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Cei atticle aitique les conceptions qui prBdomlnent dans les unlversites ocddentales sur 1'Bco- 
nomle et Ia socl4U de I'AntiqulU classique de nos jours: celles d'auteurs comme M. Flnley. P. Vldal-Na- 
quet J.-P. Vernant ei M. Austin. Ces conceptlons font ddpendre IlnterprBtation Bconomlque et soclale 
de I'AntiquitB grecque et mmalne des structures politiques - volre WBologiques et meme "psychologl- 
ques" - de Ia cite antique. Toute autonomle est nlBe au nlveau Bconomlque, tandls que Ia BodW anU- 
que est d6finle en tant que "socl4U d'ordres". laquelle le concepl de classes soclales ne saurait etre 
Btendu. Ces vues sont critiquBes dans ce te*, dont I'auteur essale de mntrer que les conceptlons do- 
mlnantes lalssent de c6t6 d'lrnportants aspects (tout spedalement les forces produdhres) d'une econo- 
mie; ei que le concept de classes soclales doit aprds tout dte uullsB. sl on ne veut pas se Ilrnlter B envl- 
sager Ia soclBt6 antlque d'une fapn seulement desalpthre, acceptani sans les critlquer les vues des au- 
teurs de l'Antiquit4 sur leur propre sicW6. 



1. Historia econi3mica da Antiguidade Classica 

Tomarei "Antiguidade Cihssica" na sua acepcao usual de Historia Antiga greco- 
romana - o que implica uma temhtica que se estende cronologicamente de mais ou 
menos 1 500 a.C. at4 aproximadamente 500 a.D. 

O problema que 4 preciso enfrentar desde o inlcio consiste em saber se 4 ou nao 
P O S S ~ V ~ ~ ,  como objeto de estudo minimamente viavel, a Historia EconBmica do mundo 
grecwomano. 

Oucamos, para comecar, o que diz Anthony Snodgrass:l 
"...Se fossemos capazes de fazer reviver, saindo de sua tumba, \um grego bem 

informado dos primeiros tempos, ele entenderia prontamente nosso desejo de descobrir 
coisas acerca da Histbria Politica de sua cubra, e poderia sem duvida dar uma res- 
posta a muitas de nossas perguntas. Mas logo que comec6ssemos a perguntar-lhe so- 
bre assuntos econBmlcos. abrir-se-ia um golfo de imcompreens80. A Historia EconBmi- 
ca e a teoda economica n8o foram areas de estudos para os antigos gregos (nem, 
alias, para qualquer outra pessoa at4 o sbculo XVIII de nossa era)." 

Como Finley antes dele: Snodgrass nao acha que tal constataca0 impeca a ten- 
tativa de escrever, hoje em dia, uma Historia Econbmica da Antiguidade: mas n8o deixa 
de constituir uma dificuldade, alem de impor como principio, segundo acredita, a ideia 
de que: 'Se os gregos n8o separavam a ativldade economica das atividades sociais e 
poliucas, entao tamb6m n8o podemos estudar isolando-a de~tas".~ 

A opiniao de Snodgrass que acabo de citar voltara a aparecer no debate. Mas 
talvez convenha perguntar antes o que se entende por economia Moses Finley, pos- 
teriomente B constatacao (correta) de que a Economia PolRica surgiu, como disciplina, 
no sdculo XVIiI, e a Economia tout court somente em 1890, ao escolher uma definic8o 
desse campo dentlfico opta pela de Erich Roll: o problema central da pesquisa econo- 
mica consistiria no estudo do "sistema econbmico" visto como "um enorme conglome- 
rado de mercados lnterdependentes", o que transformaria o processo de troca (in- 
tercambio mercantil) e a f o r m a ~ % ~  dos precos naquilo que os economistas devem, aci- 
ma de tudo, expli~ar.~ 

Ora, creio que posso dvitar com facilidade uma confusao pelo menos, ao declarar 

1 - SNODGRASS, Anthony - Archalc Greeca The age of experiment. Londres. J.M. Dent & 
Sons, 1980, p. 1 23. 

2 - FINLEY. Moses i. - L'dconomle aniiqua Trad. de M.P. Higgs. Paris. Les Ediuons de Ml- 
nult, 1975, p. 23: "...concordu tambdm em que tenhamos o direito de estudar tais economias, e de for- 
mular sobre esses sociedades perguntas que jamais viriam ao espfrito dos antigos" (Em porhigu€is: A 
economla antiga Porto. Afmntamenb. 1980.) 

3 - SNODGRASS - Op. cK. p. 125. 
4 - FINLEY - Op. clt. pp. 21 -22 (o livro citado por Finiey 8: ROLL. E. - A history of econo- 

mlc thought Londres. 1945. p. 373). Tamb4m Snodgrass, embora trabalhando com uma definlckio 
mais ampla do objeto da Economia, "escorrega" pelo caminho, caindo numa poslckio semelhante que 
adotou Flnley (SNODGRASS - Idem p. 127: aqui as auvldades econbmicas siio idenuflcadas com a 
troca de mercadwlas). 



liminarmente que n8o me interessa trabalhar com uma visao deste tipo da ci9ncla 
econbmica, nem com outra, tamb6m usual, que parte da nocao de "recursos escas- 
sos" interessa-me a Economia PolRica tal conmo a definiu Engels: "ciencla das con- 
dicoes e das formas em que as diversas sociedades humanas produziram, trocaram e 
repartiram os produtos de uma manelra correspondenten5 (~stas bltimas quatro pala- 
vras da definicho implicam que as condicoes e formas da producao, troca e distribuic80 
sao intimamente ligadas entre si). Esta definlc80. radicalmente histbrica, como 4 bbvlo 
nao faz da exisibncia de trocas e precos num mercado de tipo moderno ou capita- 
lista (ou num conjunto de mercados lnteriigados de tal tipo) a condlc8o slne qua non 
para identificar um 'sistema econbmico": pelo contrldo, ela engloba tanto as trocas 
mercantis capitalistas quanto, por exemplo, as trocas de presentes entre hospedeiros e 
hbspedes no mundo de Homem, ou os intercarnbioc e redlstribulcbes de bens e servi- 
cos efetuados por via adminlstrativas pelo Estado faradnico no Egito antigo. Trata-se de 
uma diferenca de intencoes e de pontos de vista fundamental: lgnorl-Ia seria um convk 
te certo a um dialogo de surdos em qualquer debate. 

O problema nao termina af, no entanto. Mesmo no interior do marxismo, houve 
quem afirmasse que a Economia PolNca tal como a definiu Engels seria possfvel so- 
mente para o modo de producao capitalista e impossfvel de ser construida para quais- 
quer sociedades nackcapitalistas (e portanto, inclusive para toda Histbria greco-roma- 
na). Escutemos a respeito a opiniao do mexicano RabI Olmedo? 

"A possibiiidade de elaborar a Teoria do modo de producao capitalista 
deriva do fato fundamental seguinte: que no modo de producao capitalista a 
reparticao do trabalho social pelos diferentes ramos da pmducao e nas pro- 
porcoes adