "rel~~~es' ·-CO~ s arejistas. Pasteriarmente, a desenvalvimen~a
c9nsi:;;tiu em q.ue, junta aa consignataria que aparece cQm,a COmi$-
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sionista ueruiedor, encont.ramos, tamb em, 0 comissionista cotripra-
dar, que vende as mercadarias procedentes de paises estrangeiros,
sem ve-las. A farma mais antiga de tal transacao foi 0 comercio a
base de amosiras. Naturalmente, antes de surgir, havia a compra 11
distancia. Neste caso, negaciava-se cam bens mercantis que, tra-
dicianalmente, apressntavam determinadas qualidades, existinda tri-
bunais de comercio para canstatar a existencia de tais qualidades,
Em compensacao, ·a compra par meio de amostras e uma forma
especlficarnente maderna da venda a Iugares distantes. Nos urtirnos
anos das seculos XVIII e XIX, exerceu urn papel de grande imp or-
tancia no. comercio exterior, sendo Iogo substitufdo pela comercio
estandardizado, segundo determinados tipos, a que permitiu se pres-
cindir da remessa de amostras. Esta forrna pressupoe a possibilida-
de de estabelecer, sem dtivida, certos tipos de mercadarias. S6 a
comercio cam tipos especiais, no. seculo XIX, tornou possivel a espe-
culacao cam mercadorias e as operacoes da Balsa.

r .A fase preliminar da Balsa fai ~,-, Uma e outra tern de
eamum 0 fato de que a neg6cia sornente se realiza entre corner-
ciantes. A diferen<;a reside na ctrcunstancia de que, na feira, a mer-

i cadoria esta presente, repetindo-se a encantra per iodicarnerrte. Urn
'v~la entre a Balsa e a feira e a denaminada jeira permanente: em t6das

as grandes pracas rnercantis construirarn-se desde a seculo XVI a
XVIII, edificias que levam a nome de "Balsa", mas, neles, nao se efe-
tua urn comercio tipica, proprtarnente dito, porque a maio ria dos vi-
sitantes nao reside na localidade; sao. camerciantes farasteiros que
visitrun a Balsa par motiva de sua relagaa cam a feil'a, e parque
as m.ercadarias se exibem regularmente, au se encantram represen-
tadas atraves de amastras, aperando-se, com elas, segundo as tipos
e padroes. 0 camercia da "Bolsa", no. sentido moderno, desenvolveu-se,
primeira.rn·ente, no setor das operac;6es com val6res e moedas, nao
COm mercadorias, parque as valores e maedas das diferentes paises
tern caracteristicas perfeitamente definidas. S6 durante a se-
cula XIX, aperau-se cam determinadas mercadarias capazes de uma
padraniza<;:aa. A inava<;:8.ano. camercia da B61sa, ja clesenvalvida,
prende-se a especuEal]ao racional na baixa, ou seja uma venda com
a abjetivo de pader camprar mais barata as mercadorias prometi-
das, antes de terminada a prazo de entrega. Aa falhar estes calculos,
praduziram-se crises camo a da fraude das tulipas e a da Compa-
nhia do. Mississipi. Vendas para entrega futura, de caniter isa-
lada; sem conts!' cam as respectivas m,ercadorias, tambGln houve,
anteriormente~ mas estavam proibidas, em gel's.l, pelo feceio de
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que a operacao resultass~V,~m,~/,tl)~~jUizOdo consumidor. Nunca pu-
deram realizar .sistema;tic1ttn~~},i como na B61sa moderna, onde
a especulacao na alta eplica outra especulacao na baixa.
o primeiro objeto da·:e . "na baixa foi a moeda cunhada, 0
papel-rnoeda, os bilhetes' ~dg.j~ib:leo."os fundos publicos e os valores
coloniais. Neste case, podiami"~Xistir opini5es diferentes quanto a
repercussao dos acontecih'i~ntos'politicos ou a rentabilidade, e, por
isso, tais valores foram motivos a especulacao, Em compensacao,
nas Iistas de cotacao mais ahtigas faltam os val6res industriais. A
especulacao da B6lsa experimentou uma expansao gigantesca com
a construcao de ferrovias, que the forneceu valores que alimentaram
tal especulacao. Entce os varios artigos, que penetraram no circulo
da especulacao da Balsa, no decorrer do seculo XIX, registram-se,
primeiramente, os cereais e alguns produtos colonials, com os quais
se comerciavam em rnassa, e depois outras mercadorias.

Como condicao previa mdispensavel para 0 desenvolvimento per-
feito do, comercio atacadista e de suas marntestacoes especulativas,
aparece a organizac;ao de um sistema de iniormacties e de cornu-
nicac;6es.

Urn servic;o publieo de intormacoes,» como hoje existe em co-
nexao com as operacces da Bolsa, so teve desenvolvimento em epo-
ca recente. No seculo XVIII, nao so 0 Parlamento Ingles manteve
em segredo as suas decis5es, como tarnbern a B61sa com suas in-
rormacoes, na qualidade de clttbe de comerciantes; temia que se
dessem a conhecer os precos do estrangeiro, pois isto traria graves
!.nconvenientes aos seus neg6cios. S6 ha pouco tempo a imprensa
se colocou a servico do comerclo. ~"Os jomais 2 nao se constituem
~lUm produto do capitalismo .. De prtncipio, s6 noticiavam fatos
politicos e, com preferencia, acontecimentos raros de todo o. mundo.
Somente com 0 decorrer do tempo 0 anuncio comeC;;oua fa,zer parte
do jornal. Entretanto, He nunca faltou de maneira total; a .princi-
pio, foi de carater familiar. A inclusao do anlincio, com 0 prop6sito

A respeito, veja-se ° seguinte: P. D. FISCHER e M. ASCHENBORN,
artigo Post no "Handworterbuch", VI3, alem .cJisso,especialmente, J. C.
HEM!llEON, History of the BritiSh post office, Cambridge {Harvard)
1912; outras bibliografias em W. SOMBART, Kaqyitiklismus, II, pag. 364 e
096 e segs.; e DAHLl\IANN-WAITZ, (v. bibHografia pag. 25), n. 2592 e
segs., 6823-6825, 8925-8927, 10458-10467.

2 Veja-se L. SALOMON, Allgemeine Geschichte des· Zeitungswese7l.S,
Lipsia, 1907; DO MESMO AUTOR, artigo Zeitungen no "Handworterbuch",
VnI~.
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de prornover vendas, 56 se constituiu num fato regular a partir dos
tiltimos anos do seculo XVIII; isto, pela vez prirneira, naquele "dia-
rio" que durante urn seculo foi 0 prirneiro do mundo: 0 Times. As
listas de cota~es fornecidas ao publico tiveram sua vulgarizacao no
seculo XIX, visto que, no comsco, as Belsas se constituiam em
clubes fechados, permanecendo, deste modo, na America, ate pou-
cos anos atras.

Nos seoulos XVII e XVIII, houve a importante colaboracao do
seroko postal. Urn eomercio racional a. grande distancia era im-
praticavel se nao contasse com a remessa segura de cor respondencia.
Estas remessas eram efetuadas pelas guildas de comerciantes, boia-
deiros, cocheiros etc. Por fim, surgiu a racionalizacao do envio
da correspondencia, atraves da instituicao da posta (correios) que
reunia as cartas e estipulava contratos de transporte com as em-
presas aproprfadas. Na Alemanha, a familia de Thurn e Taxis pos-
suia 0 prtvilegio postal, sendo notaveis OS beneficios que trouxe a
racionalizacao do tratego postal. Todavia, particularrnente, no que
se referia aos neg6cios, foi, a prrncipio, muito pequeno. Em 1633,
distrtbuia-se, na Inglaterra, urn rnilhao de cartas, numero que hoje
corresponde a uma localidade, em media, de 4.000 habitantes.

Foram poucas as modificacoes registradas em materia de trans-
porte, pelo menos em carater substancial, ate que surgiu a ferrovia.1
Os navios para 0 cornercio maritimo, no seculo XVIII, possuiam
somente urn deslocamento maior do que os de Veneza, nos ultrmos
anos da Idade Media. Apenas aumentou em numero, e, igualmente,
a importancia dos barcos de guerra. Isto significou urn incentive,
tambem, para 0 aumento de tonelagem e do nurnero das embarca-
Qaes comerciais. Entretanto, tal estfrnulo nao podia produzir seus
efeitos na epoca da construcao .naval a base da madeira. A naoeca-
C;aQ flUVial desenvolveu-se pela construc;;ao de diques, porem man-
teve sua organizac;;a.o corporativa. ate 0 seculo XIX. Portanto, nao
s·e verificaram grandes transformac;;6es. A expedi<;<aode mercadorias
por terra tambem continuou como era antes. 0 serviQo postal na.o
introduziu nenhuma modificaQao; 56 conduzia cartas e pequenos pa-
cotes, mas nao se ocupava da grande produQao, tao decisiva para
a vida economica. Somente as estradas experimentaram urn melho-
ramento extraordimirio, com as rodovias calgadas, tarefa que foi
8.l).tecipada pelo Estado frances (com Sully), enquanto que, na Ingla-
terra, tais vias de comunicaC;;aoforam arrendadas a empresa.rios que

Bibliografia em SOMMBART; (op. cit., pag. 236 e segs.), pag. 189.
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cobravam tributos para :,,~~~j:{®R das mesmas. Os servicos pres-
tados pelas estradas cal~a4~<,Ptovoearam urn grande desenvolvi-
mento no trafego, que n§.6 ,p,~4~.se cornparar a nenhuma outra ino-
vacao anterior as ferro vias'. ,::~i,§: circunstancias nao permitem com-
paracao alguma, dada a, densidade do trarego pelas estradas. As-
sim, atraves de uma pequena localidade, como Luneburgo, cir-
culavarn, em 1793, 70.000 cavalos, enquanto que, em 1846, na Alema-
nha, so havia 40.000 que, realmente, estiveram a service do trans-
porte de mercadorias. 0 eusto da expedicao por terra era de dez
a vinte vezes mais do que 0 valor posterior das tarifas ferroviarias.
Por outro lado, representavam urn valor tres ou quatro vezes maier
do que as tarifas da navegacao fluvial. Quinhentos milhoes de to-
neladas-quilometro representaram, em todo 0 case, 0 mimero ma-
ximo de rendirnento do transp.~#e de que era capaz 0 tnifego ter-
restre na Alemanha, enquanto que, em 1913, as ferrovias chegaram
a transportar 67 bilh6es.

A [errooia constitui 0 meio.. mais revolucionario que a hist6ria
registra, nao apenas para 0 tra.!ego, mas tambem para a economia.
Seu desenvolvimento esta vinculado ao inicio da cham ada epoca do
ferro; de outro modo, teria sid'O! Unieamente, uma especie de jo-
!guete para as atencoes principescas e cortesas, destituida, por conse-
iguinte, de ulterior importancla, .

§ 5. A Politica Colonial do Seculo XVI a xvm

H. MERIVALE,Lectures- (},/l, colonisation aM colonies, 2.3 ed., Londres,
1861; H. E. MORRIS,History of 'colonisation from earZiest times to
present dwy, 2 vols., Londres, 1904; L. T. BELGRANO,Storia coZoniale
deZZ'epoca;ant-k:a, medioevale e moderna, F'lorenca, 1916; H. HELPS,
The Spanish conquest in A'merica, 2." ed., Londres, 1902; The En-
glish peopZe overseas~ 6 vols., Londres, 1911-1914; G. B. HERTZ,
The old colonial syst8'm, Manchester, 1905; G. L. BEER, The old colo-
nial sYlltem 1600-1754, 2 vola., Nova. Iorque, 1912; P. DARMSTAEIJTER,
Geschichte der Atbfteilung tmd Kolonisation Afrika.s seit dem Zeita'l-
ter der Entdec1cungen) 2 vols., Berlim e Lipsia, 1913-1920.

Agora e 0 momento de indagar da importaneia que tiveram a
OCUpa98,0e exploragao de grandes regi6es, fora da Europa, na ori-
gem do eapitalismo modemo, se bern que s6 podemos nos referir
as linhas caracteristicas da antiga politica colonial.

As aquisll(oes coloniais dos Estados europeus deram lugar, em
tOQOS eles, a uma gigantesca acwnula<iaO de riquezas dentro da Eu-

Hist6ria Gerai da. Ecrmomia 261

ropa. 0 meio empregado para este aciimulo de riquezas foi 0 mo-
nop6lio dos produtos colonials, as possibilidades de colocacao nas
colonies, isto e, 0 direito de transportar-lhes as mercadorias, e, fi-
nalmente, as oportunidades de ganho que oferecia 0 transporte, rnes-
mo entre a rnetropole e as coionias, tal como foram asseguradas
pela Ata de Navegacao Inglesa, de 1651.

Tal acumulacao de riquezas ficou garantida, sem excecao, por
todos os paises, mediante 0 exercicio do poder, 0 que se revestiu
de -varias rormas, isto e, 0 Estado tirava das colonias lucros ime-
diatos: administrando diretamente suas rtquezas, ou cedendo-as a
determinadas sociedades, em troea de certos pagamentos. Neste./-'
caso, podemos distinguir dois tipos principais de exploracao: 0 ,
feudal, nas coIOnias espanholas ou po rtuguesas, e 0 capitalista, nas i
holandesas e Inglesas. /'"

As colonias venezianas e genovesas no Oriente, assim como as
dos temples, constttuem-se precursoras da forma peudal de co-
lonizacao. Nelas, foi possfvel assegurar-se uma renda patrimonial me-
diante a divisao das terras a ocupar, a maneira de feudos ("encomen-
das", nas colonias espanholas),

As colonias capitalist as se constituiram, de ordinaria, em plan-
tar;oes. Os indigenas forneciam a mao-de-obra n-ecessaria. Suas pes-
sibilidades de utihzacao pareciam amphar-se de modo ext.raor'diria-
rio, quando' se transportou a. Polrnesfa este sistema de trabaIho, que
deu 6timo resultado na Asia e na Africa. Entretanto, evidenciou-se
que 0 trabalho com os silvicolas nao aprovava nas plantacoes. 1 A
partir daf, iniciou-se entao a importacao dos negros como escravos,
neg6cio que, paulatinamente, se fez com regularidade e adquiriu con-
sideravel expansao 2 nas fndias Orientals. Tal sistema evoluiu a
base dos privilegios no comercio de escravos (asSiento), 0 primeiro
dos quais foi outorgado em 1517, aos flarnengos, pelo imperador
Carlos V. Os priviIegios desem,Penharam urn papel de importancia
nos trabalhos internacionais, ate a um periodo muito avan!;ado do
seculo XVIII. Na paz de Utrecht, a Inglaterra. obteve a concessao 'i
de abastecer com escravos as possessoes espanholas da America do

1 Um paralelo sobre isso oferece 0 fato de que durante longo tem-
po, as' negros foram incapazes para 0 servi<;o de maquinas; de vez em
quando, ficavam entregues a son~s catalepticos.

2 Os principais comerciantes de escravos foram os arabes; na Ida-
de Media, tivemos os judeus e genoveses; mais tarde, os p::Jrtugueses, os
fra,nceses e i~l~se!1, .
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Sul, elimfnando as dernais p6tenCias, e obrigando-se, por sua vez, a
fornecer urn certo minima. () reSUltado do comercio de escravos foi
de grande significagao econOrriica. Pode-se estimar que, no comeco
do seculo XIX, viviam nos distrttos coloniais da Europa eerca de
7 milh5es de escravos, 'Aj)esat de que, entre eles, a mortalidade era
muito grande, atingindo, no seculo XIX, a 25%. Todavia, em epocas
anteriores, foi maier. De 1807 ate 1848, importaram-se da Africa
cerca de 5 milhoes de eseTaY'qs;p conjunto dos exportados dali as
regroes transoceanicas esbfli.VfstjtS pode equiparar-se a. soma de
populacao .de um' grande p~ ~peu do s';;cUlo XVIII. Alam dos
escravos negros havia os brim. .' '. semt-escravizados (indented ser-
vants), geralrnente abundant~'fl'~:C016nias norte-americanas da Irigla-
terra, onde seu numero, :nb s~lli:o XVII, foi superior ao dos ne-
gros. Tratava-se, em parte, de. 4~linqiientes deportados e, em parte,
de "pobres-diabos" que d~ste modo pagavam 0 preco de suas pas-
sagens a regioes de uttramar.j

o reruiimenio obtido peto tral{aUW escraoo era bastante desprezi-
vel. DUrante 0 secuio XVIII. e~timava-se, na Inglaterra, de 15 a
20 libras, per capita, por ano. As condicoes previas para a rentahi-
lidade deste trahalho se constituirarn da severa disciplina nas plan-
tacoes, a utilizaga.o dos escravos sem a minima condescendencia e
constante renovacao pelas novas importacoes, visto que tais escra-
vos nao se reproduziam: rinalmente. uma economia de tipo depreda-
t6rio.

o actimulo de riquezas, tal como se deu com 0 comercio
colonial, possui escassa importancia para 0 desenvolvimento do ca-
pitalismo moderno, afirmaQ.ao que fazemos em opostcao a tese de

)"""W. Sombart.2 0 comercio colOnial permitiu, na realidade, urna
! ampla acwnUlagao de riquezas, mas, em compensagao, nao estimu-

lou a organiZagao do trabalho, a. maneira especliicamente ocidental,
, de vez que se apoiava em principio espoliativo, e nao em calculo de
~ntabilidade baseado nas possibilidades do mercado. Alem disso,

sabemos que, em Bengala, por exemplo, a guarnigao inglesa atingia
Urn prego cinco vezes maior que 0 de t6das as mercadorias que ali
se vendiam. Por esta razao, as possibilidades de venda que, naquelas

1 Veja-se A. SARTORIUS VON WALTERSHAUSEN, Die Arbeitsver/(JJ8sung
der englischen Kolonien in Nordamerika, Estrasburgo, 1894.

2 Veja-se W. SOMBART, Der modeT'"f1.eKapita-Zismus I, pag. 149 e
segs.
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circunstancias, as colonies ofereciarn para a industria nacional, eram
relatrvamente pequenas, sendo 0 principal lucro 0 neg6cio de trans-
porte.

o termino da forma de exploracao capitalista, nas co16nias, coin-
cide com a abolil;iio da escraoaiura. Esta, sornente em parte, obede-
ceu a motivos de carater moral. A unica seita crista que de modo
constante e regular combateu a asoravidao foi ados "quacres",l en-
quanto que nem os calvimstas nem os cat6licos nem nennum outro
gru}?o.atuou de modo consequente e constante para lograr sua abolicao ,
Carater decisivo teve a ~ste respeito a Independencia das colonias nor-
te-americanas. Todavia durante a guerra da Independencia, proibiu-se a
escravidao nas colonias do Norte, por razoes de carater puramente
democratdco; desejava-se, com isto, evitar que se formassem plantacoes
e urna aristocracia de fazendeiros, contribuindo tambern, para tal firn,
uma questao religiosa: a tradicional aversao do puritanismo ao Ieuda-
lismo. Em 1794, a Convengao, na Fran~a, pronunciou-se pela abolicao
da escravatura, baseando-se em motivos politico-civis, com urn certo
contetido ideologico.v Em 1815, 0 Congreso de Viena proibiu 0 comer-
cio de escravos. Diminuira 0 interesse da Inglaterra, pela perda da zo-
na mais importante para 0 consumo de escravos, as colOnias norte-
-amertcanes. A resolucso do Congresso permitiu aos ingleses que
eliminassem 0 trafico estrangeiro de escravos, mas isto nao irnpe-
diu que ela mesma se dedicasse a um contrabando cada vez mais
intenso desse tipo de mercadoria. Assim, desde 1807 ate 1847, sob a
tolerancia do governo, roram transportados 5 milh6es de escravos,
da Africa as zonas colorriais inglesas. Somente com a Reforma Par-
lamentar de 1833 ficou definitivamente proibida, sob a influencia das
Ideias damocraticas, na Inglaterra e da Inglaterra para todas as co-
lOnias, a escravatura.

A escravidao, desde 0 seculo XVI ate 0 ~VIII, significou mufto
ouco para a organizagao economica da Europa. Foi, em compensagao,

urn fato transcendental para 0 aCUmulo de riquezas dentro daquele
ontinenteJ Criou urn grande numero de rentistas, ~as s6 ~m peque-

na escala contribuiu para desenvolver 0 processo mdustnal de ex-
ploraga.o, e a organiZaQao capitalista.

1 veja-se ST. B. WEEKS, The sou.thern Q~w,kers and slavery, Bal-
timore, 1898; A. J~RN, Studien ilber die .sozw.lpolitik der Q~taker, Karl-
sruhe, 1912, pag. 121 e segs.

2 Em 1802, admitiu-se nOvfullente a escravidao, nas co16nias
francesas.
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§ 6. 0 Desdobramento: chtc'~oonica. de Explo~ Industrial

A. RIEDLER, trber die gescM£htlic~ una zukun/tige Bedeutung der Tech-
nik, Berlim, 1900; Gki

C ER, Die Ursachen. des technischen
Portscbritts, Lipsia, :[9: ". SMO AUTOR, Die Technik der Las-
tenjOrderung e~nst'Uillfo.·· que, 1907. - CH. BABBAGE, On. the
economu of max:hine. factures, Londres, 1832; A. URE,
P1r4wsophy of 7W:1Inu{' " . sition ot economy of 't1w factory
system ot Great Brit'." ;"~:ett;Londres, 1835; A. GRAZIANI, StWUi
BUna teoria economsca ':dfi:ll1iF:~hine, Turim, 1891; G. V. SCHULZE-
GAEVERNITZ, Der Grwsb~b ;,evn wiTtschaftlicher umd. soziarer Fort-
sobritt, Lipeia 1892; C, .'ERq~(}, Untersuchungen ;z:um Maschinen-
problem in der VolkswiTt&:/hdJJ/tsZ6h?'e, Karlsruhe, 1911. .

K. MARx, Das KapitaZ, 3 vols., 18W-1894; L. BRENTANO, trber die Ursa--
chen der heutigen sozilUe?v Not, Lipsia, 1889.

Veja-se, tambem, 0 trabalho mmuctoso de W. SOMBART, op. cit., I, pag.
481 e segs., II, pag, 609 e segs.

Nao e facil precisar 0 conceito de- ftibrica, Sob esta denorni-
n~ao, pensamos, primeiro, na rnaquina a vapor e na mecanizacao do
processo de trabalho. Todavia, a maquina teve como precursores
os chamados aparelhos, instrumentos de trabalho que podiam ser
utilizados como maquina propriamente dita; na generalidade dos
casos eram acionados por meio da energia hidraulica. A diferenca
se verifica no fato de que os aparelhos estao a service do homem,
enquanto que na rnaquina modema ocorre precisamente 0 contrario,
Nao e uma nota caracterfstica decisiva da fabrica modema 0 instru-
mente empregado, nem 0 processo de trabalho, mas sim a apro-
pria~ao do atelier, dos instrumenj;os, fontes de energia e materias-
-priInss nwna unics mao: a do erripresario. Tal associaQ8.0 s6 excep-
cionalmente sobrevive antes do seculo XVIII.

Na Inglaterra, cujo procedimento foi decisivo para 0 desenvol-
vimento capitalista, embora, em alguns casos, tenha seguido 0 mo-
delo de outros paises, como, por exemplo, a Italia, encontramos a
seguinte linha de evoluQao:l 1. A fabrica mms antiga, acionada por
energia hidraulica, que se pode documentar, sem dtivida alguma e
uma fabrica de sE!das,em 1719, em Derwent, proximo de Derby, em

1 Veja-se L. DARMSTAEDTER, Handb11.ch ;z:nr Geschichte der Natur·
'l.vissenschaften und Technik, 2." ed., Bedim, 1908; F. 1'<1:. FELDHAUS, Die
Technik der Vorzeit, der geschichtlichen Volker und der Naturvolker,
Lipsia, 1914; K. KARMARSCH, Geschichte der Technologie seit der M·itte
iJes 18. Jahrhunderts, Munique, 1872; C. MATSCHOSS, Die Entwicklung der
Dampfmaschirne, 2 vols. Berlim, 1908.
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virtude de uma patente, cuja invencao fora roubada da Italia, pelo
proprietarro. Durante, muito tempo, existiu, ria !talia, a rabrrcacao de
:..;~das,com diferentes modalidades de aproprracao. Seu pr incipal setor
de aplicacao era 0 consumo de luxo, e pertencia a uma epoca que,
entretanto, nao e caracterfstica do capitalismo moderno, se bem que
tenhamos de nos refertr a ela, nesta oportunidade, porque os ins-
trumentos de trabalho e os demais elementos complementares er-am
apropriados por urn empresarto, 2. A origem de uma manufatura de
Hi..~8, em virtude de uma patente), ap6s a Invencao de se instalar
urn aparelho de modo que, com 0 auxilio da energia htdraulica, cern
fusos eram acionados de cada vez. 3. 0 desenvolvimento da producao
de mescla 013.e algodao). 4. 0 desenvolvimento sistematico da cera-
mica, em virtude das experiencias realizadas em Staffordshire, pro-
duzem varies objetos, a. base da moderna divisao de trabalho, utili-
zando a energia hidraulica e apropriacao do atelier e dos instru-
mentos de trabalho pelo proprtetario. 5. A f'abr-icacfio do papel, desde
o seculo XVIII, cuja base s6lida contrtouru para 0 advento da im-
prensa moderns.

Constrtuiu-se em fator decisive para a racionalizacao e mecant-
zaQao do trabalho 0 desenvolvimento seguido pela manujaiura de
algodao, a qual, durante 0 seculo XVII, se difundiu em grande es-
cala, pelo continente europeu ate a. Inglaterra, tendo que travar
grandes lutas com a industria da la, velho setor de producao na-
clonal, desde 0 seculo XV, e que, anteriormente, por sua vez luta-
ra com 0 linho. 0 poderio dos produtores de Hi era tao grande
que restricoes e profbtcoes foram impostas a. fabr.icacao de mesclas;
rabrtcacao que so foi restabelecida em 1736, pela chamada Ata de
Manchester. A fabrica~ao de artigos de algodao foi, a principio,
diiicultada, pois, se 0 tear se aperfei~oara e fora ampliado, 0 fuso
permanecia em niveis medievais, de modo que nao se dispunha de
fiaQoes suficientes para os teares. Com a introduQao de aperfeiQoa-
mentos tecnicos nos fusos, transforma-se, desde 1769, a situaQao, po-
dendo entao, com 0 auxilio da energia hidraulica e por pro cedi-
mentos m·ec8.nicos, preparar grandes quantidades de fios para te-
cer, sem que fosse possivel realizar 0 trabalho de tecido com urna
rapidez correlativa. Esta divergencia foi eliminada em 1785, diante
do tear mecanico ideado por Cartwright, urn dos primeiros inven-
tores que associaraIIl a tecnica a ciencia e trataram 0 problema do
ponto de vista te6rico.

Ainda com esta revolu~ao registrada nos instrumentos de tra·
balho, 0 desenvolvimento teria estacionado se 0 capitalismo model"--

I I
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*0 nao tivesse caracterfstica, Foi importante
para 0 seu triunro e do ferro. Sabemos que
a huitu: era usada ja na Idade Media. Por
exemplo : em Londres;, em Zwickau. 1 Ate 0 seculo
XVIII, a utflizacao do como combustivel, foi de
muita importancia para a fundi<;ao de ferro e para os trabalhos
de ferraria. 0 desflorestamento da Inglaterra foi uma consequencia
desta utrlizacao; entretanto, isto nao ocorreu na Alemanha, pela ra-
zao de que, nos seculos XVII e XVIII, nao se encontrava afetada
pela evolucao capitalista, Nao obstante, a destruicao dos bosques
determinou a paralisacao do desenvolvimento industrial. Em face
do aproveitamento da hulha, a -siderurgia libertou-se do vinculo que
a trazia dependente das matertas organicas do reino vegetal. E
certo que os primeiros altos 101'l'10S aparecem no seculo XV, mas
utilizando, como combusttvel, a;Z1enha, e nao serviam para 0 con-
sumo privado civil, senao para ,fills guerreiros, em parte, tarnbem,
para a navegacso maritima. NO::seculo XV, inventou-se a maquina
de furar para a conreccao de tubes de canhao. Ao mesmo tempo
mstalaram-se grandes marteletesi:,,?-te de dez quintals, acionados por
meio de energia hidrauliea. ASS'tifi, juntamente com 0 tratamento
do ferro e a maquina de fu:ra.t~·foi possivel, tambem, 0 processo
mecanico da forja. Por fim, no seCUlo XVII, aparecerarn as lamina-
doras, de urn tipo relacionado com as modernas. No decorrer do
tempo, apenas dois problemas rfcaram na dependencia de sotucao:
o primeiro, referente ao perigo do destlorestamento e, 0 segundo,
s6bre a. inundacao das galerias nas minas. A primeira questao era
decisiva, pois, em contraposicao com 0 desenvolvimento da Indus-
tria textil, a industria sidenirgica inglesa decaira lentamente, a tal
ponto que, no come~o do seculo XVIII, tinha-se a impressao de
estar pr6ximo ~ seu fim. A solu~ao do problema foi encontrada na
transforma~ao da hulha em coque, inventado em 1735 e aplicado pela
primeira vez em 1740 nos altos fornos, e que teve 0 seu aperfeigoa-
mento em 1784, quando 5e juntou, como urna inovacao, ao processo
de purifica~ao dO ferro. Ao perigo de inundacao das minas, p6de-se fa-
zer frente por meio da inven~ao da maquina a vapor. Determinadas
experiencias demonstraram a possibilidade de se elevar a agua com
a utilizagao do fogo; assim, entre 1670 e 1770 e mais longe, ate 0 final
do seculo XVIII a maquina a vapor atingiu aquEHegran de capacidade

Veja-se pag. 185.
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.que tornou possivel a quantidade de carvao-de-pedra necessaria para a
Indtlstria moderna.

\ A imPo~tan?ia de tal desenvolvimento apoia-se em tres aspec-
,tos. Em prrmeiro lugar, mediante 0 carvao e 0 ferro conseauiu-se

/ uma independencia da tecnica e, com iSso, a possibilidade de°lucro
I com referencia aos limites estabelecidos pelos materials do mundo
Lorganico. 0 carvao e 0 ferro nao mais dependiam da energia ani-

m~~_~e~ _~o cresc~mento das. arvores, Agora, atraves da explo-
racao mmeria, extraia-se 0 combustivel fossil e, com 0 auxilio dele
beneficiava-se 0 ferro. Com estes elementos, conseguiu-se um con-
sideravel aumento de producao, Assim, 0 ferro transformara-se no
rator, mais importante para 0 desenvolvimento do capitalismo, e nao
sabemos 0 que teria sido dele e da Europa sem este deserrvolvi-
mex:to. 1 0 segundo aspecto e que a mecanizacao do processo pro-
dutrvo, mediante a maqulna a vapor, libertoti a produQc2o das bar-
reiras oraanicas do trabalho. Todavia, est a Iibertacao nao foi com-
pleta, porque, naturalmente, nao foi possivel prescindir do homem
no service da maquina, 0 processo de rnecanizacao teve sernpre 0

objetivo de reduzir a mao-de-obra: cada novo intento significa que 0
operario manual, em grandes massas, sera substituido por um pe-
quen~ grupo de servidores das maquinas. Finalmente,' gracas a
associacao com a ciencia de bens economicos liberta-se dos liarnes
que traziam presa a trcuiictio, Tal producao entra no intimo con-
tacto com a inteUgencia livre. Certamente, a maior parte dos in-
ventos do seculo XVIII nao se fizera por processes cientificoz.
Quando se inventou 0 modo de obtencao do coque, DaO 58 pr essen-
tiu 0 que, quimicamente, isto significava. Sbmente a associacao com
flo ciencia moderna, em particular 0 trabalho sistematico nos labora-
torios quimicos, desde Justo de Liebig, pennitiu que a industria
f~.sse 0 que e hoje, levando, por £,eu turno, 0 capitalismo ate a urn
myel de pleno desenvolvimento.

o recrutamento de trabalhadores para a nova forma de produQao,
tal como se encontra desenvolvida na Inglaterra, desde 0 seculo
XVIII, a base da reuniiio de tocl.os os meios produtivos em maos do
empresario,' realizou-se atraves de meios coercivos bastante violen-
tos, particularmente de carater ino.ireto. E!ltre eIes, figuram, antes

I i

Par outro lado, a explora\;ao des tesouros da terra deve ter
tamMm os seus limites. A era do ferro podera -durar, no minhno, um
mil~nio.
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de tudo, a "lei de pobres" e ~.f'lei de aprendizes", da rainha Elizabeth.
Tais regulacoes se fizeram necessarias, dado 0 grande mlmero de
"desocupados" que existia no pais, gente que a revolucao agraria
transtormara em deserdados. A expulsao dos pequenos agriculto-
res e a transrormacao das terras de lavoura em campos de pastagem
(embora se tenha exagerado a importancta deste ultimo renomeno) ,
determinaram 1 que 0 ntimero .de trabalhadores necessario na la-
voura se tornasse cada vez menor, dando lugar a que, na cidade,
houvesse urn excedente de popuJagao, que se viu submetido a tra-
balho coercive, Quem nao se I:l.pr.esentavavoluntariamente era con-
duzido as ~ficinas publtcas di'f1gidas com severa disciplina. Quem,
sem permissao do mestI'e'sttfflce, ou ampresarto, abando:fiasse
sell posto de trabalho, era t:ratado como vagabundo; nenhurn
"desocupado" recebia ajuda sehao mediante seu ingresso nas on-
cinas coletivas. . Com este procedimento, recrutaram-se os prlmei-
ros operarios para a fabrica. Urn service penoso sornava-se a esta
disciplina de trabalho. Mas 0 "poder" da classe abastada era ab-
soluto; apoiava-se na administraeao, por meio dos juizes de paz,
que, na falta de uma lei apropriada, distribuiam justica de acordo
com urn amontoado de mstrucoes particulares, segundo urn arbi-
trio proprio. Ate a segunda metade do seculo XIX, dispuseram da
mao-de-obra como bern sntendtam. Nao obstante, desde 0 inicio do
seculo XVIII, comecara a se anunciar urna regulacao das relacoes
entre trabalhadores e patroes, pr6dromo da modema regulacao das
condicoes de trabalho. As primeiras leis proibitivas do chamado
truck-system foram promulgadas ja no tempo da rainha Ana au
de Jorge I. Na Idade Media, 0 trabalhador sempre lutara para
levar 800 mercado 0 produto do seu trabalho; agora, a legi~la<;ao as-
segurava-lhe a remuneraQao em dinheiro, evitando que seu trabalho
fOsS€ pago com outros produtos. 2

Uma fonte posterior de mao-de'Obra foi aquela que, na Inglater-
ra, procurou 0 pequeno artesanato e que, na maior parte dos casos,
o artesao converteu-se em operario de fabrica.

1 Veja-se H. BRADLEY, The enclosur6s in England, Nova. Iorque,
1918, assim como a bibilografia cit.ada a pag. 97, nota 2 (especialmen-
te ASHLEY, II, pag. 275 e segs., da. edi!;8.o a1em§.).

2 Veja-se P. F. ASCHROTT, Das englische Armenwesen, Lipsia, 1886,
ruem da obra de BRENTANO, citada a pag. 169, nota 1.

lIistorw' (Jt:raZ cia Eoonomia ~{5

No mercado dos produtos das industrias recem-Instrtuidas apa-
recem, em primeiro Iugar, dois grandes consumidores: a guerra e 0

luxo; a admirustracao do exercito e as atencces suntuarias da corte. 1

A iriteruiencia do exercito transrorrnou-se em cliente da indus-
tria, a medida em que foram se desenvolvendo os grandes exercitos
mercenaries: os seus suprimentos aumentavam, na proporcao em
que progredia a disciplina e a racionalizacao do armamento, ao
lado da tecnica militar. Na industria textil foi fator de Importancia
a ....'ffi-rnecimento de uniformes, que, para 0 exercito, foi urn verda-
deiro recurso disciplinar, para se conseguir uma regulamentacao ho-
rnogenea, com 0 fim de manter 0 coritr ole sabre os mercenaries.
Para a industria siderurgica foi por sua vez, importantissima a fa-
bricagao de fuzis e canh5es, assim como, para 0 comercio, 0 abaste-
ciInento de viveres. Junto com 0 exercito, desenvolveu-se tambern
a marinha. 0 deslocamento, cada vez maior, dos barcos de guerra
foi urn fator de crtacao para urn rnercado da industria. Nos na-
vios mercantes. verificou-se pouca alteracao na sua tonelagem, ate
fins do seculo XVIII e, contudo, em 1750 os barcos que che-
gavam a Londres deslocavam umas 140 toneladas, ja que no
seculo XVI foram freqtientes os barcos de guerra de ate 1.000
toneladas; no seculo XVIII, essa tonelagem se tornou normal. As
necessidades da marinha e do exercito cresceram mars com 0

incremento e a extensao das viagens (inclusive da marinha mer can-
te), especialmente a partir do seculo XVI. Se ate entao a duracao
das viagens ao Oriente era, em geral, de urn ano, posteriormente,
passararn a perrnanecer mais tempo no mar; simultanearnente, as ex-
pedicoes por terra exigiarn 0 abastecimento de alimentos, municoes
etc. Finalmente, desde 0 seculo XVII, acelerou-se a construcao de ria-
vios e armas de guerra.

Admite W. Sombart que a necessidade de uniformes em grande
escala, para a guerra, figurou eqtre as condiQaes mais decisivas no
desenvolvimento do capitalismo. Todavia, tal afirmativa deve ser re-
duzida a limites prudenciais. E exato que todo ana se gastavam
grandes quantias para as exigencias de guerra e marinha; na Es-
panha, 70% da renda do Estado; noutros paises, dois-terQos e ate
mais. Fora do Ocidente, no imperio do Grao-Mongol, na China, en·
contramos poderosos exercitos, armados com fuzis e desprovidos
de unfforme, sem que isto haja concorrido para urn desenvolvi·

I I

Veja-se W. SOMBART,Studien zur Entu.;'icklungeschichte des mo-
derllen KctpitaZismus. Vol. I, Lux1M' Mtd Kalpitalismus; vol. II, Krieg UM
Kapita.Zismu8, Munique e Lfpsia, 1)913.
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mento capitalista .. 'Por outro latt0' no Ocidente, as necessidades
do exercito iam sendo atendfCuts'de maneira crescente, paralelamen-
te ao desenvolvimento caPi~~li§ta) pela intendencia militar, em re-
gime de administracao Ci:ifElt~~.iattavesde rabrtcas proprias de ar-
mas e municoes, isto e, rilirna fdi"ma extracapitalista e de autopro-
dUQao.-Portanto, e falsa a a'firtria&ao de que a guerra, enquanto
criou a necessidade de urn ex(ircito, consfituiu-se numa fOrQa deci-
siva na origem do capitalism? 'fuoderno. Evidentemente, e nao s6
na Europa, foi um dos elementos portadores do capitalismo, mas
este fator nao foi decisivo para. 0 seu desenvolvimento. AMm dis-
so, 8. proporcao que se cobriam, cada vez mais, as necessidades do
exercito, atraves da administracao direta do Estado, 0 caprtalfsmo
esteve decaindo , renomeno que ate hoje nao se reproduziu.

Corn referencia as necessidades suntudrias da corte e da no-
breza, a F'ranca foi 0 pais tipico. 1 Por certo tempo, durante 0 se-
culo XVI, direta e indiretamente, para atender as exigencias sun-
tuarias, 0 rei gaston, por ano, dez milh6es de libras. Atraves deste
drspendto, a dinastia e as classes mais elevadas da sociedade ti·
veram urn forte estimulo para a criaQao de um grande numero de
tndustrias. Seus artigos mais importantes (fora 0 chocolate e 0
cafe) eram os seguintes: rendas (seculo XV!), roupa branca de fina
qualidade (em relacao com a qual se desenvolveu, no seculo XVII,
a arte de engomar), meias (seculo XV!), sombrinhas (seculo XVII,
tintas de anil (seeulo XV!), gobelinos (seculo XVII), porcelana (se-
culo XVIID, tecidos estampados (seculo XVII) e artigos de tapeQaria
(seculo XVIII). Pelo volume de ve~das efetuadas, estas iiltimas fo-
ram as mdustrias mais lucrativa.s; representaram, na realidade, uma
democratizar;ao do luxo, tornando-se urna das caracteristicas mais
importantes do capitaZismo.

Na india e na China, 0 luxe cortesao teve uma importancia co-
mo nunca, e jamais foi visto em lugar algum cia. Europa, de vez que,
em todos os lugares, a satisfa<;ao de necessidades cort~sas se rea·
lizava atraves de procedimentos liturgicos de carater coercivo. ES-
te sistema foi tao vigoroso que, ate alguns dec~nios atras, os traba-
Ihadores da circunvizinhan<;a de Pequim eram obrigados a abastecer
a corte. Na fndia e na China, as necessidades do exercito eram tarn-
bern cobertas por tal processo. Na Europa, conheceram, igualmen-

1 Veja-se H. BAUDRILLART, Histoire du luxe prwe et publ.io, 4 vom.,
Paris, 1880; H. TAlI'<"E,Les; origines de Za France contemporame. 1vol.,
"L'ancien regime", Paris, 1875 etc.
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te, essas formas liturgicas, pr6prias do Oriente, se bern que reves-
tidas de outros caracteres. Nos paises do continente europeu, os
princlpes converteram, de modo Indireto, os trabalhadores das in-
dUstrias de luxo em trabalhadores forcados, ligando-os as respecti-
vas oficinas, mediante concessoes de terras, longos contratos, privi·
legios etc., conquanto isto nao tenha se passado com a Fr anca, pais
ditador, em materia de Industria de luxo. Na Eranca, manteve-se
a crganizacao artesa do trabalho, em parte, como industria domes-
~~ . .e, em parte, como organtzacao de oficina; nem sua tecnica e
nem sua economia tiveram, por causa disso, uma apreciavel trans-
forma<;a.o,' Foi decisivo para a marcha ate ao capitalismo 0 desen-
volvimento da oeruia em grande escala, que surgiu sornente quan-
do uma pequena parte das tndustrias de luxo estendeu-se mediante
a democratizacao do consume, recorrendo especialmente a producao
e uso de artigos de qualidade inferior. Distingue-se tal transtorma-
Qao pelo reqateio nos precos, enquanto que a industria suntuaria
cortesa se caracterizava pelo principio de concorrencia quanta a
qualidtuie. 0 primeiro exemplo de uma politica estatal de preccs
mars baixos foi dado pela Inglaterra, nos 111timosanos do seculo XV,
esrorcando-se em oferecer melhores condicoes do que a industria
flamenga, para cujo objetivo contribuiram numerosas proibicoes de
exportacao.

Inclusive tarnbem, como fato decisivo para as ideias espe-
cificamente capitalistas, a grande renoluciio de precos, nos se-
culos XVI e XVII, em virtude do barateamento da producao e da
diminuic;ao dos pre,,;os.1 Tal revoluQao e atribuida, muito justificada-
mente, a constante afluencia de metais preciosos, determinada pelos
grandes descobrimentos de alem·mar. Isto perdurou desde 0 quarto
dec~nio do seculo XVI ate a. Guerra dos Trinta Anos, mas influiu,
consideravelmente, sabre os diferentes setores da vida economica.
No que diz respeito aos produtos agricolas, estes registraram uma
'alta quase geral nos preQos,2 permitida pela transferencia da pro-

I

1 Veja-se G. WIEBE, Zur Geschichte der Preisrevolniion des 1G, und
17. Jahrh1~ndertsJ Lipsia, 1895; M. J. BONN, Spaniens Nieder_qang wtihrelul
der Pr6isrevolution des 16. Jahrhunderts, Stuttgart, 1896.

2 Nao se pode explicar apenas pelo aumento de populagao. Nos
seculos XVIII e XIX, a China teve um aumento de populac;ao de dez
vezes mais e, contudo, nao houve ali urn amnento nos pl'CC;OS dos pro-
dutos agricolas. S6bre 0 desenvolvimento da populac;ao, vejam.-se os ar-
tigos correspondentes (de K. v. L"AMA-~'l'~~J;:GG e ED. Mi'-l'ER), E~r;oZ-
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duc;ao para 0 grande mer¢~ci~'{ ~odavia, de modo diferente ocorreu
com os precos no. setor 'do§'I:'P!b:9-iitosindustrials. De modo geral,
permaneceram estaveis, ou5~a:titft~ni;aramrelativamente pouco, 0 que,
comparado com os precos" ~d~"P'iodutos agricolas, equivale a uma
baixa. Esta diminuicao r~r:itih 56 foi possivel pelas trocas opera-
das na tecnica da econornia, e deu estimulo para elevar 0 ganho por
meio de urn barateamento da producao , Assim, a evolucao foi de
tal modo que 0 capitalismo riao se implantou primeiro para que
depots viesse a baixa de precos, mas ao contrario: primeiro desce-
ram os precos, relativamente, e 0 capitalismo sobreveio rnais tarde.

A tendencia a racionalizacao da tecnica e da economia, com 0

tim de diminuir os precos, em proporcao aos custos, deu lugar, du-
rante 0 seculo XVII, a uma corrida na busca de inventos. Todos os
inventos daquele tempo trabalharam sob .0 signo do barateamento
da producso; a ideia do rnovimento continuo, como fonte de energia,
e, somente, urn dos muitos expoentes de todo este fen6meno geral.
Indubitavelmente, 0 tipo de inventor e mats antigo. Todavia, quan-
do se contemplam as crtacoes dos maiores invent ores da era pre-
-capttahsta, inclusive urn Leonardo da Vinci - embora suas expe-
rienctas fcssem no terrene da arte e nao da ciencia - observa-se
que nao estiveram inspirados pela ideia do barateamento da pro-
ducao, senao com 0 objetivo de dominar, racionalmente, os proble-
mas tecnicos. Os inventores da eta pre-capitalista trabalhavam em-
plricamente; suss Invencoea, na maio ria dos cases, tern 0 cunho da
casualidade. Uma eXCe98.0,entretanto, sa faz a mtneracao, visto
que, na solucao de seus problemas, houve urn desenvolvlmento tec-
nico consciente. Significou uma inovac;:ao impo rtante , em materia de
inventos, a primeira lei racional de patentes, formulada pela Ingla-
terra, em 1623, e na qual ja incluiam tadas as normas sUbstanciais
de uma moderna lei de patentes. Ate entao,. a explorac;:ao de uma
invenc;:ao era assegurada atraves de urn priviIegio, outorgado me-
diante um determinado pagamento; a lei de 1623 limitou a protec;:ao
do invento a quatorze anos, e consigna a ulterior possibilidade de
seu aproveitamento, por qualquer empresario. por meio do paga-
mento de um justo premio ao primitiv~ inventor. Sem este esti-
mulo cUi lei de patentes, nao teria sido possivel, no setor da industria
textil do seculo XVIII, aqueles inventos tao importantes para 0

desenvolvimento do capitalismo.

kerwng8W~(ffl) II. Bevolkerung des MitteIaZters uml ~~ neueren Zeit
bi8 Endl!: des 18. Jahrhwnderts in Europa) ;ill. Die Bevolkerung tiets A.~.
tertums no "HandvrorterbucJ1.'·, il3, pag. 882 ~ se&,s.,898 e Seg&.
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AO resurnir, mats uma vez, as notas peculiares do capitalismo
Ocidental e suas causas, cabe distinguir alguns pontos: somente
Ene criou uma organizaffiio racional do trabalho, 0 que, de outra
maneira, nao teria sido possivel. Em todos os tempos e lugares
existiu 0 comercio, cujas atividades podem rernontar-se a Idade da
Pedra. Tambem encontrarnos, nas diferentes epocas e culturas, ri-
nanciamento de guerra, fornecimentos ao Estado, anendamento de
tributos, compra de cargos etc., mas nao uma orgamzacao racio-
n~l'do trabalho. Alern disso, encontramos, em toda a parte: uma
economia interna primitiva, limitada e estrita, de modo que nao
se pode falar de liberdade de atividade economica entre os elernen-
tos de uma mesrna tribo ou de uma mesma linhagem. A etica rn-
terior e a exterior sao distintas nos grupos sociaas, e acima deles
existe uma absoluta falta de atencao na ordem financeira. Nada se
acha tao fortemente vinculada como a economia da linhagem na
China, ou a das castas na fndia, porem nada esta tao desprovido
de escrupulos como 0 comerciante da India, em suas relacoes com
o exterior. Em compensacac, a supressiio das b arreiras exisientes
entre economic interna e ezierna, entre moral deritro e tara da es-
iirpe, a penetractio do principio mercantil na economia interna e a
organiza-;ao do trabalho sabre esta base, constituem a segunda ca-
racteristica do capitaIismo Ocidental. Finalmente, sobr eveio, tam-
bern, na ordem intrinseca, a desagregacao desses vinculos econorni-
cos prtmittvos, como, por exernplo, na Babil6nia; todavia, em ne-
nhum lugar encontramos a oroanieaciio erripresariai do traoalho,
como se conhece no Ocidente.

o fato de tal desenvolvimenFo haver-se verificado no Ocidente,
deve-se aos trac;:os caracteristicos de cultura, peculiares a esta parte
da Terra. S6 0 Ocidente conhece 0 Estado, no senti do moderno da
palavra, com administrac;ao organica e relativamente esta.vel, fun-
cionarios especializados e direitos politicos. Os indicios destas ins-
tituic;:6es, na Antiguidade e no Oriente, nao alcan9aram pleno desen-
volvimento. S6 0 Ocidente conhece urn direito racional, criado pelos
juristas. interpretado e empregado racionalmente. S6 no Ocidente
sa encontra run conceito de cidadiio (civis romanus, citoyen, bour·
geois), porque, s6 no Ocidente, se deu uma cidade no sentido especf-
fico da palavra. Alem disso, s6 0 Ocidente possui uma ciencia no
sentido atual. Teologia, filosofia, meditac;:ao sabre os problemas da
vida, foram conhecidas pelos chineses e indianos, alias, com uma
profundidade como nunca foi sentida pelo povo europeu. Uma
C'ienC'ia racional e urna tecnica racional foram coisas desconhecidas
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para aquelas culturas, Fina.llll~;I:lte'o,aCultura Ocidental se distingue de
todas as demais, isto pelo fato.o~oexistencia de pessoas possuidoras de
urna etica racional da existbicia. Em todos os lugares encontra-
mos a magia e a religiao; entretllIlto, so e peculiar do Ocidente 0 fun-
damento religiose do regime de vida, cujo resultado tinha de ser
o racionalismo especifico.

§ 7. A Burguesla

M. WEBER Wirt~haft und Geseilschaft , Tubinga, 1922, pag, 513 e segs.,
4.& ed., 1956, pag, 735 e segs.; 000 MESMO, trad. Economia y Sociedad,
F'ondo de Cultura Econ6micaio,2i[~xioo;H. MAUNIER, L'origine et za
fonction economique des yiZl.e~.io:'Pa.ris,1912; N. D. FUSTEL ~E C<;>u-
LANGES, La cite antique, P~,o 1864 etc.; R. POHLMANN, ~1e_ W~rt-
schaftspolitik tier Florr:mtineT Renlliiss<1I1lICeund da.s PT1:nz~p tier
Verkehrsfreiheit. L1psia, 1878.

Com a denominacao de "burguesia", no sentido da hist6ria so-
cial, compreendemos tres acepcoes fundamentais, diferen~es urna da
outra. A burguesia pede abranger determinadas categorias socials,
caracterizadas por certos tnteresses economicos. Segundo esta deli-
mitacao, a elasse burguesa nao e urn todo homogeneo; grandes e pe-
quenos burgueses, ernpresartos e artesaos, contam-se em dita clas-
se. No sentido politico, a burguesia. inclui todos as cidadaos do Es-
tado, como titulares de certos direitos politicos. Por fim, compreen-
demos, sob a denominacao de burguesia, no sentido estamental (sta-
tus, conditio), aquelas camadas sociais que a burocracia, 0 proleta-
rtado e, eniim, os que estao fora deIa, consideram como "gentes
de posiQao e cultura": empresarios, rentistas e t6das as pessoas pos-
suidoras de uma formaQao academica, urn nivel de vida mais ele-
vado e urn prestigio social.

A primeira destas acep~5es, a econOmica, e samente peculiar ao
Oeidente. Sempre existiram e existem em tOda a. parte artesaos e
empresarios,o porem nunca chegaram a se reunir nurna classe so-
cial homogenea. 0 conceito de burguesia, como equivalente a cida-
dania, tern seus precedentes na cidade da Antiguidade e da Idade
Media. Ali existiram burgueses como titulares dos direitos poli-
ticos; fora do OCidente, s6 encontramos alguns v8stigios deste tipo
de cidadao no patriciado babil6nico, nos joscherim, cidadaos (1e

pleno direito, no Antigo Testamento. A medida que avanc;amos ate
o Oriente, VaG se tornando escassos estes vestigi03: 0 "burgues ci-
dadao" e desconhecido no Islame, na fndia e na China. Finalmente,
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a classificacao estamental de burgues, como gente abastada e cul-
ta, ou com urna destas -duas caracteristicas que se situam entre a no-
breza e 0 proletariado, implica urn conceito especifieamente Oeidentale modemo: 0 da burguesia. Na Antiguidade e na Idade Media, 0 con-
ceito de "burgues" e urn concerto estament.al: a filial{ao e determina-
dos grupos estamentais imp rime carater ao cidadao. Somente ali
seus priviIegios sao, em parte, posittvos e, em parte, negativos. Posi-
trvos, quando somente ele (na cidade medieval, por exernplo) pode
p!.~~car determinadas indus trias; negativos, porque the sao vedados
certos direitos, como a capacidade feudal, a partrcipacao em tor-
neios, e fazer fundacoes,

Na sua qualidade estamental, 0 burgues e sernpre cidadao de
urna determinada cidade, e a cidade, neste sentido, so existiu no Oct-
dente, poi<; noutros paises, como na primitiva Mesopotamia, nao
encontramos senao prenUncios dessa instdtuicfio.

As realizacoes da cidade em todo setor da cultura sao extraor-
dinartas. Ela criou os partidos e os demagogos. Lutas entre carna-
rilhas, raccoes da nobreza, candidatos a cargos publiccs, encontra-
mo-los em toda a parte, atraves da Hist6ria, mas nunca, fora da
cidade ocidental, aparece 0 partido, no sentido atual do termo:
tampoueo 0 demagogo, como chefe de partido e candidate a urn
posto ministerial. A cidade, e somente ela, criou as manifestacoes
caracteristicas da hist6ria da arte. A arte helenica e gotrca sao
artes de crdade, em opostcao a rornana. Tambem produziu a cien-
cia, no sentido atua1: ria cultura urbana dos helenos, a Matematiea,
como disciplina cientifica, atingiu a urn desenvolvimento que pros-
seguiu na epoca mcderna. Analogamente, a cultura urbana dos ba-
bilonios foi a que instituiu os fundamentos da Astronomia. Alem
disso, a eidade e 0 centro de determinadas religi6es. Nao 56 0 ju-
dafsmo, em contraposi<;ao a religiao de Israel, foi um credo pura-
mente urbano (0 Iavrador nao podia observar 0 rito corresponden-
"tel, como tarnbem 0 cristianismo primitiv~ se acha ligado a ci-
dade: quanOtomaior a cidade, maior foi a pereentagem de cristaos, 1

e, 0 mesmo aconteceu com 0 puritanismo e 0 pietismo. Que 0 la-
wad~r tenha chegado a considerar-se como representante da reli-
giosidade e urn fen6meno absolutamente modemo, pois, na Antigui-
dade Crista, paganus significa descrente; de modo semelhante, 0
fariseu municipal desprezava 0 am-ha-arez, por sua faita de cultura,

I A. HARNACK, Die Mission und Ausbreitung des Christent1'ms in
den ersten drei Jahrhunderten, 2." eao, II, pag. 273 (4.a ed., 1924).
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em materia de leis. 19ualnien :.;;;unndo Santo Tomas de Aquino trata
da missao social dos difg... ........ ~dos e de "sua respectiva valortaa-
c;aO, expressa-se com n6t&£i6~a&~rezo ao referir-se aos lavradores.
Sbmente a cidade criou.. fiif~~~rlte,0 pensamento teol6gico, ainda
so ela expressou :ideias '-deSi1g~d~:Sdo sacerdotal. Quando Platao
formula sua pergunta: "collici ~e transrormarn os homens. em cida-
daos proveitosos?" Tal prbbletna, 'que invade sua mente, nao po-
demos admiti-Io fora da Cidide; .

Nao basta nos atermos a erleilsao territorial para determinar sa
uma povoacao qualquer pode S¢i-' considerada como cidade. 1 Do
ponto de vista econ6mico, dentro e fora do Ocidente, a cidade e,
em primeiro lugar, a sede do comercio e da industria e necessita, sem
Interrupcso, ser abastecida, de fora, com artigos de primeira neces-
sidade. A forma como recebe e como paga este abastecimento, dife-
rencia, entre si, ecorurmicamenie, as distintas categorias de cidades
populosas. Vma grande localidade, que nao viva de seus proprios
produtos agricolas, pode pagar os artigos para a cobertura de suas
necessidades atraves de uma producao propria de carater industrial;
ou, entao, mediante 0 comercio: ou as rendas (podendo ser estas
derivadas dos satarios dos functonartos ou dos tnteresses da terra);
ou, firialrnerite, por meio de pens6es (como, por exemplo, em Wies-
baden, onde as necessidades se cobrtarn com as pens6es de funcio-
nan os e oficiais). As grandes Iocalidades podern, assim, diferenciar-
-se segundo a fonte com que pa:garn seus artigos de primeira ne-
cessidade, caracteristica que encontrarnos espalhada por todo 0 ter-
rit6rio e que apenas signitica uma especialidsde da grande aglornera-
<;ao, mas nao da cidade. Uma nota peculiar da cidade esta no
fato de que, em geral, no passado~ Joi um recinto tortiticado; durante
longos anos, s6 se consideraram.. como cidad.es aqueles nucleos de
popula<;ao que eram assim fortificadoS. Como tais, as cidades fa-
ram sede d.a administral,;ao poUtica e religiosa. No Ocidente, houve
uma epoca em que se compreendeu como civitas uma cidade na
qual residia um bispo; na China, e nota caracteristica a residencia
de urn rnandarim,2 e a divisao das cidades efetuava-se segundo a

1 Neste caso, Pequim tera sido "cidade" desde 0 princlplo, quando
na Europa ainda nao se conhecia esta manifesta<;§.o urbana. Oficial-
mente, se referem a "cinco .Iocalidades" e a. administra<;ao de cinco gran-
des povos, de m·odo que nao ha. "cidadaos" de Pequim.

2 Em compensa<;ao, ate a. Jnpoca Moderna, no Japao, os funciona-
rios e os principes residiam nos castelos;. as :povoa<;5esse di.stinguiam
pelo niqnero de seus }1abitantel'?,

;1:-:
<
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categoria de seus mandarins. No Renascimento Italiano, as cida-
des se diferenciavam tambem conforme a hierarquia dos corr es-
pondentes titulares da nobreza. Em todo 0 caso, exist em, tarnbem,
fora do Ocidente, cidades com 0 sentido de fortaleza e sede da ad-
ministracao politlco-religtosa. Todavia, fora do Ocidente, nao apa-
receu nenhuma eidade com tederacao comunal. Foi condicao para
tal, na Idade Media, um direito e urn tribunal proprios, e 0 estabe-
lecimento de determinadas instituicoes autonomas de amplitude va-
ri:iWe3.. 0 ctdadao da Idade Media era cidadao somente quando par-
ticipava nessa organizacao judicial e na eleic;ao dos titulares de
suas institui<;Oes. Fora do Ocidente, nao houve cidades no sentido
de uma associaciio comunal, e convem indagar as raz6es disto. ~
duvidoso que as causas sejam de natureza econ6mica. Tampouco se
pode atribuir a um espirito especlficamente germanico 0 apareci-
mento dessas agrupaC;Oes,l visto que a China e a india conheceram
vinculos rnais fortes que os do Ocidente, apesar de que nao existiu,
naqueles paises, a federagao municipal. Convern que focalizemos as
primeiras causas fundamentais. Nao cabe, aqui, estabelecer relacao
com os prtvilegtos senhoriais e principescos da Idade Media, ou
com as rundacoes de cidades, de Alexandre Magno, em sua expedicao
a. India. As refer~ncin.s. mais antigas sobre as cidades, como uni5es
polfticas, nos revelam ter car:iter reooluciotuirio. A cidade ociden-
tal aparece como urn ato de conrraternizacao, 0 <JL,\·Oly.lmtO; na
Antiguidade, e 0 coniuratio na Idade Media. Entre a forma juridica,
sernpre referida, a rnanifestac;oes' externas, as quais revestern os li-
tigios na Idade Media, e os fatos que servem de fund amen to a este
fonnalismo, e dificH a separacao.> Os decretos hostis as cidades
estabelecidos pelos Staufers, nao proibiam este ou aquele detalhe de
manifesta<;ao bUrguesa, mas sim 0 coniuratio, a unHio armada para
a mutua prote<;a.o, e, alem disso, a usurpa<;a.o do poder politico.
Urn exemplo disto encontra-se na Idade Media, no movimento revo·
luciomirio de 726, que levou ~ separac;ao da Italia com refe-
rencia ao imperio bizantino, e cujo centro foi Veneza. Antes de
tudo, foi provocado pela oposi<;a.oas teses iconoclastas do imperador,
sob pressao do exercito. Todavia, 0 elemento religioso nao foi 0

Unico fator da revolugao, ele se constituiu no estfmulo inicial. Ate
entao, em Veneza, o_JJux (depois denominado Doge) era nome ado

'~"

Veja-se M. WEBER, Wirtschaft u. GeseZZschMt 4, pag. 757.
Veja-se O. GIERKE, Da..s r1e-,dsche Genossenschattsrecht, 4 v.ols.,

Berlim, 1868-1913, vols. 1-2.
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pelo imperador, aesim c()I!!R~i~Y1~:outras linhagens cujos membros
se constituiram por noin'Et~~6;2li~teditaria, como tribunos militares
(comandante de circunscri~iiG)'~ A partir do movimento revoluciona-
rio, a eleic;ao dos tribunos ,e 'd() Du» foi imposta por milicianos, isto
e, por aqueles que podiam p~E!s1;ar0 service como cavaleiros. Deste
modo, iniciou-se 0 movimento. Quatro seculos decorreram, ate que,
em 1143, surge 0 nome de Commune venetiarum. Nao e outra coisa
senao 0 sinoiquismo cia Antiguidade; nisto pensava Nehemias, em
Jerusalem, quando induziu as linhagens e uma parte da populac;ao
rural a formarem uma aasociacao para admintstrar e proteger a ci-
dade. Coisa semelhante podemos registrar na origem de toda cl-
dade antiga, A polis e sempre 0 produto de urn sinoiquismo; nem
sempre e uma aglorneracao atual, mas urna conjuracao presente, 0

que significa que se cria urn culto comum, uma agrupacao para 0
culto, na qual 56 participam aqueles que tE!m seu sspulcro na aero-
pole e suas casas na cidade.

l!:ste desenvolviInento nao se realizou em nenhurn lugar como
no Ocidente; isto se deve a duas causas, Uma delas e a diferenc;a.
em materia de orga1J-izaQaodetensiva militar. A cidade ocidental, em
sua origem, e uma agrupacao defensiva, a unlao daqueles que, eco-
n6micamente, podem atuar como. militares, procurando-se 0 anna-
mento e a instruc;ao necessaria. Que' a organizacao do exerclto teo
nha par base 0 armamento ·proc.urado pelos prcprios soldados, ou
par urn chefe militar, 0 qual fS'r;necia cavalos, ann as e viveres, Ii
uma distinQao tao fundamental para a hist6ria social como a qua
se refere aos meios de producao que se acharn em maos do traba-
lhador ou sao apropriados pelo empresarto capitalista. Em todos os
lugares, fora do Ocidente, ficou impedido 0 desenvolvimento da ci-
dade, pelo fato de que os exercitos dos principes foram mais anti-
gos do que a cidade. A mais antiga epopeia chines a nao conhece,
como a homerica, os her6is que, manejando urn carro de combate de
sua propriedade saem para a luta sendo como oficiais ou chefes de seus
soldados. Do mesmo modo, na india, aparece, frente a Alexandre, 0

Grande, urn exercito conduzido por oficiais. No Ocidente, 0 exercito
armado por chefes militares, assim como a separac;ao dos soldados,
com referenda aos meios e petrechos de guerra, e' - semelhante
ao que ocorre com a diferenl;a entre 0 trabaihador e os meios de
produgao - um produto da ldade Moderna, enquanto que, na ASia,
tal fen6meno 5e verifica no comego da evolugao historica. Nao exis-
te tun exerCito egipcio ou babil6nico-assirio que oferega urn quadro
identico ao das ·hostes homericas, dos exercitos de cavaleiros do Oci·
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dente, das mesnadas munictpais da antiga polis, ou dos exercitos
corporativos da ldade Media. A direrenca constste na circunstancta
de que, para 0 Egito, a Asia Menor, a fndia e a China, 0 essencial
e 0 problema da irrigagao. Com tal irrigagao mstituiam-se a buro-
cracia, os corveias dos suditos e a dependencia dos vassalos relativa
a. burocracia do rei, em todos os Isetores da vida. Que 0 rei pudes-
se fazer valer 0 seu poder no sentido de urn monopolio militar, e no
q~e.,..se baseia a difererica de or'gariizacfio defensiva entre a Asia e 0

Ocidente. Na Asia 0 funcionario e 0 oficial do rei, desde 0 prtncipto,
sao elementos tipicos do desenvolvimento, enquanto que, no Ocidente,
faltam, em sua origem, tais elementos. A irrnandade religiosa e 0 equi-
pamento militar procurado pelo pr6prio soldado permitiram a origem
e existencia das cidades. Encontramos, tarnbem, no Oriente, indicios de
urn desenvolvimento semelhante. Na india, achamos oircunstancias
que permitem aparecer alguma cidade no sentido do Oeidente, as-
sociando 0 fenorneno de "auto-equipamento" e 0 direito de cidadania;
quem pode fornecer urn elefante para 0 exercito e 0 cidadao de di-
reito pleno, na cidade livre de Vaic;ali. Na Mesopotamia primitiva,
os cavaleiros fazem a guerra entre si e fundam cidades. as quais sa
adnllnistram com autonomia. Entretanto, aqui e ali, tornam a desa-
parecer os indictos, enquanto surge a grande monarquia a base da
regulacao dos canals de Irrigacao. So no Ocidente, tal desenvolvi-
mento atingiu a maturidade.

Outro obstaculo para a origem da cidade, no Oriente, foi a
magia. Na fndia, as castas roram incapazes de criar urna comuni-
dade de culto e urna associagao muniCipal, porque, ritualmente, eram
estranhas entre si, 0 que expUca, tambem, a especial posigao dos ju-
deus na ldade Media: as catedrais e a comunhao foram os simbolos
de. tmiao municipal; mas os judeus nao podiam rezar naquelas nem
participar desta, vendo-se, por conseguinte, condenados a formar
as comtmidades da Diaspora. 0' que, em compensagao, contribuiu
para que, no Ocidente, se criasse a cidade foi, na Antiguidade, a am-
plitude com que se eonseguiu a liberdade sacerdotal, a falta de urn
monop6lio religioso com relagao aos deuses, como 0 que havia
na Asia. Na Antiguidade Ocidental, os funcionarios municipais cui-
davam dessas relal;Oes; 0 dominic da polis sObre 0 patri1nonio dos
deuses e as prebendas sacerdotais, levavam a dispor, em arremata--
9900, dos oficios sacerdotais, porque a isto nao se deparavam obs-
ta-eulos de carater magico, como na fndia. Em epoeas posteriores,
tres fatos de grande importancia foram, entao, deeisivos no Ocidente:
a profecia judaiea, que liquidou a magia dentro do judaismo, embo-
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ra 0 "encantamento" considerado como coisa real, todavia, fora cria-
do como obra do diabo e nao manitestacao divina; 0 mllagre da
Pascoa, confraternizacao no pneuma crrstao, de grande importancia
na expansao do primittvo entusiasmo crtstao: e, finalmente, 0 dia de
Antroquia (Gal. 2, 11 e segs.), em que Paulo (em opostcao a
Pedro) praticou a comunidade de cultos com os nao-circuncidados.
As barreiras magicas entre linhagens, tribos e povos, que, em parte,
tinha conhecido a polis anttga, ficaram eliminadas, produzindo-se,
desse modo, a possibilidade para que surgisse a cidade Ocidental.

Conquanto a "cidade" (no' .sentido proprio) e algo especifica-
mente Ocidental, encontram-se"'d~htro desta evolucao diferencas fun-
damentais: primeiro, entre a' ~~igmdade e a Idade Media; depots,
entre 0 SuI e 0 Norte da Eurqpa.

Na primeira epoca d~ Cieg~:v.olvimento da associacao mumci-
pal, e extraordinaria .a serilellifuf~ entre a cidade' antiga e a medie-
val. Em ambos os casos, sao ~"estirpes cavalheirosas, com regime
proprio de vida, as que, como participantes ativos, integram a as-
sociacao politica municipal, enqiianto que 0 resto da populacao fi-
cava obrigada a -obedtencia. Qt{ando triunfou a revolucao italiana
contra Bizancio (hoje Constantinopla), urna parte das linhagens ve-
nezianas se reuniu no Rialto, porque dali comecou a navegacao ate
o Oriente. Veneza introduaiu no comercio e na guerra maritima urna
parte do sistema politico bizantino, mesmo depois de sua indepen-
dencia. Tambem, na Antiguidade, participaram as linhagens, nao
mais como mercadores, propriamente ditos, mas sim como proprie-
tarios de navios, ou como outorgantes de credito ao comercio: e
notavel que, na Antiguidade, nao houvesse nenhuma cidade impor-
tante, afastada do mar, na distancia alem de uma "[ornada". SO-
mente floresceram os micleos urbanos que, por motivos politicos
ou situaeao geografica, tiveram grandes possibilidades de participar
do comercio. Por isto, e inexata, em principio, a afirmativa de Som-
ba.rt, 1 de que a renda territorial e a mae da cidade e do comercio.
Com tal afinnaQao, 0 estabelecimento na cidade e motivado pela.
possibilidade de se uttiizar 0 rendimento da terra para empr@sas co-
merciais, donde resuIta. a importante influencia do comercio s6bre a
antiga forma9ao da cidade. No inicio da Idade Media, 0 curriculum
vitae de urn homem importante de Veneza era 0 seguinte: primeira-
!mente, trabalhava como merceeiro, depois, empreendia continuas via-

1 Veja-se W. SOMBART, DeT moderne Kapitalismu8,' I, pag. 149
e l!eg3.
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gens de neg6cios ao alem-mar, para distribuir, de regresso, os lu-
eros corn aqueles que the haviam dado 0 credito: este constava de
mercadoria ou dinheiro fornecido pelos nobres. Se 0 resultado era
favoravel, passado algum tempo, podia adquirir propriedades em
Veneza: terras e embarcacoes. Como proprietario de terras e na-
vios, 0 caminho para urn titulo nobtharquico estava aberto, ate 0

encerramento do Grande Conselho (1297). A expressao utilizada pa-
ra designar os mernbros das linhagens que dispunham de rendas ter-
ritorWs ou de capital, obtidos em empresas cornerciais, era, na Ita-
lia, scioperato, e, na Alemanha, ehrsamer Milssigganger, ou seja 0

"ocioso honrtuio", Naturalrnente, existiam entre a nobreza de Ve-
neza algumas linhagens que se dedicavam a exploracao protissional
do comercio, do mesmo modo que, na epoca da Reforma, as fami-
lias nob res empobrecidas, tiveram que buscar 0 sustento dentro do
setor da burguesia. Normalmente, 0 cidadao de direito pleno e 0

nobre, na cidade, sao pessoas que possuem terras e capital em em-
presas, vivendo de seus rendimentos; todavra, nao atuam de modo
ostensivo no comercio ou na industria.

Ate aqui 0 desenvolvimento da Idade Media coincide corn a an-
tiga. Uma e outra se separam, ao implantar-se a democracia. A
principio, prosseguem registrando-ss algumas coincidencias : l~.:fll.10£"
plebs, popolo, "burguesia", sao palavras distintas que anunciarn 0

advento da democracia. Designam a massa de burgueses que nao
pratica os costumes pr6prios de cavaleiro. 0 nobre, 0 homem
de tendencias a cavalaria e de capacidade feudal, sao vigiados: estao
prlvados do voto e, afinal, despojados de direitos, como fez Lenine
com a burguesia russa. A base da dernocratizacao e, em t6da parte,
de natureza puramente militar; firma-se na instituicao de uma in-
fantaria disclplinada, como ados hoplitas, na Antiguidade, ados'
exercitos corporativos na Idade Media, sendo decisivo 0 triunfo
da disciplina militar sobre a luta de tipo heroico.1

A disciplina militar. significa a vitoria da democracia; como se
'podia e se que ria atrair as massas nao vinculadas a cavalaria, se
lhes davam armas, com 0 que se punha em suas maos 0 poder po-

1 Gonforme os testemunhos gregos mais antigos da epoca. de Ale-
xandre, 0 Grande, os exercitos da India conheceram a divisao tlitica,
como tambem a luta singular entre os herois, e, no exercito do Grao-
-MongOl, junto aos guerreiros recIlltados e equipados, manteve-se 0 guer-
reiro que se equipava por conta pr6pria, e que desfIlltava grande es-
Uma social.
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litico.1 Ao lado disto, 0 pq:der -do dinheiro tern papel de impor-
tancia, na Antiguidade 'c6m:8'c;;~~, Idade Media. Como a cidade, em
sua origem, micra, agoia~" "'''', OlD, a sua luta como alia do es-
pecial, com funcionarios:\C Elforos espartanos, como re-
presentantes da democra& "....... ' ' aos reis; e as tribunos do povo,
em Roma. E funci(mari(i~:'d~~>:tiitimo tipo 0 capitano del popoto ou
della merctuiasiza: 'alias su~(;~~ii:l.cteristica consistia no" fato de que
erarn os primeir~s fun~iofi~i1b,~!:;::consCientementeilegitimos. Os con-
sules da cidade italiana lEW~:tn\h:;~fuseu titulo 0 tiei gratia, menos
o capitano" del popolo. A l1:egi~tlade e a origem do poder do tri-
buno; e sacrosanctus, pr€c:fS"~te porque nao e runcionarto Iegi-
timo e, como resultado, :6.ab sii¥!:~contra protegido, senao pel a inter-
vencso divina (e pela vinganca pOliUIar). 0 desenvolvimento de ambos
e iguaL Os mteresses decisivos Sao os estamentais, mas riao os de
classe. Antes de tudo trata-se da protecao das linhaqens, Os popo·
Zani sao rtcos, lutaram nas grandes guerras das cidades, estao ar-
mados, porern sentem-se relegados e nao se querem expor ao des-
prezo que atingira a sua propria condicao. Enfim, a igualdade re-
vela-se tambem nos meios que colocam a disposicao dos runciona-
rios ilegitirnos da federaC;ao especial. Em linhas gerais, tern direito
a intervencao nos processos dos plebeus com as linhagens; a este
fim serve 0 direito de mtercessao, 0 mesmo no caso do tribuno ro-
mano, como tarnbern no caso do capitano del popola, em FlorenQa:
difererica que se expressa na cassacao processual, ou na justiQa con-
forme a lei de Linch. 2 A federaC;8.oespecial exige que os estatutos
da cidade sejam apenas obrigat6rios quando os plebeus hajam con-
cordado. 0 principio romano de -direito: ut, quod tributim plebs
iussisset, populum teneret, teItl, SUa replica nos ordinamenti della
.giustizia florentinos e na el.i.rIrin1l.~a.odos que nao sao trabalhadores,
na ditadura operaria instaurada. por Lenine. Urn meio nOvo da
democracia para garantir 0 seu dominio e a. obrigac;a.ode fa.zer parte da
pZebs. Na Antiguidade, a nobre.Za se v~ obrigada a se inscrever nas
tribos, e, na Idade Media, nas corpora~oes, embora, em muitas oc~-
sioes, nao chegasse a conseqtiencia extrema. Por fim, encontra-se
tambem urn repentino e quase extraordinario incremento dos car-
gos ptlblicos; a burocracia torna-se nurnerosa, em face da necessi-
dade em que se acha 0 partido vencedor de prover com prebendas os

:Ill evidente 0 paralelo com a revolu~a.o alema. de 1918. .
2 Resultado semelhante produz na revolu~ij,o alerna. (1IH8): a eXl-

gencia dos Conselhos -de Soldados, que 'pretendiam referendar as sen-
ten~as judiciais.
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seus parttdartos. Ate aqui tem-se uma coincidencia entre a demo-
cracia antiga e a medieval. Todavia, por outro lado, as diterencas
que se registrarn. sao multo substanctais, Em primeiro lugar, como
elemento externo, as seQoes ou grupos em que se divide a cidade. Na
Idade Media, sao as corporaeoes os elementos constitutivos; na An-
tiguidade, nunca possufram essa caracteristica.

Ao focalizarmos, mais uma vez, as corporacoes medievais, vertri-
camos como vao chegando so governo da cidade as diferentes ca-
madas corporativas uma apes outra, A camada mais antiga des-
tas classes, constituida dos arti tnaqqiori, se distingue dos arti
minori, em Florenc;a, a classica cidade das coroporacoes. Corn-
preende a prfmetra, de "urn Iado, comerciantes, cambistas, ou-
rives e, portanto, empresarios que precisam de urn conside-
ravel capital de exploracao: de outre, juristas, medicos, forma.-
ceuticos e, em resurno, as "pessoas cultas e abastadas", ria acepcao
da burguesia moderna. Das corporacoes de empresarios pode-se ga-
rantir que, no minimo, uns 50% de seus membros eram rentistas.
Esta categoria de gente "culta e abastada" recebe a denominacao de
popolo arasso, ou seja gente "gorda" que vive "a tripa Iorr a". Tal
expressao encontra-se nos Salmos, no ressentimento peculiar do
homem virtuoso com respeito a classe de nobres e rentistas que
esta acima dele: os "gordos", como costuma dizer-se, com rrequen-
cia, nas Escrituras.

Abaixo dos arti maggiori encontram-se os pequenos capitalistas,
os arii minoTi, acougueiros, padeiros, tece16es etc., os quais, pelo
menos na Italia, ocupam urn lugar muito pr6ximo a classe ope-
raria (enquanto que, na Alemanha, foram, em parte, grandes em-
presarios). Os operarios, propriamente dito, os ciompi, s6 de rna·
neira excepcional chegavam ao governo, isto quando a nobreza se
aliava as classes baixas contra a cIasse media.

Sob 0 dominic das corpora~6es, a cidade medieval cultivou uma
classe especial de politica: a chBm~a pOlitico. econ6mico. munici·
pal. 1 Sua finalidade fOi, por urn lado, a manuten9ao das possibili-
dades tradicionais de alimenta<;ao e lucro, e, por outro, a tendencia
geral a que 0 campo servisse aos seus interesses lucrativos, mediante
os direitos feudais e a obrigac;ao de mercado. Alem disso, essa po·

1 Vejam-se as pags. 144 e segs.: 147 e segs., 202 e segs.; .alem disso,
GIERKE, op. cit., vol. I; da bibliografia referente a. cidade medieval, prin-
cipalmente; G. FAGNIEZ, Stude sur l'itndustrfe et J;a, c"la-sse indust-rieZle a
Par-i8 au 13e et 11,e siecle, Paris, 1877; KOTZSCHKE, op. cit., pag. 123 e
segs., com refer~ncias bibliograticas (com mais detalhes: DAHLIVIANN-
WALTZ, ns. 2276 e segs .. 5653 e segs" 6845 e sP.g's.).
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Utica tentou obstar e Impedir 0 desenvolvimento de
grandes empresas. a opostcao entre 0 capital
mercantil e.o corporacao, bern como .0 desen-
volvimento da e da instttuicao dos oficiais-artf-
fices como urn moderno. Isto de modo al-
gum e na 0 dominio da democracia. To-
davia, nao deixamos alguns vestigios, inclusive em
Roma: os [abri da orga:nii~[o "militar; artesaos e ferreiros milita-
res sao residues deste genero.> Mas, na epoca de plena democracia,
nao se ve nada disso, a nao -ser no Baixo Imperio Romano. Falta,
assim, na Antiguidade, a corporacao como fator dominante da ci-
dade e, em consequencia, faltam a politica corporativa e a luta entre
capital e trabalho, tal como se registra nos fins da Idade Media. Em
seu Ingar, aparece, na Antiguidade, a contrapostcao entre proprie-
tarios e deserdados. 0 proletarius nao e, como sup6e Mommsen,2
urn homem que s6 pode servir ao Estado dando-lhe urn grande nu-
mero de filhos, mas sim 0 descendente deserdado de urn proprieta-
rio e cidadao de direito pleno, isto e, de urn assiduus. T6da a po-
litica da Antiguidade se orieritava no sentido de impedir que se for-
massem tais proletarii, Iimltando-se a servidao por dfvidas e ate-
nuando-se 0 direlto de obriga!t'oes. Realmente, na Antiguidade, era
normal a luta que existia entre ·0 credor urbane e 0 devedor cam-
pones. 3 Na cidade, fixava-se 0 patriciado que emprestava diriheiro;
no campo, a gente modesta que ele precisava; e, na estrutura do
antigo direito de obrigacoes, Uriia relacao deste genero, facilrnente,
deu lugar a. perda da propried8:de e, como resultado, a proletariza-
Qao. Por todas estas razoes, a ct4?-de antiga nao conheceu urna poli-
tica de alimenta«;ao a maneira· da medieval, senao, somente, um.a
politica militar de manuten<;i'ib· do XA.npO~, do fundus, a base do
qual pode viver urna pessoa e equipar-se urn soldado. Deseja-se pre-
venir e evitar que 0 poderio militar se debilite. Tampouco as gran·
des reformas dos Gracos podem ser compreendidas, em absoluto,
na acepQao modema, como regras ou medidas para solucionar as
lutas de classe; estao orientadas no sentido puramente militar, como

Veja.-se pag. 139.
2 Veja.-se TH. MOMMSEN, Romisches Sta(Ltsrecnt, III, pag. 237 e

840, nota 2.
3 Veja-se R. POHLMANN, Ge.schichte des anti1cen Kom;mwnis-mus w.

Sozialismus, 2 vols., Munique, 1893-1901 (2." ed., 1912, sob 0 titUlo:
Gesohichte der sozw,le7!. Frage una des SozmZismus in der anti1cen Welt;
3.'" ed., 1925, hr.g. u, mit eine-m An1wng: de FR. OERTEL).
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~timo recurso de conservar 0 exerctto burgucs, e de evitar 0 exer-
Cl~Omercenarto. Adversario da linhagem, durante a Idade Media,
f~l, de urn ~ad~, 0 empres.a~io,. de outro, 0 artesao. Em compensa-
~~, na Antlguldade, seu rmrmgo foi sernpre 0 camponas. Devido
a estes contrastss, a cidade aritiga possui urn tipo de divisao dire-
rente da medieval. Nesta, a lirihagem se ve obrigada a incorporar-sa
~ "corporacoes", naquela, aos "povoados" on!J.OL, tribus, circunscrr-
?oes. de proprtetarros de terra, onde se estabelecem com direitos
19ltalS aos proprtetarros rurais. Na Idade Media, se artestmaram,
do mesmo modo que na Antiguidade se haviam agrarizado.

19ualmente, 0 desenvolvimento da antiga democracia se carac-
~eriza porque as diferentes camadas democraticas se substituem umas
as outras, Primeiro, ocorreu urn avancado classis, 0 grupo dos 0,,).,0-

'!tcxpEx6J..1.EVOL que se equipavam a si mesmos com couraca; em con-
sequencia da politica naval, numa epoca da Antiguidade, especial-
mente em Atenas, as classes necessitadas chegaram a' exercer 0
dominio, quando para equipar a frota tratou-se de utilizar todas as
classes da populacao. Assim, 0 militarisrno ateniense deu lugar a
que, na assembleia do povo, os marinheiros tivessern a supremacia.
Em Roma, sobreveio urn desenvolvirnento semelhante desde a irrva-
sao dos cirnbros e teut6es, mas nao em forma de concessao de di-
reitos civis aos soldados, e stm pelo desenvolvimento de urn exercito
profissional, com seu imperato?" a frente.

A estas diferenQas entre a evolucao antiga e a medieval se
[unta a das circunstancias estamentais.

o cidadao tipico cia cidade corporative, na Idade Media, e co.
merciante ou artesao: soments e cddadao de direito pleno quando e
proprietario de casa. Na Antiguidade, pelo contnirio, 0 cidadao ti.
pico de direito pleno e 0 proprietario rural. Na cidade corporativa
domina, portanto, a principio, a desigualdade estamental. 0 que
nao e proprietario necessita del'e como seu fiel depositario (Sal.
manns), quando quer adquirir terras. Por esta razao acha-se pre.
judicado na ordem processual, e esta capitis diminutio juridica se
compensa pouco a pouco, e nao em tClda a parte por completo. Quan-
to a sua pessoa, todavia, 0 cidadao medieval e liVre. 0 lema "0
ar da cidade 0 torna livre" quer dizer que, transcorrido urn ana e
.urn dia, 0 senhor ja nao tinha direito a reclamar 0 servo corpo-
ral que 0 havia abandonado. Conquanto nao f6sse urn principiO
ger_al, e, particularmente, tivesse sofrido fortes limita<;6es pela legis.
l~~ao_dos Hohenstaufen, contudo, atendia a sensibilidade juridica dos
(;aaadaos a quem interessava, ao mesmo tempo, por raz6es milita.'
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res e tributarlas. Assim, '8; ;;t~dencia decisiva no desenvolvimento
da cidade medieval foi a' de'Sd~fuPensaQa.o estamental e cessacao de.
falta de liberdade. Em. sua epeca primitiva, a Antiguidade conhe-
ceu direrencas estamentais semelhantes as da Idade Media. Conhe-
ce a diferenc;a entre 0 patrono e 0 cliente, que tinha de seguir ao
guerreiro como seu escudeiro; conhece a relacao de vassalagem e
escravidao. Entretanto, a. medida que vai se robustecendo 0 po-
der municipal e se desenvolve ate a democracia, acentuam-se as de-
sigualdades estamentais: os escravos sao comprados em grande quan-
tidade, ou raptados, constituindo, nas grandes cidades, uma ca-
mada inferior cada vez maior. A seu lado aparecem os libertos. A
cidade antiga mostra, deste modo, em oposic;ao a. medieval, uma
desigualdade estamental cresce.#ite. Finalmente, na Antiguidade, nao
se podem achar nem vestfgi.d~.:do monop6lio corporative, que e
caracteristico da ldade Medi~.· .Na democracia ateniense, encon-
tram os os documentos relatNliY.s.'1:1. construcao das colunas para 0
Erection, que, no mesmo "gI:up~;:"de trabalho, participam atenienses
livres e escravos; aparecem ~g~sllltimos como operartos prepara-
dores, diante dos atenienses U~es, situaC;ao que, na Idade Media,
nao foi possivel imaginar-se terii:i:6 em conta a existencia de urna in-
dustria poderosa e livre.

Em surna: de tudo isto se pede concluir que a antiga democracia
municipal e uma corporaciio politica. Tern, obviamente, certos inte-
resses de tipo lucrativo, que aparecem monopolizados; mas trata-se
de interesse de cardter belico: os tributos, as presas de guerra, os
subsidios interrnwricipais, sao cti·vididos, somente, entre os cidadaos.
Como a corporac;ao artesa da ldade Media, a corpora<;ao civico-de-
mocratica da Antiguidade nao tinha interesse ern admitir wn gran-
de nUmero de participantes. Esta limita<;ao de cidadaos foi uma
das razoes da decadencia das Cidades-Estados dos gregos. Monop6-
lios desta corpora<;ao politica sao as cleruquias, a distribuiQao das
terras conquistadas entre os cidadaos, assim como a divisao das
presas de guerra. Afinal, com os recursos que obtem por meios
politicOS, a cidade page. subven<;oes aos teatros; distribui<;oes de ce-
reRis e remunera~oes aqueles que constituem parte dos jurados e da
ecclesia. Urn estado pennanente de guerra era, portanto, 0 estado
normal dos cidadaos gregos de direito pleno. Sabia disso urn de-
magogo como Cleon, a razao por que desencadeava urna guerra: com
ela "enriquecia a cidade", enquanto que os tempos de urna paz pro-
longada se tomavam insuportaveis para os cidadaos. Todos aqueles
que se dedicavam a atividades lucrativas ficavam exclufdos: tal
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ocorre com os libertos e os metecos; neles, encontramos, pela pri-
meira vez, algo semelhante a burguesia modsrna, exc1uida da ter-
ra, porem abastada.

Enquanto a antiga Cidade-Estado manteve sua forma caracteris·
tica, dela nao se viu surgir uma corporacao artesfi, nem coisa pare-
cida; em seu lugar, desenvolveu-se urn monopolio politico-militar pa-
ra os cidadaos, constituindo uma corporacao de soldados, por ra-
zoes puramente guerreiras. A cidade antiga representava 0 maximo
desenvolvimento da tscnica militar de seu tempo. Era impossivel
opor-se a um exercito de hoplitas ou a uma leg'iao rornana qualquer
outra formacao que pudesse ser digna de combate-los. Deste modo,
explica-se que, na Antiguidade, urn afa de lucro se oriente no sen-
tido de ganhos belicos e ate outros beneficios, que pudessem ser
adquiridos por vias puramente politicas. Frente ao burgues aparece
banause, 0 que se dedicava a atividades lucrativas de tipo pacifico,
na acepcao moderna. Em cornpensacao, no inicio da Idade Media,
o centro de gravidade da tecruca militar se acha fora das cidades,
entre os cavaietros. Nada se podia opor a um exercito de cavaleiros
armados. Esta foi a razao por que os exercitos corporativos das ci-
dades (com excecao da batalha de Courtray, em 1302) nunca se
constttuiram nas for<;as de ataque, rnantendo-se sempre na defensi-
va, Por isto, os exercitos municipals da Idade Media nunc a pude-
ram exercer uma runcao corporativa de lucre, como as antigas tor-
macoes militares dos hoplitas e das legtoes.

Dentro da area do Ocidente, verificamos, durante a Idade Media,
uma forte opostcao entre a cidade do Sul e a do Norte. No SuI, os
cavaleiros residiam na cidade; no Norte, fora dela, pelo fato de que,
desde 0 principia, ja tinham sua residencia afastada do centro ur-
bano. No Norte, os privilegios mUnicipais incluiam a clausula de
que a cidade devia proibir, dentro de sua area, a residencia efetiva
de cavaleiros; estes, por sua vez, desprezavam 0 patriciado munici-
pal, a quem consideravam como, inimigo. A razao disto reside na
circunstancia de que, no Norte e SuI, 0 aparecimento das cidades
,teve lugar em epocas diferentes. Quando as comunas italianas ini-
ciaram a sua ascensiio, a tecnica militar da cavalaria ja havia atin-
gldo seu maximo desenVOlvimento_ A cidade viu-se obrigada a obter
cavaleiros a soldo, ou a aliar-se a eles. Em resumo: as guerraS mu-
nicipais, entre guelfos e gibelinos nao sao senao lutas de diferentes gru·
pos de cavaleiros entre s1. A cidade insistiu que os cavaleiros se incor-
porassem .a ela, submetendo-se ao inurbamento, porque nao queria
que desde seus castelos mantivessem as estradas inseguras, e, alem
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disso, desejava que 0 cavaleiro se convertesse em cidadao de pleno di-
reito. 0 contraste mais forte com rererencia a esta situacso e 0 que ofe-
rece a cidade Inglese, a qual diferentemente da alema e da Italiana,
nunca constituiu uma Cidan~J!:~;t~o; com raras excecoes, nao chegou a
dominar 0 campo e nem ~t~Cl.e.t:~a ~le suas prerrogativas. Faltava-lhe,
para isto, o· poder militar.:··.e :;"R.:vontade. Sua autonomia resultava
do fato de se fazer atx:Ein~tarib do rei na cobranca de trrbutos,
sendo somente cidadao. aqiffile' que participava do arrendamento ou
nos impostos, 0 qual estaV3;Yde'acordo com a cidade para paga-
mento conjunto dos mesmOs.:.>~\~1>osi<.<aoespecial da cidade ingtesa
expltcava-se pela extra.or.cii:min .', centracao do dominio politico na
irnglaterra, desde Guilhel:':l'n:'ej": quistador. Isto se deve ao fato
Ide que, no seculo XIII;'·;,O's' . ··cipios ingleses se reuniram em
Parla:nento, enqua,nto que Os:/' . ,....'airos d~les dependiam; na ordem
pecunlaria, quando querla:m. ·,o'ri:ter algo da coroa; por seu turno,
as cida.des dependiam, milita.nnente, dos cavaleiros. Desde que se
iniciou a representacao parlamentar, desapareoeu para a cidade iso-
lada 0 motivo e a possibilidade de desenvolver uma polftica propria.
A oposieao entre a cidade e 0 campo logo desapareceu. A cidade
acolheu em massa, dentro dos Iimites de seu direito municipal, os
gentlemen rurais. A burguesia municipal conseguiu, afinal, a supra-
macia, conquanto a nobreza ainda continuasse a manter, por muito
tempo, a dire<;ao dos neg6cios.

Ao investigar as consequencias que teda esta situ~ao teve para
o desenvolvimento do capttausmo, interessa considerar a diversidade
das atividades tuoratioas exercidas na Antiguidade e na Idade Media,
assim como os diversos tipos de capitalismo.

Encontramos, primeiramen~, por t6da a parte, e nas epocas
~ mais difere~tes, varios tipos de uIil capitalismo irracional: empre-
'. sas capitalistas que tinham por fin!l-~e' .~_.~~~~mento _9.os tri-

htitOS (tanto no Ocidente como na China, e na Asia Menor) e' au-
tras eSEecies de contribuig5es para finan.ciar ~guerra (na China e
.liB- india, na epoca dos Esta.doS parciais); capitalismo mercantil de
t1po especulatlvo, tal como os izi~rcadores 0 conheceram, quase sem
excec;a.o, em tOdas as epocas d,a ~6ist6ria; e capitalismo usurd_!i9.,_~
atraves dO..ernprestimQ_, explora as nece~!idadeS alheias. TOdas es-'GS---ro;:m:a; "de-' capitalismo sao orientadas no sentl'('{()(la presa de
guerra, dos impostos, das prebendas oficiais, da usura oficial (quan-
do 0 funciomirio foi financiado por suas empresas, como Cesar por
Creso, e logo trata de cobrir seus debitos mediante abusos oficiais),
e finalrnente dos tributos e das soluQoes de necessidades diarias.
;Odas estas forarn, sbmente, circunstancias economicas de carater ir-
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racional, sem que jarnais surgisse delas urn sistema de organizacao
do trabalho. 0 ca-eii~~c!Es~_l t~m_.e.m_-c.onti,l.,.~s possibilidades
d~ lEerca~o!. .~¥l.~~ga~_~~~~_e_~ti?g ....~~.!.~....~!:.

{.tIlto dO termo.L_quanto mais rlWlOn-a"lrar mais se baseia na venda
-para grandes rnassas e na possibilidade de abastece-las. f:ste capi-
talismo, elevado a categoria de sistema, apenas se consegue no de-
senvolviInento moderno Ocidental, nos fins da Idade Media, enquanto
que, na Antiguidade, s6 existiu Ulna classe de capitalista cujo racio-
nalismo poderia se comparar com 0 capitalisrno moderno: referi-
iri'o.nos aos cavaleiros rornanos.

,Quando a cidade grega precisava de credito, dava em arrendamento
terras da comunidade ou tinha de fazer fornecirnentos; via-se obr igada a
organizar uma concorrencta entre os diferentes capitalistas mterlocais.
Em Roma, pelo contrario, chegou-se a estar na posse de Ulna ciasse ra-
clonal de capttalfstas,. os equites, dos cavaleiros romanos, que, desde a
epoca dos Gracos, desempenhou Ulna mtssao importante no Estado. 0
capitalisrno desta classe se orientava inteirarnente nas oportunidades
estatais e politicas, como 0 arrendamento do aqer publicus, isto e, do
pais de conquista, e dos dommios, assim como 0 arrendamento de
tributos, 0 financiamento de caudilhos politicos e de empresas guer-
reiras. Na pclitica roman a influi, temporariamente, de modo decisivo,
conquanto tivesse que contar com a hostilidade da nobreza .

A diferens;a entre 0 capitalismo antigo e ° dos fins da Idade Me-
dia, registra-se no fato de que 0 da epoca medieval orientava-se no
aproueitarnento das possibilidades do mercado atuando no sentido
do desenvolviInento ate a decadencia das liberdades mumcipais.
Igualmente, neste caso, verificamos diferencas fundamentais entre
a evoluc;ao na epoca antiga e. na medieval-modema. Na Antiguidade,
a liberdade municipal desaparece, deixando caminho a urn imperio
mundial burocraticarnente organizado, dentro do qual nao mais exis·
te lugar para 0 capitalismo politico. AsSim, vemos como os impe-
radores que, a principio, se apoiavam no capital financeiro da ca·
valaria, se emancipa:n, cada vez mais, desta situaga.o de depend€mcia,
eliminando os cavaleiros do arrendamento de tributos e asseguran-
do-se como fonte mais abundante de riquezas, nos rnoldes dos reis
egipcios, que souberam, igualmente, independer dos poderes capita-
listas a satisfa~ao das necessidades politicas e militares de seu Esta-
do, regi,strando 0 fato de que, alem disso, 0 arrendatario de tributos
terminava como funcionario fiscal.! Na epoea imperial, 0 arren-

1 Veja-se U. WILCKEN, Papyrusk1mde, T, 1, pags. 169 e segs., 329
e segs.; DO MESMO AUTOR, Ale.r.:ander der Grosse u.nd die heZ7.en1sti-sche
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damento a a:propri~o permanente de
.concessoes publtcas outorgadas

aos empresartos, ~' e as .corvetas efetuadas
pelos. suditos. As populaeao se distribuem pro-
f~ssionalmente, e assumem as encargos pu-
blicos, com Tal desenvolvimento signifi-
ca a aniquilarnento do 1 Em ·lugar do exercito
mercenario aparece a '.-para os navios de guerra existe a
"chamada obrigatoria": toda aicolheita de cereais, quando se ori-
gina de zonas com excedentes 'tie producso, distribui-se, conforme
as convenienctas, entre as:-'illf6~#'tes cidades, elirnmando 0 comer-
cio privado; a obrigaQao de con~t'ttiir estradas, e, em geral, qualquer
outro encargo, recai sobre OS 6mbros de determinadas pessoas, Ii-
gadas a terra.' Por Hm, os municlptos romanos perseguem seus bur-
gornestres, igualmente como as' .municlpios rurais exigern a obser-
vancia dos estatutos da cidade e reclarnam aos conselhos municipals
suas propriedades, visto que todos os habitantes respondem de
modo sclidario pelos irnpostos, e prestacoes do origo, que por sua
vez e copiado da tl5La do Egito ptolemaico: os deveres dos vassa-
los so podem ser cumpridos na terre de origem. Desde que se de-
senvolveu este sistema, ficaram 'eliminadas para 0 capitalismo as
possibilidades de progresso poUtico. No Estado Iiturgtco romano existe
tao pouco espaco como no Estado feudal egtpcto.

De mane ira multo diferente desenvolveu-se 0 destino da cidade,
na epoca moderna, Tambem, neste caso, tem-se-lhe privado, cada
vez mais, de seu regime de autorromta administrativa. A cidade in-
glesa dos seculos XVII e XVIII" n.~_oera senao uma clique de gull-
das, que apenas podia aspirar uma signific~ao financeira e e~ta-
mental. As cidades alemas da .mesma epoca, com excec;ao das lID-

periais, eram povoaQoes rurais, as quais se lhes outorgava tudo. En-
tre as francesas, tal desenvolvim.ento se produziu muito antes. As
cidades espanholas foram subjugadas por Carlos V, por motivo de
uma insurrei<;ao dos comuneros. As italianas se achavam em poder
do Signorie. As russas chegaram a atingir a liberdade municipal, ca-
racteristica do Ocidente. As cidades sao privadas da regalia mi-
litar judicial e industrial. Formalmente, nada se modificou,. nos an-
tigos direitos. Na realidade, as cidades da Idade Moderna ficaram
privadas de sua liberdade, como ocorreu na Antiguidade, ao se insti-

Wirtschaft, "Schmollers .Jahrbuch", XLV (1921); MAX WEBER, artigo
Agrarverh<iltnisse im Altertum, no "Handworterbu~h" (3, pag. 181).

1 MAX WEBER, op. cit.
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tuir 0 dominio romano, sendo que, agora, ficaram sob a dominic de
Estados nacionais competidores, que se encontra vam em constan-
te luta, pacifica ou guerreira, para conseguir a hegemonia. Esta luta
ou competencia criou as rnaiores possibilidades ao capitalismo do
Ocidente rnoderno. 0 Estado isolado teve de concorrer para as-
segurar 0 capital, livre de movimentos, que the prescrevia as con-
di<_toessob as .quais podia prestar-lhe apoio para conseguir a con-
di<_taoburguesa nacional, a burguesia no sentido moderno da pala-
vIJ-...:..,Portanto, e 0 Estado racional cerrado que as segura ao capita-
lismo as possibilidades de subsistencia: enquanto nao cede seu lugar
a urn imperio mundial, 0 capitaIismo pode perdurar.

§ 8. 0 Estado Baelonal

A. Estado RacionaI. - Direito e Burocracia

riO Estado, no sentido de Estado racional, so se registra no Oci·
il dente.f No antigo regime Chines,1 acima do poder inquebravel das
,_. linhagens, guildas e corporacoes, estendia-se uma tenue camada de

funcionarios: os mandarins. 0 mandarim e, geralmente, urn literato
de rormacao humanista, que possui uma prebenda, mas carece de
todos os conhecimentos em materia de admmistracao: ignora a ju-
rrsprudencia, mas, em compensacao, e caligrafo; sabe fazer ver-
sos; conhece a milenarta literatura dos chineses, sendo capaz de in-
terpreta-la, 0 traba:lho politico que pode realizar carece de importan-
cia. Urn funcionario desta natureza nao administra por si mesmo. A
administracao encontra-se em maos dos funcionarios de sua reo
parti<_tao. 0 mandarirn e mandado de urn lugar para outro, a fim de

'que nao consiga se radicar em nenhum. A ~le e vedado desempe-
nbar 0 cargo em sua terra natal. Em virtude de nao compreender
o dialeto da provincia em que serve, torna-se para ele impossivel
lidar com 0 publico. Urn Estaclo com ernpregados desse genero e
algo muito diferente de urn Estado ocidental. Na realidade, tudo
descansa sobre a ideia magica de que a exceH~ncia da imperatriz e
dos funcionarios, isto e, a sua perfeita forma<;ao literaria, basta pam

'manter tudo em ordem, em tempos normais. Deste modo, se e surpre-
endido por uma estiagem ou algum outr~ acontecimento adverso, pro-
mulga urn edito determinando que se tornem mais duras as pro vas de

, I
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composicso de versos, ou~,qlltfjh~~.(:aceleremos processes, porque de
outra mane ira os «espfr.i~o~, s¢'''Firritam.. 0 Imperio e um Estado
agrario. Por isto se explic.a:~\oi";P~deriodas linhagens agrfcolas, em
que se ap6iam os nove .ciecirn~l)].da economia, junto aos quais apa-
recem as guildas e ass(jcia~6es"corporativss em toda a sua forc;a.
Afinal, tudo esta "entregue a .sua sorte". Os funcionarios nao fun-
cionam, so intervem em caso de agitaQao ou outros acontecimentos
de maior gravidade.

Diferente de tudo Isso, entretanto, e 0 Estado raclonal, tmico
terreno em que 0 capitalismo .moderno pode prosperar. Tal Estado
se ap6ia numa burocracia especla).izada e num direito racional.

Nos seculos VII e XI, 0 Estado chines experimentara um siste-
rna administrativo com tuncionarios especiaiizados, em lugar daque-
les de formaQao humanista; t()i:i~via, isso foi transitorlo, e nao se
tardou a sobreviver 0 velho Sistema, [ogando por terra a inovacao.
Nao se pode afirmar, com segtiranQa, que 0 espirito popular chines
tenha sido hostil a. burocracia especializada. 0 estabelecimento desta
(e, portanto, 0 do Estado ri1.Ci(j~iif). encontrou fortes obstaculos na
solidez da magia. Pelo mesniO'hlbtivo foi diffcil destruir as assocla-
goes de linhagem, como no Ocl.ciEJrite se conseguiu pela evolucao mu-
nicipal e pelo cristianisIllO.· ..

o Direito racional do Estado moderno, no Ocidente, segundo 0

qual 0 elemento importante e a tlUrocracia profissional, pro cede do
Direito Romano, no aspecto formal, embora nao seja no conteiido. 0
Direito Romano e urn produto do Estado municipal de Roma, que
nunca viu elevarem-se ate a hegemonia a democracia e sua justiQa,
no sentido da cidade grega. 0 tribunal grego dos heliastas ditava
justiQa como a cadi; as .partes tratavam de influir sObre os juizes
com procedimentos pateticos: lagrimas e imprecaQoes ao adversario.
Como revelam os discursos de Cicero, este procedimento se conhe-
ceu tambem nos processos politicos de Roma, mas nao nos civis,
onde impunha um iudex, firmando severas instrugoes para sentenciar
o acusado ou anular a questao. A burocracia bizantina da epoca
de Justiniano ordenou este Direito racional, no interesse dos funcio-
narios que desejavarn possuir urn Direito sistematizado, perfeitamen-
te estabelecido e, portanto; mais facil de aprender. Com a deca-
dencia do Imperio romano do Ocidente, 0 Direito caiu em maos
dos notarios italianos. ~stes, secundados pelas Universidades, tive-
ram grande empenho em ressuscitar 0 Direito Romano. Os nota-
rios reviveram as velhas f6rmulas contratuais do Imperio romano,
adaptando-as as necessidades da epoca., Baseado nesta experiencia,

Histori4 Geral da Economm 299

formou-se nas Universidades, urna teoria jurfdica. sistematizada. 0
importante na evoluQao e, sem duvida, a racionalizaciio do proces-
so. Como todos os processes primitives, 0 antigo procedimento ger-
manteo era estritamente. formal. 0 Iitigante que se enganava numa
so palavra da f6rmula perdia a dernanda, de vez que a formula pos-
suia urna importancia magica, e se terniam os inconvenientes do
erro. 0 formalismo rnagico do comportamento gerrnanico se adap-
tava muito bern ao formalismo do Direito Romano, e se traduziu em
seus rnoldes jurfdicos. Posteriormente, influiu,.. nesse sentido a mo-
nm-qUia rrancesa, ao criar 0 Instituto dos Advogados, cUja' rnissao
principal consistia na correta expressao das f6rmulas judiciais. Ou-
trossirn, houve a mfluencia do Direito canonico. A grande organiza-
Qao administrativa da Igreja necessitava formas fixas, com finalida-
des disciplinadoras, ante os seculares, e, tambern, para manter sua
propria disciplina interna. Com reterencia as ordalias germanicas
mal se podia concordar com elas, quanto mais converte-las em ele-
mentos integrantes da burguesia. Do mesmo modo, nao se podia
compraender que SUBSaQoes juridico-mercantis se orientassem por
um procedimento de luta - razao por que trataram logo de se Ii-
vrar do juga do duelo e das ordalias. Tambem a Igreja, vacilante
a principio, inclinou-se, -depois, a considerar que tais processes eram
pagaos, e, portanto, Intoleraveis, procurando, como resultado, estru-
turar 0 mais racionalmente posslvel 0 comportamento catoltco. Es-
ta dupla racionalizacao do processo, nos aspectos secular e tem-
poral, estendeu-se por t6das as terras do Ocidente.

Quiseram atribuir a ado!;ao do Direito Romano 1 0 fundamento
da decadencia da classe agraria, bern como a origem do capitalis-
mo. Reallnente, houve casos em que se tornou prejudicial aos agri-
cultores 0 emprego das normas do Direito Romano, par exemplo: a
transformac;ao dos antigos direitos comarcais (ou: da associaga.o da
marca) em servidoes resultou que aquele que apar-ecia como chefe
dessa agrupaQao valia como proprietario no sentido romano, e que
a posse pelos comarcaos ficava gravada com servidao. Por outr~
lado, na Franga, valendo·se de legisladores versados no Direito Ro·
mano, a monarquia tornou dificilimo aos senhores territoriais 0

despejo de seus colonos. Igualm-ente improcedente e admitir ao Di-
reito Romano a razao originaria do capitalismo, pois a Inglaterra,
patria ·do capitalismo, nunca chegou a adota-Io, de vez que, junto aos

, I

1 Veja-se G. V. BELOW, Die Ursachen de,- Re:zeption des romischen
Reo'hts in Deut8Chlamd, Munique e Berlim, 1905.
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trfbunais regios havia tuna .associacao de advogados que declarou
intangiveis as instttuicdes nacionais de Direito. Tal associacao im-
punha tuna teoria juridica; dela sasam os juizes (e continuam saindo):
por esta razao, nas Univer.siplAAes:.inglesasnao sa ensinava 0 Direito
Romano para que nao PUc1~~@irr;;atingiros assentos de juizes, perso-
nalidades que nao procede_;~m>,d,o seu grupo.

TOdas as demais inst:i~~~~:~caracteristicas do capitalismo rna-
demo provern de urns. otig'eni',:idffetente do Direito Romano: os tf-
tulos de. renda (as obrigaQoes?;:~'ii:Psernprestimos de guerra) do di-
reito medieval, para os quais cS~~icbntoua influencia do Direito Ger-
manteo. as titulos repreSeIl,;ta~~f?s,de capital (a~i5es) derivam do
direito medieval e do modem9it{~a.avia eram· desconhecidos na An-
tiguidade. A mesma coisa ocort¢:jppom a letra de cambio, para cujo
desenvolvimento colaboraram oI~eito Mabe, Italiano, Alemao e
Ingles. Tambem, a sociedade mer~til I;} urn produto da Idade Media
sendo a commeruia a Unica fO#na ,Peculiar da Antiguidade. Por outro
lado, a hipoteca, com garantie. do registro da propriedade, e 0 seu
respectivo titulo, representam instituiQoes de origem medieval, e nao
antigo. A aceitacao do Direito Romano so foi importante no fato
de ter criado urn pensamenio [uridicc-jormal. Segundo sua estru-
tura, cada Direito se orienta em obediencia a principios juridicos for-
mais ou materiais, compreendendo-se, entre os tlltimo'~ 0 principio
utilrtarto e 0 do arbitrio judicial, conforme atue, por exemplo, em
sua jurisdiQao, 0 cadi muculmano. A justiea de toda teocracia e de
todo absolutismo tinha urna orientacao material, diferente da buro-
cracia, que era formalista. Frederico, 0 Grande, odiava os juristas,
pelo fato destes apltcarem aos seus decretos - insptrados em sen-
tido material - urn crtterio format-e, deste modo, servirem a fina-
lidades perfeitamente opostas aquelas que ele se propunha. a Di-
reito Romano tot, em todos os casos, 0 meio de esmagar 0 di-
reito material em beneficio do formal.

Entretanto, este direito formalista e calculdvel. Na China, podia
acontecer que urn homem vendesse a outro uma casa: depois de certo
tempo, voltasse a ele e reclamasse a devoluQao, pela circunstlincia de
haver ficado pobre. Se 0 cortlprador, no Direito Chines, nao s.ten-
desse ao mandamento antigo de ajuda ao pr6ximo, os "espiritos" se
indignariam. DE!sse modo, 0 vendedor empobrecido ocupava a casa
novamente, como arrendata.rio for~ado, sem 0 pagamento ,de nenhurn
alugUel. Com um Direito assim estruturado 0 capitalismo nao po-
dia se desenvolver, a que se fazia necessario era lim direito que
se pudesse caicular como uma maquina; neste se;J.tido, entretanto,
os pontos de vista magico-rituais nao desempenham papel algum. A

Hiat6ria Geral aa. Economia 301

criacao de urn Direito semelhante foi conseguido quando 0 Estado
moderno se associou aos juristas para impor sua exigencia de do-
minio. No seculo XVI, tratou-se eventualmente, de institui-lo, valen-
do-se dos humanistas, e dos primeiros ginastos gregos, os quais fo-
ram criados no pressuposto de que tun homem, sendo ali diplomado,
estaria habilitado a desempenhar cargos publicos. Na verdade, a
luta politica se desenvolvia, em boa parte, na troca de orictos, e 50-
mente urna pessoa com bons conhecimentos de latim e grego po-
qia.-.a ela dedicar-se. Esta nusao durou pouco tempo, pots che-
gou-se a conclusao de que os elementos que estudavarn nos ginastos.
s6 por isso, nao eram capazes para dedicar-se a politiea. Assim, os
nao-juristas resultaram inuteis. Na China, onde a situacao estava
dominada pelo mandarim, de formacao humanista, 0 monarca nao
dispunha de jurista algum, mas a luta renhida pelas diferentes es-
colas filos6ficas, que disputavam qual delas formaria os melhores
estadistas, continuava, ate que, por fim, triunfou 0 confucionismo
ortodoxo. 19ualmente, a tndia conhece escritores, mas nao ju rtst.as
bern formados. Em cornpensacao, 0 Ocidente dispos de urn Direito
formalmente desenvolvido, produto do genic romano, e os runctona-
rtos, formados segundo 0 espirito desse Direito, eram, como tee-
nicos da administracao, superiores a todos os demais. Para a his-
toria da economia este fato revestiu-se de certa importancia porque
a alianca entre 0 Estado e a jurfsprudencia formal ravoreceu, indire-
tamente, 0 capitaltsmo,

I i

B. A Politica. Economica. do Estado Racional

1'- - Uma politica econ6mica estaial, credora deste titulo, isto e, con-
Ltinus. e conseqUente, 56 teve lugar na Epoca Moderna7 9 prirneiro

sistema que a faz nascer 13 0 chamado mercantilisrrlo. / Antes do
desenvolvimento deste, havia, naturalmente, duas classe~ de politi-
ca: uma politica fiscal e uma politica de assistencia; esta ultima com
o proposito de assegurar 0 sustento necessario.

No Oriente, certos motivos rituais essenciais, e, por acrescimo,
a estrutura a base de castas e linhagens constituiram um obstaculo
ao desenvolvimento de uma politica economica sistematizada, Na
China, os sistemas pOliticos registraram transformaQoes extraordi·
narias;· a pais conheceu uma epoca de intenso movimento comer-
cial, que chegou ate a fndia. M~s, depois, a China se limitou a pra-
tic~r uma politica economica fechada, e com isso todo 0 comeTcio de
importagao e exporta~ao ficou em maos de apenas treze firIr':as (ver
pag. 214 EO segs.) utilizando-se, imicamente, em seu movimento, 0 porto
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a'~;tOJ~l~~l~e",Ol~ielnta~V"asegundo urn criteria re-
ligioso; s6 quando:':lla'7ia;r~~~iS provocadas pela natureza e que

as causas determinantes. 0
'conta a opiIiiiio das provincias,mais impcrtante e

constituindo wn a de saber se as necessidades
'"),0 Estado seriam meio de impostos ou de corvetas.
No Japao, a estrutura 'tEhre efeitos analogos, e conduziu
a wna politica de >, ',C' _', ' com relagao ao exterior; 0

objetivo que, neste caso, se P'I'()"(;J,lmvaatingir era wna estabtltsacac
estamental. Temia-se que a prat5,ca do comercio exterior provocasse
uma perturbaeao das relar;6es',patnmoniais. Na Coreia, for am as razoes
de ordem ritual que determinarain ~sse hennetismo com refer~ncia
ao exterior. Quando pessoas estraDhas penetravam no pais, par exem-
plo, pagaos, era de se temer a ira dos "espiritos". Na Idade Media,
encontramos, na india, mercadores gregos e romanos (tambem mi-
litares romanos a soldo), imigr~o judaica e privilegios aos judeus.
Todavia, todas estas possibilidades nao chegaram a se desenvolver,
porque tudo isto estava preso cab sistema de castas, que tornava impos-
sivel uma politica economica sistematizada. 0 hinduismo proibia, com
todo 0 rigor, as viagens ao estrangerro. Todo aquele que se trans-
portava a outre pais devia ser, rio regresso, submetido ao processo
de urna nova admissao em sua ca.§ta.

No Ocuienie, ate 0 seculo XIV, s6 foi possivel desenvolver uma
politica economica sistematizada a partir do momento em que sur-
giram as cidades. Nao obstante, ve,~ificam·se alguns vestigios de po-
litica economica por parte dos principes. Na epoca carolingia, en-
contramos tabelas de preeos e uma politica de assistencia orient ada
,em cliversas direc,;:6es. Entretanto, a maior parte dos decretos nao
saiu do papel, e, com exe~ao da refonna monetaria e do sistema
de pesos e medidas de Carlos Magno, tudo desapareceu na epoea se-
guinte, sem deixar vestfgios. A politica mercantll que, em boa hora,
houve par bern ser empreendida por Carlos Magno, com refer~ncia
ao Oriente, resultou impossivel pela carencia de uma frota ada-
quada.

Quando a Estado dos principes fracassava, a Igreja intervinha
no setor economico, procurando assegurar urn minim 0, em materia
de juridicidade, honradez e etica religiosa na .economia. Uma de suas
medidas rnais importantes foi a apoio a. paz territorial, fixando-se,
em prtmeiro lugar, deterroinados dias de -tregua, e velando, finalmente,

I I
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pela observancia fundamental da mesma. Alem disso, as grandes co-
munidades patrimoniais eclesiasticas, particularmente os mosterros.
roram os tttulares de uma economia muito racional, que, embora
nao se possa, ainda, denomlna-la de capitalista, contudo, apresenta-se
com a rnais ststernatica daqueles tempos. Posteriormente, tais
aspirac6es cairam em descredtto, a medida que a . Igreja ia
se afastando de seus primitivos ideais asceticos e ocupando-se rnais
de assuntos terrenos. Entre os imperadores, encontrarnos certos
vesj!g~os de politica mer cantil, nos tempos de Frederico Barba-
-Roxa. Por exemplo: tabelas de precos, urn tratado aduaneiro
com a Inglaterra, que favorecia os comerciantes alemaes, Frede-
rico II levou a paz aos territ6rios; mas, quanta, ao resto, de-
senvolveu uma polrtica puramente fiscal, que oferecia vantagern so-
mente aos mercadores ricos, proporcionando-Ihes prtvtlegios, sobre-
tudo de carater aduaneiro. A unica medida de politica econ6mica
dos reis alemaes foi a luta contra as tributes do Reno; porem este
esrorco resultou infrutifero, dado 0 grande numero de pequenos se-
nhores ali localizados. Fora disto, faltou t6da a politica econ6mica
sistematdzada. Certas medidas, que podiam ter as aparencias dessa
politica economic a, como, por exemplo, a bloqueio do imperador
Sigismundo com referencia a Veneza, ou ao Reno (na luta contra
Colonia), e de natureza puramente poUtica. A politica trfbutaria
achava-se em rnaos dos principes territoriais e carecia com raras
excecoes, de todo 0 criterto sistematico, na ordem do fomento eco-
riornico. Seus pontos de vista dominantes sao: 1 incentivo do comer-
cio a. curta distancta, em oposlcao ao que se fazia com as lugares
distantes, tendo por fim estimular as relacoes de intercarnbio entre
a cidade e as terras circundantes; os tributos da importacao tinham
de ser mantidos em nivel mais alto do que os da exportagao; prate·
gao aos mercadores profissionais atraves de urna politica tributaria;
tarifas diferentes, de acordo com a.s estradas, visto que 0 principe
sempre se esforcava em favorece~ urna. determinada via de comuni·
cacao, com 0 fim de explora·la mms eficientemente sob 0 a.specto
fiscal, finalidade esta, porem, que fracassou, levando·o a recorrer ao
uso obrigat6rio de detenninados roteiros e a sisrematizagao do
chamado direito de dep6sito "Stapel"; e, finalmente, privih~gio aos mer·
cadores da cidade, tal como aquele que, Luis, 0 Rico de Baviera, se van·

1 Veja-se A. BRAUNHOLZ, Das aeutsche Re~ch8zoZlwesen w(ihrend
der Regierung der Hohenstaufen und des Interregnu7nS; Berlim. 1890.
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gloriava, ao afirmar quei;t~fi,~badO, par completo, com as mer-
cadores rurais.t A-s ta~;j\%pr,Q~toras sao poucas as que se co-
nhecem; urna delas refe~~,':J~·,~tributo tirotes sobre vinhos, para
evitar a concorrencia- dB. fu:lpprtac;ao italians. deste produto. No
mesmo caso estao as numerbSOs tratados aduaneiros que rernontam
ate a seculo XIII. A tecnica do .tributo produziu muitas alteracoes.
No principia, aplicou-se a jInp6sto ad valorem, pela sexagesima par-
te do valor; no seculo XIV, elevou-se ate um-duodecimo, porque a
tarifa funcionava, ao mesmo tempo, como imposto sabre as vendas,
Em lugar das nossas atuais medidas de pclittca mercantil, como,
por exemplo, as tarifas protetpras, existiram protbtcoes mercantis
diretas, decretadas, amiudetnente. quando interesss.vs. proteger as
artesaos do pais e, mais tarde,·:os patronos do trabalho a domicUio.
Algumas' vezes, dava-se 1icen~i apenas para 0 comercio em alta
escala, proibindo-se a comercio a varejo. .

o primeiro vestigio de uma politica. ~onomica racional, por
parte do principe, encontra-se .no seculo XIV, '~nglater~a, i~to e,
aquela que, desde Adam Smith~ se conhece sob a tlenonunaQao de
mercantilismo.

c. 0 MercantU1sll1o

:- Mercantilismo2 significa a transferencia do interesse de lucro
l capitalista para a politici-l 0 Estado procede como. se estivesse
t: unica e exclusivamente inregr~o po~ empresar~os. ~apitalistas.) A
\ politica economica para a exterlor apcia-se no prmcipio de comprar
. 0 mais barato possivel e vender 0 mais caro que se possa) A finali-

Veja-se pag. 203.
2 Veja-se E. LESER artigo Merka.ntilsyste'Tl1- no "Handworterbuch"

VB, pag. 650 e 5egB., e 0' artigo correspondente ("Balance of trade" etc.)
em R. H. J. PALGRAVE, Dictio<nary oj political 6CmwmIJj, 3 vols., Londres,
1895; AD. SMITH,An inquiry into the natnre and oCflUSesOf the weaJth
of ?Wtions, 1776, 4.0 livro; G. SCHMOLLER,DaJos MerkantiZsyste-m in seiner
historischen Bedeutwn9, "Jahrblich fUr Gesetzgebung, verwaltung u~d
Volkswirtschaft" vrn (1884), pag. 15 e segs., reproduzido em "Urons-
se und untersuchungen zur Verfassungs-, Verwaltungs- und Wirtschafts-
geschichte besonders des preussischen Staates im 17. und 18. Jahrhun-
dert", Lipsia, 1898, pag. 1 e segs.; W. SOMBART,per Bou::geois, ~unique
e Lipsia, 1913, 3." ed., 1923; K. HAEBLER,Die unrtschaftlwhe Blute Spa,-.
niens in: 16. Jahrhundert und ihr Verfailt, BerliIn, 1888; W. A. S. HEWINS,
English trade cmd JincJ/rlCechiefly in the 17. century, Londr~s, 1892;
P. CLtMENT,Histoire du symeme protecte-ur en FrMWe, Pans, 1854;
A. P. USHER, History of the grain trade in France 14004710, Carobl1.d-
ge (Harvf1rd). 1913. -oag. 223 e f';~s.; BRISCO.(v. pa~. 260 nota 1).
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dade mais elevada consiste em fortalecer 0 poderio do Estado ate
o exterior. 0 mercantilismo, impHca, portanto, em potencias cons-
tttuidas na forma rnoderna, isto e, diretamente pelo incremento do
erario publico, e, indrretamente, atraves da capacidade trfbutarra da
poputacao,

A condioao previa da politica mercantilista foi 0 aproveitamento
do maior numero possivel de fontes com possibilidade lucrativa no
proprto pais. Trata-se de urn erro admitir-se que os te6ricos e esta-
dist~. do mercantilismo hajam confundido a posse de metais pre-
ciosos com a riqueza de urn pais. Sabiam muito bern que a capa-
cidade trtbutarta e 0 manancial desta riqueza, e so por isso se preo-
CUpBJUde reter em suas terras 0 dinheiro que arneacava desapa-
recer com 0 cornercio. Urn novo ponto do programa do mercanti-
lismo, em relacao obviamente perceptivel com a politica de domi-
nio do sistema politico, foi, sem dtivida, 0 incremento maximo pos-
sivel da populacao e, para poder ajuda-la no seu abastecimento, a
criacao do maior numero possivel de oportunidades de venda ate
o exterior, particularmente para os produtos em que se concentra-
va urn maximo de trabalho nacional, isto e, os produtos manuta-
turados, nfio as materias-prfmas. Finalmente, dentro do possivel, 0

comarcio devia ser exercido sornerite por comerciantes do pais, a
fim de que melbor se beneficiasse a capacidade t.rfbuta.r ia do Estado.
Na ordem te6rica, este sistema apoiou-se na teoria da balanc;a
cotnercial, a qual ensinava que 0 empobrecimento de urn pais S8

processa quando 0 valor da importacao e maior do que 0 da expor-
tacao: esta teo ria desenvolveu-se na Inglaterra, desde 0 seculo XVI.

Pode-se afirmar, com seguranca, que a IngZaterra e 0 berco do
mercantilismo. Os primeiros vestigios de sua aplicacao ali sao en-
contrados no ano de 1381. No tempo do rei Ricardo II, corihectdo
pela sua rraqueza como soberano, sobreveio uma forte crise de di~
nheiro; em face disto, 0 Parlamento nomeou uma comissao para
investigar as causas; tal comissao trabalhou tendo como base 0

conceito da balanc;:a comercial, e. levando em conta t6das as suas
caracteristicas essenciais. Como resultado, criaram-se algumas leis
de emergencia, entre elas a proibiQao das importa90es e 0 fomenta
das exportaQOes, sem que, em seu conjunto, a politica ing~esa tives-
se tomado urna orientac;ao mercantilista. A transformac;a.o decisiva
sobreveio- a partir do ano 1440, na qual (atraves de urn dos nurne-
rosos Statutes of employment, para lutar contra os abusos a que nos
referiInos) converteram-se em principios duas normas que ate aque·
Ie momenta s6 foram aplicadas eventualmente: os comerciantes es·
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trangeiros que traziam sUe,s':~;J:Ilercadoriasa Inglaterra tinham de ad-
quirir produtos inglesesj., C()r.n ,0 dinheiro que obtivessem de suas
vendas. Em contrapartida.. ..os.rcomerciantes Ingleses que iarn ao es-
trangeiro deviam trazer de. volta, efetivamente, pelo menos uma par-
te do produto das vendas que realizassem. Paulatinamente, todo o
sistema do mercantdlismo .~.:prendeu a esses dois principios, ate que
a Ata de Navega<;ao de .J.;65,l:.veioeliminar a navegacao estrangeira,

o mercantdlismo., c9mp.fj;_,,~liari.c;ado Estado com os mteresses
capitalistas, surge soh. ,:uili:.(:d~p~paspecto. Uma de suas manifes-
tacoes foi a de urn mercdniiz.~'Smo monopolizador estamentai, cornu
nos mostra com tipica '.esb;ututa;..a politica dos Stuarts e da Igreja
Anglicana, especialmente ~o;,~b'ispo La,1:Kl, mats tarde decapitado. 1

1i::ste sistema pretenclia a. criac;ao de urria estrutura estamental de
t6da a populacao, no. sentid~<Cristao-sodial: uma estabtltaacao dos
estamentos para ressuscitar oisistema cri~~ao baseado /no arnor. Em
franca oposicao com 0 purttanismo, que cb,_nsiderava 'cada pobre co-
mo urn elemento hostil ao trabalho ou como' delinquente; tal sistema
olhava a pobreza com mats generosidade. Na pratdca, 0 mercantilis-
mo dos stuarts orientava-se no sentido fiscal, fazendo com que as
novas mdustrtas so pudessem importar atraves de monop6lios con-
cedidos pelo monarca, e ficassem, permanentemente, sob 0 controls
e espoliacao fiscal do rei. Algo semelhante, embora menos conse-
qUente, foi a polftica de Colbert, na Franca. Pretendia este governo
urn fomento artificial da industria, por meio de monopolies, no que
esbarrou com os huguenotes, cuja perseguieao nao foi, portanto, de
bOrn r.esultado. Na Inglaterra, a politica real e anglicana no Par·
lam.ento sucumbiu par culpa dos puritanos. A luta destes contra 0
rei estendeu-se par varias decaqas, sob 0 lema de "guerra aos mo·
nop61ios", que se pretencliarn outorgar: uma parte a estrangeiros e
outra a cortesaos, enquanto q~e as colOnias fical'oiam a clisposiQ8.0
dos favoritos do rei. Os pequenos empresarios, que, nesse espaQo
de tempo, se constituiram eIll ~pos, em geral, dentro das corpora'
<;OOs,embora, em parte,.f6sserp...tambem dos mesmas, se defenderam
contra os monop6lios reais, ";'6 Parlamento decretou a incapacidade
eleitoral dos monopolistas.· A. e:J¢raorclinaria .tenacidade com que. 0
povo ingles lutou contra tad's ~~p~cie de carlel e monop6lio teve sua
expressao nas lutas dos pur:i.tallos.2

1 Veja-se H. BELL, ArchbiShop Laud wttd priestly government, Lon-
dres, 1907.

2 Veja-se HERM. L>."'V}:-, Die Grun.dlagen des ijkonO'fnischen Libera.-
lis1nus in der Geschichte ae-f engiiscr..en VolkS'l.oirtschaj( Jen a,1912.
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U~a segunda _for:na do mercantilismo foi 0 nacionat, que com-
preen~la a prot~ao ststernatioa das industrias que foram criadas
o carater de monop6lio. sern

As industrtas criadas pelo mercantilismo quase nao sobrevive-
ram a epoca mercantil; as criacoss dos Stuarts Sucumbiram 0

mesmo acc:nt~cendo com as dos Estados continentais do OCid:nte
e as da RUSSIa em epoca posterl ....,,,. _' os error. "-,,,sse modo, 0 mercantilismo
n~cI~nal. ~ao consti~ui 0 ponto de partida do desenvolvimento ca-
P~t$.~ta, este· evoluru, primeiramente, na Inglaterra, a margem da
pohtica de~envolvida COm independencia do poder publico; contou
co~ 0 apoio do Parlamento, na derrubada da poln.ica fiscal-mono.
pohzadora dos Stuarts, no secure XVIII Pela ultirn t
em lut t 'a vez, en raram

a, nes e caso,. 0 .capitalismo irracionaI e 0 ractonal, ou seja,
~or ~m lado, 0 capitahsmn orientado no sentido das possibilidades
flscaIs: c~loniais, junto com os monop6Iios de Estado e, por o~tro,
o capttalismo orientado no sentido das Oportunidades automaticas
:. mercado, no valor especifico das realizag6es mercantis. 0 ponto
_ q~e ambos se chocaram foi 0 Banco da Inglaterra. 1 Esta institui-

«ao fora fundada pelo escoces Pat~rson urn dos·t .. . ,mUI os aventurelros
c~Pltalistas surgidos por obra e graca dos Stuarts, atravss da conces-
sao de mo?op6Iios.2 Entretanto, gente de neg6cios do grupo purt-
tano tambem fazia parte do Banco. A ultima vez que 0 Banco da
Inglaterra _:ntro.u pelos caminhos de urna aventura capitalista foi
quando e~teve Iigado aos neg6cios da Companhia do Oceano Pacifi-
co (Soutn Sea Company) M f' d .. as, ugm o-se a IStO podemos ver'fi-
~ar como a influencia de Paterson e seu grupo fOi' substituida .pe;os
lI:-:luxos ra.cio~ais de outros membros do Banco, gente de origem
d~.eta ou mdiretamente puritana, e influida pelas ideias do cristia-
ms~o.

~ me.rcantilismo desempenhou, alem disso, uma evidente missao
na ~st6rl~ da ~teo~a econ6mica. Na Inglaterra, resolveu.se por em
pratl.ca 0 llvre camblO, urna realiza<;ao dos Dissenters puritanos (Cobden
e ~nght) e de suas alian<;as com os interesses industrialS, que desde

. entao puderam prescindir do apoio do mercantilismo.3

Vejam-se pags. 241 e 260,
23 Vve~a-seS. BANNISTER, William Paterson, 2." ed. Londres 1860

e]a-se A PRENTICE H' t " .Londre;; 1853' A' M ,2S oT'J!of the Anti-corn-lato league, 2 vols.
~, ,. ONGREDIEN H'l.Sfo'r11 f th f t '

England, Londres. 1881' J 1\1' ~ ',.. 7., 0 e, ree- ru..d: mo·vement in
vols. L~ndres ~9'02' p' . ORLEY, -:~Je of Rwhard Cooden, 3," ed" 2

tV,.!., ALGRAVE, op. C'i,(;',
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§ 9.
de supor que. entre as condi<,;oes

capitalismo Ociden"fal, figura
desta tese, Marx sustentou que

leis demograficas, prtnci-
modo de apresentaQao tao ge-

,'l~'i"'<iH·'t'i'~!.i-~_.;,....sua razao- No aumento da po-
pulacao Ocidental" .: maior progresso a partir do _prin-
cipio do seeulo XVIII ate' fins'Cio.oseculo XIX. Nesta mesma epoca,
a China registrou urn creSciniento da populectio, pelo rnenos, de
igual intensidade, de 60-70 mi1h6es para 400 (ainda quando ~e te-
nha de contar com os inevita.:it~is exageros), aumento que, ma~s ou
menos, corresponde ao do OcHiente. Apesar disto, 0 dese~volvlmen.
to do capitalismo na Chins, nao~i senao de tipo regresslvo- Com
efeito, 0 incremento da popul8.9ii0, neste pais, teve rugar entre outr~
classes socials diferentes das nossas. Tal aurnento converteu a ChI-
na num pais onde pululavam os pequenos agricultores; entretanto,
o crescimento de uma classe, Q,ue correspondesse ao no_s~o ~roleta-
riado s6 foi possivel se registrar quando se deu a utilizacao dos
KuliS' pelo mercado exterior~. j:{J.tli, 1 em sua origem, e urn .termo
indiano que stgniflca 0 vi.zi.nl:l~~ 2u aparentado (o~ comp~e~ro ~e
linhagem). Ja na Europa~ () ~mnento =.pO~JUlac;aocontribuiu, ~a
de regra, para 0 desenv.()l~~R:~? do eapltallsmo, urna vez. que ele
talvez nao encontrasse a ~~E?Obra que neeessitava, se ttvesse de
contar com urn mimero meri0r"de habitantes; todavia, 0 aumento,
como tal, nao provocou as c&rlfumtragoes operarias. TAam?ouco se
pode admitir a tese de somb~t, 2 segundo a qual a ,:fluen~ ~~ me·
tais preciosos pode ser cOnSiderada como Urrico motIvo ongmano do
capitalismo. E 6bvio que, em determinadas situ&<;oes:urna grande
afluencia desses metais pode 'ptoduzir certas revoluc;oes de pregos
(como as que se verificaram ruI: Europa, desde 1530), e, quando co-
laboram com ela outras cirCUfu;tancias favoriveis (como u~a de-
terminada forma de organiza~o do trabalho), seu desenvolVl~ento
s6 pode se acelerar pala razao de se concentra~em,. em determmadas
camadas sociais, grsndes disponibilidades em dinhelro. 0_ ex~mplo .dS
fndia mostra que uma afluencia de metais preciosos nao e n:0t!vo
suficiente para provocar, por si so, 0 capitalismo. Nesse pals, ns

E' urn erro

1 G. OPPERT, The original inh'.Lbitants of India, Londres, 1893. pig.
131 citado no artigo KuZi no "Handworterbuch", VB.

'2 W. SOMBART, Der 7nO<ierne Kapitalism:us, I, pag. 577 e segs.
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epoca do Imperio Romano, entrou uma enorme quantidade de me-
tais preciosos -~ 25 milh6es de sestercios ao ana - em troca de mer-
cadorias indianas. Tal afluencia, sornente em pequena escala, provoeou,
na tndia, 0 capitalismo mercantil. A maior parte dos metals preciosos
foi absorvida pelos tesouros dos rajas, em vez de ser cunhada e uti-
Iizada ria criaQao de empresas capitalist as racicnais. Este fato de-
monstra que 0 interessante e a estrutura da organrzacao do traba-
lho donde provern essa af'luenoia de metais preciosos. A partir do
d.~.cobrinlento da America, os metais preciosos foram logo exporta-
dos dessa regiao, em primeiro lugar, para a Espanha. Entretanto,
naquele pais, ao lado dessa entrada de metais preciosos, ~.e.gistrou-se
u!!la regressao no processo de desenvolvimento capitalista: por urn
lado, a repressao da revolta dos comuneros e a destruicao da polrtica
mercantil da linhagem hispanica e, por outro, 0 aproveitamento dos
referidos metais para fins de guerra. Desse modo, os metais pre-
ciosos passaram pela Espanha sem produzir os frutos que produzt-
ram noutros paises, os quais, desde 0 seculo XV, ja se achavam
em fase de transf'ormacao de sua constttuicao de trabalho, circuns-
tancia que favoreceu a origem do capitalismo.1

Nem 0 incremento da populacao e nem a afluencia de metals
preciosos provocaram, portanto, 0 capitalismo ocidental. As con-
pgoes externas de sua evolucao sao, antes de mais nada, de carciter
geogrdjico. Na China e na fndia, dada a condicao manifestante Inte-
riorana do trafego nessas regi6es, encontrariam grandes obstaculos
aqu~les que estivessem em situacao de se beneficiar com 0 corneroio e
possufssem a facilidade de estruturar um sistema capitalista sabre ne-
g6cios mercantis, enquanto que, no Ocidente, 0 carater interior do mar
Mediterraneo e a abundancia de comunieag6es fluviais contribuiram
para urn desenvolvimento inverso., Entretanto, nao devemos exage-
rar essas circunstancias. A cultura da Antiguidade e uma cultura
do litoral. Gragas a. configuragaQ do Mar Mediteraneo (ao contra-
rio dos mares da China, saeudidos palos tufoes), as possibilidades
de transporte foram mnito favoraveis e, todavia, na Idade Antiga
nao ehegou a sUrgir 0 capitaIismo. Ja na Idade Moderna, 0 desen-
volvimento capitalista foi, em Florenga, mnito maior do que em
Genova ou Veneza. ~as cidades industriais do interior foi onde
nssceu 0 capitalismo, e naQ nos grandes portos comerciais do Oei-
dente. _;l"oifavoreeido pelas necessidades de guerra, mas nao como

Veja-se M. J. BONN (v. pag. 277, nota. 1).
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tais, mas sim pelas n~~~;'~~~~':'dOS exercitos ocidentais, e, Igual-
mente, pelas necessidades""dg~i;po·;;suntuario, com as rnesmas restri-
c;;oes. Em muitos casos; an~~i~\;fdl:f;tudo,deu lugar a forroas irracio-
nais, como os pequenos 'fat~li~s"',da. Franc;;a, ou as colonies de tra-
balhos rorcados, em alguns prl.ri.cipados alemaes. Declslvarnente, 0

capitalismo surgiu atraves da ernpresa permanente e racional, da
contabilidade racional, da tecnica racional e do direito racional. A
tudo isto se deve ainda adicionar a ideQ]Q!l'!fr:._.racioniu, a raci01gzli-
z~xtio da vida, a etica raciona.I~_ dl?_c9.~om~.1

No inicio de t6da etica e das condicoes economicas que dela de-
rivam aparece por toda a .parte·:o tradicionalismo, a santidade da
tradic;;ao, a dedicaeao de t6Qa~k).as atividades e neg6cios herdados
de seus avoengos. 1i:ste criteliO""$'e'estende ate mesmo a epoca atual.
Na Silesia, a uma gerac;;ao atrss •. teria sido intltil, para urn melhor
rendimento de trabalho, duplicar '0 satarto de urn trabalhador agri-
cola, contratado para ceifiiT>Uina deterrnmada extensao de terra.
Entretanto, se reduzisse. a: p-rEi~~o de service, a metade, e com
esta . diferenca contratado ·.mais~i.um trabalhador, ter-se-ia 0 mesmo
resultado desejado. Esta inl;!ap.a~ldade e esta aversao de separar-se
dos rumos tradicionals, co:ns~lt~~ urn motivo geral para a manu-
ten~iio do tradicionalismo. ,·-A.;;"t:t1i!;ili~aoprimitive. pode experimentar,
todavia, urna exacerbaQB.o s.q:~t~~i:8.l, por dots motivos. De pronto,
certos interesses materiais podeirl'" contribuir para a manutencao do
tradfcionalismo: quando, POl' ~~~~PIO, na China, intentou-se Fodifi-
car determinadas formas de .t:r:a,nsporte, ou por em pratica I certos
comportamentos mais racionais, pos-se em perigo as rendas 'de de-
terminados runcionarros. Coisa semelhante aconteceu na Idade Me-
dia e na Moderna, ao se introduzirem as ferrovias. !:stes interesses
dos funcionarios, senhores territoriais, comerciantes etc., colabora.
ram com 0 tradicionalismo para impedlr 0 tacH desenvolvimento
da racionalizagao. Tambem, e multo intensa a influlmcia que exerce
a magia estereotipada do comercio, a grande avers~o a introduzir
modificac;;oes no regime de vida comurn, por temor de provocar trans-
tomos de carater magico_ De ordinario, atras dessas considera~oes
esconde-se 0 afa de conservar prebendas, mas a condiC;ao previa e
sempre urna crenga em certos perigos de carater magico. 2

1 Veja-se M. WEBER, Ges. Auj.siitze zur ReZigionssoziorogie~. I, pag.
30 e segs. . .

2 Veja-se para China: CHEN HUAN CRANG. The eccmQ'lnic pnnct-
PW8 of aonfuci~1-S am,d his school, Nova Iorque, 1911; J. J, M, DE GROOT,
Universismus, Berlim, 1918, cap. 12 e 13, :pag. 374 e .segs_
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];stes obstaculos tradicionais nao se tornam superados pelo de-
sejo de lucro, como tal. A crenca de que a atual epoca racionalista
e capitalista possui urn estimulo lucrativo mais forte do que outras
e uma ideia infantil. Os titulares do capitalismo moderno nao es-
tao antmados de urn interesse maior do que urn mercadcr do Orren-
te, 0 desenfreado interesse de lucro so deu lugar a conseqiiencias
economicas de carater irracional: homens, como Cortez e Pizarro,
que sao, sem duvida, seus representantes mais genuinos, nao pen-
saram, de modo algum, na economia racional,
.~'-Se a ansia de lucro e um sentimento universal, pergunta-se em

que circunstancias ela se torna legitima e suscetivel de moldar, a
ponto de criar estruturas ractonais, como sao as empresas capt-
talistas.

Ortginar'iarnente, ha dois crttertos distintos com rererencia ao
lucro. Numa ordem interna, vinculos com a tradicao, urna relacao
piedosa com respeito aos companheiros de tribo, de linhagem ou
de comunidade domestica, excluindo t6da especie de lucro, no cir-
culo dos que se acham ligados por tais vinculos: e 0 que chama-
mos moral de grupo. Por outro "lado, absoluta eltminacao de obs-
taculos para 0 afa de lucro em suas relacoes com 0 exterior; crrte-
rio segundo 0 qual toda pessoa estranha e urn inimigo, frente ao
qual nao existem barreiras eticas: esta e a moral com referenda
aos estrannos. 0 calculo penetra no processo das associacoes tra-
dicionais, desintegrando as velhas relacoes de carater piedoso. En-
quanto isso, dentro de uma comunidade familiar, tudo se calcula, e
ja nao se v.ive nurn regime estritamente comunista; 1 cessa a pieda-
de Simples e ingenua, e desaparece t6da a limita~ao de ansia de lu-
cro. :Este aspecto do desenvolvimento se passa especialmente no
Ocidente. Por seu turno, 0 interesse de ganho se atenua quando 0

principio lucrativo atua somente no selo da economia hermetic a_
o resultado e a economia regula~a com urn determinado campo de
a((iio para 0 ala de lucro.

De urn modo geral, a evolugao tem rumos diferentes_ Na
BabilOnia e na China, fora da linhagem, cuja atuac;;ao economic a
era comunista ou cooperativista, nao houve nenhuma limitaQao
objetiva ao interesse de lucro. Apesar disto, nao se desenvolveu,
naqueles paises 0 capitalismo do tipo moderno. Na fndia, as
barreiras que opoem as atividades lucrativas s6 afetam as duas
camadas superiores: os bramanes e os radjputas. A todos os mem-

Vejam-se pags. 119 e 209.
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bros destas duas classes de, vigi9.1':'r!,asrermentacoes, porque so iHe tern
as maos limpas; em cOmp,~ns~iio, seria anatematizado, como os
riuijputas, se fizesse empres~:iln~~: com juros. :£ste tipo de empres-
timo e permitido a casta de,:'m~tcadores, entre as quais se registra
uma falta de escrupulos como, n&:o se verifica em nenhurn outro Iu-
gar do mundo. A AntigW.daq~; ,fip,almente, s6 conhecia Iimitacoes de
interesses que tinham carat$,rp:;lE;!gal,estando caracterizada a moral
economica romana pelo Cllfj~:g_t,"n~7Jlptor.Apesar disto, tambern nes-

do tipo moderno.
prJ~Q'tUl'i~~~@!~~~~intefato singular: Q__g,enllfL,do.

setor onde oficialmente
~"",,,;;:,,:,:,,:,,,,~,~,-:,:-~_::_;;c,, 'iiJfr:rente_ ad

A etica da moral econ_e)rni¢i;l:~j;daIgreja encontra-se sintetizada
na ideia, possrvelmente ti~t:la;';;¢:Qv.arianismo, que se tem do mer-
cador: homo mercator vix a:ut~,nt.t.mquam potest Dec placere: 1 pode
negociar sem incorrer em P~a.d'<il'imas nem assim ainda sera agra-
davel a Deus. Esta norma esteve-em vigor ate 0 seculo XV; somente
a. partir de entao, procurou-se :POuco a pouco atenua-la, em Floren-
ca, sob a pressao das ctrcunstancias economicas alteradas. A aver-
sao profunda da epoca cat6lica e, mars tarde, da luterana; no que
se relaciona a todo incentivo capitalista, apota-se, particularmen-
te, no 6dio ao tmpessoal das relacoes dentro da economia. ca-
pitalista. Esta impessoalidade'" subtrai deterrninadas relacoes hu-
manas a influenoia da Igreja, e exclui a possibilidade de ser vi-
giada e inspirada eticamente, ser regulada de urn modo direto. Mas
sao dificeis de modalizar as rela~6_es entre 0 credor pignoraticio e
a propriedade que responde pela hipoteca, ou entre os endossados
de urna letra de cambio, sendo demasiadamente complicado, quando
na.o impossivel, conseguir essa moraliza9ao. 2 0 resultado do crite·
rio eclesiastico, a este respeito, feii que a etica economica medieval
apoiou-se na norma do iustum pretium, com exclusao do regateio nos
pr~os e da livre concorrencia, assegurando-se a todos a possibilida-
de de viver;

1 CO'I"pUS iuris ~0'nIi:0i, Dist. LXXXVIII, c. 1.1 do Decretwm Gra-
tiami, Par~ I (segundo P~.-(JhTysostomus, Super Matthaeum); v. J. P.

,MIGNE, Patrologiae cursu-s comple'tus. Series greca, 56 vols. (Paris,
1862), pag. 839.

2 Veja-se MAXWEBER, Gesammelte Aufsatu zur R6lgicm.ssorowgre,
I, 544; DOMESMO, Wirtschaft u. Gesellscooft, 4." ed., pag, 353.
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Nao concordax:n.os com W. Sornbar t.t quando atribui aos iu-
deus a responsabllidade pela quebra deste ccnjunto de norrnas.
A. posicao dos judeus na Idade Media pode, sob 0 aspecto soctoio-
gtco, cornparar-se com a de uma casta indiana: os judeus ass erne-
lharn-se a urn povo constituido de partas. Entretanto, exists a di-
ferenca de que, segundo os canones da religtao indiana, a dtvisao
em castas .tem validez para toda a eternidade. Cada individuo po-
de conseguir sua entrada no Ceu, atravss da reencarnacao, conror-
me uma evolucso que depende de seus rneritos; mas tudo isto ocor-
l."€aentr? do sistema de castas. Tal sistema e eterno; quem pre-
tende deixar a sua casta e repudiado e condenado ao inferno, e a
mo~ar nas entranhas de urn cao. Conforme 0 credo Judaico, vira
o dia e~ que a ordenacao de castas se invertera, em comparacao com
a atuali~a~e. N~ presente, os judeus estao marcados como urn po-
vo de parias, seja como castigo dos pecados de seus pais (sea-undo
a concepcao de Isaias), ou para a salvacao do mundo (coridicao se.
~~o a influencia de Jesus de Nazare); esta situacao so pode ser
~hmmada atraves de urna revolucao social." Na Idade Media, os
Iudeus formavam urn povo a margem; achavam-sa rora da socie-
dade b~rguesa. Por exemplo: nan podiam ser admitidos em nenhu-
ma_ unidade municipal, visto que nao podiam participar na cornu-
nhao, n~m. pertencar ao coniuratio. Todavia, nao formavam 0 unico
grupo etmco nestas condicoes.a Tinham situa<;ao igual os Kauiers-=: comerciantes crtstaos que, como os judeus, operavam COm di-
~elro, sob a protecao dos prmcipes; exerciam tal atividade me-
diante 0 pagamento de certos tributos. 0 que distino-uia obvia-
~ente, os judeus dos povos admitidos no seio da comu~id~de cris-
ta. ex:.aa im~OSSibilidade de manter commercium e conubium com os
cnstaos. Dlferentemente dos judeus, os quais temerosos de que
s';las regras de alimenta<;ao nao fOssem observadas por quem os con-
Vl~avam, .OS c.rlstaos nao vacilaram, a principio, em usufruir a hospi-
tll~l~ade Judalca. Todavia, desde os primeiros movimentos anti-se-
mlilcos .da Idade Media, os crentes foram adver~dos pelos sinodos,
no sentldo de se comportarem com dignidade, '-nem se deixarem

19 1 ,?" SOMB~T, Die Jud:en u. d. Wb"tscha;ftsleben, Mun\que e Lipsia,
'"11, 6. ed., 1928, para critIca, v. M. WEBER, WiTts-chaft u. Gesellschatt4p""g. 368 e segs. '

.. Seria .dispe~.sa.vel lembrar ao leitor que a 1." ediqao original
desta ohra fOl eSCDcaanteriormente a. cria"ao de Estado de IS~ael em
1948. (N. do Ed.) " . "

2 Vejam-se pags. 187 e 204.



314 Max Weber

convidar pelos judeus, qtiEi{'p'i5l''".~uavez, fizeram 0 mesmo. 0 co-
nubium com os Cristao-s::';fA,,:~t*tt)rnaraimpossivel desde Esdras e
Nehemias. Outro nioti'lt6;'a~(;'~~Mliji~aode. parta, dos judeus, foi, na-
turalrnente, a, existencra d~:±~!(,-~~{!sanato e bern assim uma classe
de cavaleiros, faltarido;H(co1fi~ii1:llri&existiu) uma classe judaica de
agricultores. 0 exerCi6ib!:;;':a'~';l~(fuItura, na verdade, era incom-
patlvel .com os preceitOSi;tl;),f£'sefi\i:ffto.Alias, foram estes preceitos
que constitufram a centro;'~ifi(¥:J;~dade da vida economtca de seu
povo, mcenttvando-lhe a p'fiiti~ltl':~d'ocomercio e, especlalrnente, das
operacoes com dinheiro.i :AF"'re~~8;ojudaica premiava aos que pos-
suissem 0 conhecimento da LEii,·'Crl.joestudo continuo se adaptava
melhor aqueles que se dedlc~~fu. ..••hl. operacoes financeiras, que lhes
proporcionavam mais tempo pam tal. As autoridades eclesiastlcas
proibiam tal usura, condenando, de modo geral, todo 0 comercio de
dinheiro: dai a razao pela qual os judeus praticavam-no, em virtude
de nao reconhecerem os canones da Igreja. Finalmente, 0 judais-
mo, mantenedor do dualismo tiniversal primitivo, entre m9ral d.e
grupo e mora] cq~. J!'lJ~..r_~",_,~,_~_$:trnJlJ1QS, pOde perceber juros
desfes ultimos, coisa que nao fazia com os irrnaos de religiao
e com as pessoas afins. Deste dualismo origmou-se a legitimi-
dade dos negocios economicos irracionais, como 0 arrendamento
de tributos e 0 financiamento de neg6cios publicos de teda especie. Os
judeus. conseguiram, atraves dos tempos, um virtuosismo que os fez
adquirir grande fama, por isso invejados. Apesar disso, era urn capita-
lismo de partas, nao um capitalasmo. racional, como 0 que produziu nn
Ocidente. Ali, entre os criadores da·:moderna org~a.o econOmica ••
entre os grandes empresarios, quando"muito pode-se encontrar urn ju-
deu. 0 grande empresario e cristao e 's6 pode imaginar-se no terreno da
cristandsde. 0 fabricante judeu e urn fenomeno moderno. Os judeus
n~o puderam ter nenhurna participa~ao na origem do' capitalismo, de
vez que ficaram fora das corporaQ.5~s;Quase nunca puderam subsistir
junto a estas, nem sequer dispunham, ali~ como na Polonia, de urn nu-
meroso proletarisdo, que tivesse organizado como patronos da indus-
tria domestica ou como fabricantes. Como mostra 0 Talmude, a
etica puramente judaica implica urn t!adicionalismo_~~;pecifico. A
aversao que 0 judeu sente por qualquer especie de inovac8.o e
quase tao grande como ados membros de qualquer povo selvagem,
unidos entre si por vinculos magicos.

Veja-se pag. 186.
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Entretanto, 0 judaismo teve urna grande importancia para 0

capitaltsrno racional rnoderno, quando transmitiu ao cristianismo
sua hostilidade a magia. Com excecao do judaismo e cristianismo,
assim como duas ou tres seitas orientais (urna delas no Japao), nao
ha nenhuma outra religtao que tenha urn acentuado carater de hos-
tiUdade a magia. E verossimil que a causa de tgl aversao seja 0

fato de que os israelitas encontraram em CanaVna magia de Baal,
o deus da agricultura, enquanto que Jeova foi um deus dos vulcces,
te!~_motos e epidemias. 0 6dio entre 0 sacerd6cio das duas reli-
gi6es e a vit6ria do clero judaico desterrou a .mag'ia da fecundidade
cultivada pelos sacerdotes de Baal, acusada de ateia e dissolvente.
Enquanto 0 judaismo abriu 0 carninho ao crtstianismo, tmprtmmdo-
-lhe 0 carater de uma religtao inteiramente inirniga da magia, pres-
tou, com isso, urn grande service a hist6ria da econcrnia. Na reali-
dade, 0 imperio da magia, fora do ambito do cristianismo, e urn dos
maiores obstaculos a racionalizacao da vida ecoriornica. A magia
vern estereotipar a tecnica e a economia. Na China, quando se ini-
ciou a construcao de ferrovias, sobreveio 0 confUto com os geo-
manttcos, Estes exigiam que, ao serem feitas as mstalacoes, res.
peitassem determinadas montanhas, selvas e tumulos, porque, de
outra forma, se perturbaria a paz dos "espfrttos'".r 0 mesmo se dava
com as castas da India, com referencia ao capitalismo. Qualquer
tecnica nova que pudesse ser adotada pelos indianos, signiticava, pa-
ra eles, a perda da casta, com 0 conseqtiente retorno a uma outra
etapa nova, porem inferior. Como 0 indiano acreditava na trans-
migr~ao das almas, isto queria dizer que, assim, fiearta relegado
quanto a suas possibilidades de salv~ao ate a pr6xima reencarna9ao.
Em face disto, dificiImente se vEl atrafdo por quaisquer inovagoes.
Tambem existe a circunstancia de cada casta influenciar a outra.
A s~ma de tudo isso tern Como resultado 0 fato de que, se os traba-
lhadores nao podem se dar, reciprocamente, urn vasa com agua, nao
podem, portanto, ocupar um me~mo recinto de uma fabrica, S6
nos tempos atuais, depois de urn secular periodo de ocupagao pelos
ingleses, pade, entao, ser eliminado este obstaeulo, Em suma: 0 ca-

1 Quando oosmandarins per~bera.m as possibilidades de ganho que
se Ihes apresentavam, tais clificuldades se dissiparam. DepoiS, eles se
tornaram os principais acionistas das ferrovias. De ordinario, nao exis-
te nenhuma convic~§.oetico-religiosa capaz de deter 0 capitalismo_ To-
davia, 0 fato de que tenha capacidade de derrubar t6das as barreiras
magicas, nao demonstra que tenha podido surgir em ambiente onde a
magia desempenha tao importante papel.
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pitalismo naG p6d~ sUI'gj1:.d!i~k\\@lgruP9~!l~~ _f<E:temente.~m:_
fluenciado, pela, magja';i::,r/1 i,f1JjfC:);,'

Para quebrar ,a mr~k4:~fimiil~agia e impregnar uma vida nova,
com racionalismo, s6m~I1,~e~;~~~;'~:Rssivel~em todos as tempos, atra-
yes das projecias Taci(l~f~ii;; :~qc1avia, nem t6da profecia destruiu
a mvocacao magica', E :ppssi:y~Lque urn profeta, acreditado pelos
milagres e outros meios, quebre as norrnas sagradas e tradicionais.
As profecias cabem 0 mer ito de haver rompido a encanto rnagtco do
mundo, criando 0 fundamento .para a nossa ciencia moderna, para
a tecnica e, por fim, 0 capitalismo. A China carece de sernelhan-
tes profecias, Quando sao encontradas, as mesmas procedem de
fora, como acontece com Lao-tseu e 0 taoismo. Na tndia, entretan-
to, se conhece uma religiao redentora. Havia profecias exemplares.
o profeta, tipicamente indiano, Buda, por exemplo, vive a vida que
conduz a redencao, mas nao se ,tern na conta de urn enviado de Deus,
senao como tun ser que, de maneira espontanea, deseja sua salvaeao.
Tambem se ,pode renunciar a salva<;ao, visto que nao sao todos que
depois da morte podem penetrar no Nirvana; somente as fil6sofos
no sentido estrito, sao capazess, pela aversso que este mundo lhes
causa, de sair da vida medtaate -um ato de estoica decisao.. 0 resul-
tado foi que a profecia 'da ·fn'dia;·:s6 teve maior Importencia para as
classes intelectualizadas. Seus';'~¢lementos integrantes foram habi-
tantes das florestas e manges: mqigentes. Para as multtdoes, a Inicia-
(;ao de tuna serta budista ..:represehtou alga completamente distinto:
concretamente, a possibilidade,:do";,culto aos santos. :E::ste.culto exis-
tiu para alguns santos tidos pot milagrosos, aos quais se alimen-
tavam bern, para que dessem, 'em' troca, a gararitia de urna teencar-
na<;ao melhor, ou concedessem riq-llezas, tuna vida a larga, e coisas
semelhantes, isto e, bens deste mundo. Deste modo, 0 budismo, ern
sua forma, ficou restrito a tuna simples classe monastica. 0 profano
nao encontrou nenhuma etica, segundo a qual pudesse orientar sua
vida. 0 budismo possuia, na verdade, urn decalogo, diferentemente
dos judeus, nao continha regras obrigat6rias, apenas recomendaQoes.
o ato mais importante foi e continuou sendo 0 sustento fisico dos
monges. Urns. religiosidade deste tipo jamais podia estar em con-
di<;aes de eliminar a magia, quando muito, substitui-Ia.

Ern contraste com a religiao ascetica, redentora da fndia, e sua
falta de eficiencia sabre as massas, encontram-se 0 judaismo e 0

cristianismo, as quais, desde 0 principio foram religi6es de plebleus
e continuou sendo atraves dos seculo,s. A luta da Igreja antiga
contra os gn6sticos nao foi outra coisa senao a luta contra a aris-
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tocracia dos intelectuais, como e conhecida por t6das as religioes
asiattcas: tal luta tinha por fim impedir que Illes se apoderassem
da dire<;ao da Igreja. Esta batalha foi decisiva para 0 cristianismo,
e, consequentemente, para que f6sse a rnagia banida, na medida do
possfvel, do seio das massas. Naa obstante, nao se conseguiu supera-la
de todo, ate hoje, mas foi relegada a condicao de algo antidivino e dia-
b6lico. A origem desta posicao oposta a magia ja. se encontra ria
etica do judafsmo primitivo. Guarda certos pontos de contato com
a Ideologia recolhida nas coleeoes de senteneas dos chamados textos
proTeticos dos egipcios. Entretanto, as elevadas prescricoes da eti-
ca egipcia resultavam ineficazes, quando se considerava suficiente
colocar urn escaravelho sobre 0 coracao do morto, a fim de que
este pudesse enganar 0 juiz dos defuntos, passar por erma dos pe-
cados e, mais racnmente, ter entrada no Paraiso. A etica judaica
nao conhece semelhantes subterrugtos sofisticos, assim como 0 oris-
tianismo. A cornunhao sublimou a magia ate a categoria de sacra-
mento, mas nao procurou transmitir aos seus crentes certos meios
e recursos que lhes permitissem escapar do juizo final, como ocor-
re com a reltgiao egipcia. Quem queira, fin almente , estudar a rn-

, fluencia de uma religifio sabre a vida, precisa distinguir entre sua
teo ria oficial e aquele tipo de conduta efetiva que, na realidade, e,
porventura, contra a sua propria vontade, concede premios: neste
mundo ou no outre. Convem distinguir, tambern, entre 0 virtuosis-
mo religioso dos escolhidos e 0 das massas. 0 virtuosismO reltgio-
so so tern urn valor exemplar para a vida 90tidiana; suas exigencias
representam tuna aspiracao, mas nao sao decisivas para a etica de
cada dia. A rela<;:aode ambos e distinta conforme as diferentes reli·
gioes. No catolicismo, ambos se assoeiam de urn modo peculiar;
quanto as normas do virtuosismo religioso aparecem como cons ilia
evangelica ' junto aos deveres do profano. 0 cristao perfeito, pro-
prlamente dito, e 0 monge. Todavia, nao se pode exigir de todos
obras como as suas, embora algumas de suas virtudes, em forma
atenuada, constituam 0 exemplo para a vida cotidiana. A vanta-
gem desta vinculB.l;ao foi que a etica. na.o pOde ser desviada do mo-
do 'como foi no budismo. No entanto, a distin<;ao entre etica monacal
e etica de mass as significou que os individuos de maior voca<;ao re-
ligiosa se separaram do mundo para formar urna comunidade es-
pecial. ..

I I

1 Veja-se M. WEBER, Ges. Aufsatze Riur Religionssoziol-ogie, I, 163/64,
165, nota 3, 173, nota 1, 176, nota 3, 234/35.
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o cristianismo nao constitui um caso isolado com rererencia
a este renomeno, pois tal 'feti~mE!no e freqUente na histcria das reo
Iigioes: isto permite avaliae a -Irnportancia extraordinaria do ascetis-
mo. :h:ste representa a pratica de. urn determinado regime de vida
met6dico. Neste sentido, a ascese exerceu sempre sua influencia.
o exemplo do Tibete revela .as extraordmartas realizac;;6es de que e
capaz urn regime de vida met6dico e ascetico. 0 pais parece con-
denado pela natureza a ser uma regiao eternamente deserta. Toda·
via, Ulna comunidade de ascetas, sem familia, realizou as colossais
construc;;6es de Lhassa, esp~~{)}em todo 0 pais as tecrias do bu-
aismo. Urn fen6meno seme1h@'#g'::.seapresenta na Idade Media Oci-
dental. 0 monge e 0 primei.r.p,.~~em daquele tempo que vive raeto-
nalmente, e que, .com ritetodo'·:·::e't~E:liOS racionais aspira uro lugar st-
tuado no Alem. Para ele SO'" ~!:o toque da smeta: so para ele 0
dia esta dividido nas hora:s,,\cdes~itntdas a oracao. A economia das
oomunidades monacais era :~oll~rilia racional. 0 poderio do Dux
de Veneza caiu por terra, quandt:):H~rGuerra das Investiduras privou-o
da possibilidade de utilizar os c • cll!rl.gos para as empresas ultramari-
nas. 0 movimento franciscaqo,.i;etJ,tou estender a instituic;;ao dos ter-
ciarios, fazendo-a penetrar entte·-'8;.ilgente laica. Mas contra isso Ie-
vantou-se 0 instituto da confissao.-:':"I'alinstituto se constituiu na anna
com que a Igreja domesticou a Europa medieval. Para os homens
da Idade Media, ele significava a possibilidade de descarregar-se, POl'

meio da conrissao, e de certas penitencias, a consciencia da culpa e
o sentimento do pecado, que foram provocados pelos preceitos eti-
cos da Igreja. A upjdade e severidade da vida met6dica, ficaram en·
tao atenuadas. Como conhecedora ,qe homens, a Igreja, entretanto,
nao considerou 0 fato de que cada individuo e uma personalidade
moral perfeitamente hermetica, mas siro admitiu, como coisa fir-
me, que apesar das admoest~oes' derivadas da conflssao e da severa pe-
nitencia, 0 individuo voltaria a cair em pecado; isto e, que sua gra-
c;;a teve que derramar-se, igualniente, s6bre os justos e injustos.

A Retorma rompeu, em definitiv~, com tal sistema. A supress§.o
dos consilia evangelic a, pela refonna luterana, representou a ruina
da dupla €itica, isto €i, da distinc;;ao entre tuna moral que a todos
obriga e outra de indole particUlar e vantajosa. Com isto, a ascese
ultraterrena foi absorvida. As personalidades rigidamente rel1gio-
sas que se havirun enclausurado, tiveram de trabalhar dentro do
mundo comum. 0 protestanj;ismo, com suas denomina~6es asceti-
cas, conseguiu criar a etica sacerdotal adequada para esta ascese.
Nao se exige 0 celibato sacerdotal; 0 matrimonio e apenas uma ins·
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tituic;;ao que tem por finalidade a procriacao racional. Nao se prega
a. pobreza, mas a posse da riqueza nao deve induzir a uro gozo pu-
ramente animal. Esta realmente certo Sebastiao Franck, quando
resume 0 sentido da Reforma, com estas palavras: "T_uG.l'¢s.. 9..l,lees-
c~paste do claustro, mas desde agora seras urn monge em tcda a tua
_viga;;-."Nos paises ciassicos da religiosidade~as·c·~tIco~protest:imte, po-
de-se inferir da extensao adquirida por esta sentenca ascetica ate a
atualidade. Especialmente, reconhece-se este carater na signiricacao
dc:s_,grupos confissionais religiosos da America. Conquanto 0 Es-
tado e a Igreja estejam separados, nao existiu, por urn es-
paco de varies anos, 15 a 201 nenhuro banqueiro, nenhum medico,
nenhuro candidato a esta.belecer relacoes, a quem nao se perguntas-
se 1:1. que comunidade religiosa pertencia. Conforme a resposta, po-
diam ser boas ou mas as suas possibilidades de prosperar, A adrnis-
sao nas seitas 56' era efetuada ap6s 0 exame da conduta moral do
interessado. 0 fato de .pertencer a uma seita que nao conheeia a
distinc;;ao judaica entre moral de grupo e moral €xterior, assegura-
va a honorabilidade e a honestidade profis~ionai~ e,' po~"conseguinte,
o pleno exito na vida. Dai 0 prmcipio segundo 0 qual "a hones-
tidade e a melhor politica"; dai, tambem, os quacres, batistas e
metodistas, constantemente repetrrem : "Deus bendiz aos seus. Os
ateus, em seus assuntos, nao confiam uns nos outros; procuram-
-nos quando querem fazer neg6cios; a piedade e ° caminho mais
seguro para se alcancar a riqueza". Isto nao e cant, de modo nenhum,
mas sim Ulna confusao da religiosidade com eertos resultados que,
ortginariamente, erarn desconhecidos para eles. A obtencao da ri-
queza devida a piedade conduzia a urn dilema, semelhante aquele
a que eram levados os mosteiros medievais: quando a corpora«ao re-
ligiosa produzia a riqueza, esta contribuia para a decadencia da vida
monastica, que, par sua vez, produzia a necessidade de ser rest au-
rada. 0 calvinismo procurou sair desta dificuldade atraves da id(,\ia
de que 0 homem e ap~nas ~q_~1;tl~!J.j~~7'ador dos bens que Deus lhe
haja conferido; censurava 0 prazer, mas nao se admitia a 'fugir do

. mundo, pois considerava como missao religiosa de eada urn a cola·
boraC;;ao no dominio racional do Universo. Deste criterio deriva a
nossa atual palavra "profissao" (no sentido de "vocac;;ao"), que s6
conhecem os idiomas influidos pela tradw;;ao protestante da Biblia.2

; I

1900-1905.
2 Veja-se M. WEBER, GeS'(I.mr..wite Aufsatze zur ReZigionssoz·iologie..

1, pag. 63 e segs., 98 e segs., 163 e segs., 207 e segs.
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Tal terrno expressa a valoriZii~a.o da atividade Iucrativa capitalista,
apoiada em fundamentos>,±'¥fbfiaiS, como realizacao de urn objeto
fixado por Deus. Em -'11ltllif~llih:iillse,era esta, tambem, a razao da
luta entre os puritanos,~ ,~,$;:"S't.tlarts.Ambos eram de orrentacao ca-
pitalista, mas, SintoitlB:tf~Iifi¥{1fiu,para 0 puritano, 0 judeu repre-
sentava a expressao " ' " ':;abominavel, porque parttcipava de
todos os negocios, irl' , ,, "', c, legais, como a usura de guerra, 0

" ,-';'/"~;~I~'~,-::"._:". .-:_:',",:r: _..
arrendamento de impCis.~(;);sr-1:~~",,'Ct!:tnprade cargos etc., como faziam
os cortesaos.t

Esta manifestaQao profissional rorneceu ao em-
presarto moderno excepctonalmente boa, e, alem
disso, operarios 0 trabalho; isto quando se
prometeu a prorissao como premio par sua
"dedicac;ao ascetica", bem-aventuranca eterna, por seu
consentimento ao ,', destas energias pelo capitalismo:
tal promessa feita numa epoea' em que a disclplina eclesiastica ab-
sorvia a vida inteira e, de urn, modo- para nos inconcebivel, pos-
suia uma realidade diferente cia atual. A Igreja Cat6llca e a Lute-
rana tambern conhecera.m e p'ra;~icara.m a diseipllna eclesiastica. Nas
comunidades asceticas protestantes, a admissao a comunfiao de-
pendia de urn nivel etico: este, po rem, se identificava com a hono-
rabilidade nos nagocios, enquarito que ninguem indagava pelo can-
tetldo da teo Uma tal instituiQao tao poderosa e inconscientemente
refinada para a criacao do capitalismo nao existiu em nenhuma
outra igreja ou religiao: em cafupara(,{ao com ela, carece de impor-
tancia tudo quanta fez 0 Reniiscfmento em favor do capitalismo.
Seus artistas se ocuparam de i>roblemas tecnicos e foram expert-
mentadores de grande catego::tia. Como concepciio do Universo, a
Renascimento definiu ampliiniefttEt-a: politica dos principes, mas a
mentalidade dos homens nao se' 'ti"ansfonnou tanto como pelas ino-
vaQ5es da Reforma. Quase teda!; as grandes descobertas cientificas .'
do seculo XVI e principio do ~ctilci XVII tiveram lugar no seio do
catolicismo. Copernico era cat6lico, mas, em compensa(,{ao, Lutero
e Melanchthon pennaneceram hostis as suas descobertas. ;E:m ge~al,
o progresso cientifico e 0 protestantismo .!.l~2..se id~,:r:t~~~~r~m!?~!_IJ,._
AIgrej'a - 'cat'6Uca;--emcertas 'ocasi5es coiblu'-- 0 progresso cien-

1 "Em conjunto, e sempre com as in€vitavei.s reservas, tal con-
traste pode formular-se de um modo que 0 capitalismo judeu surge como
urn capitalismo paria, espeoulador, enquanto que 0 puritano como uzna
organiza!<ao burguesa do trabalho". M. WEBER" Ges. Aufs. z. ReZigions~o-
zioZogie, I, pag_ 181, nota 2.
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tifico. Tarnbern as seitas asceticas do protestantismo manifestaram
pouco interesse pela cieneia. Uma das realizac;oes especificas d~ p~o-
testantismo consiste em haver colocado a eiencia a service da teemea
e da economia.t

---"--K--ralz -religiosa do homem economico moderno extinguiu-se. Ho-
je, 0 conceito de prcrissao aparece como urn caput mortuum no
mundo. A religiosidade ascetica foi substituida por uma atitude
pesstmista-realtstica, com relacao ao mundo e aos homens, aproxi-
madamente, como e representado pela Fdbula tias Abelhas de Man·
deville segundo a qual os vieios individuais podem ser, em deter-
miilida.s ctrcunstancias, vantajosos para a coletividade. Ao desapa-
recer, ate os ultimos resfduos, do tremendo Pathos religioso p~imi-
tivo das seitas, 0 otimismo da Autklarung (iluminismo), que acreditava
na harmonia dos interesses, rot transportado do ascetismo protestante
ao setor da economia. Foi esse otimismo que inspirou os prmcipes, es-
tadistas e escritores no ulttmos anos do seculo XVnI e prmcipios
do seculo XIX. A etica economica nasceu do ideal ascetico: todavia,
perdeu 0 sentido religioso. Foi possivel que a classe trabalhadora
tivesse se conformado com a sua sorte, enquanto se pode p'rorne-
ter-lhe a bern-aventuranca eterna, Mas, urna vez desaparecida a
possibilidade deste console, tinham que se revelar todos os con-
trastes registrados numa sociedade que, como a nossa, se acha em
pleno crescimento. Com isto, atinge-se 0 fim do protocapitalismo
e se inicia a era do ferro no seculo XIX.

, I

1 Veja-se tambero E. TROELTSCH,Die Soziallehren der christlichen
Kirchen und Gruppem, Tubinga, 1912 (reimpressao 1919). Entr: {)~ ad-
versarios da referida concep!<ao de Max Weber, s6bre a importancla co
calvinismo, acham-se L. BREN'TANO, Die Anfange des modernen,. K!Lptta-
lismu.s, Munique, 1916, pag. 117 e segs., e G. BRONDNITZ, EngZ. Wzrtschat-
tsgmsch, I, pag. 282 e segs,


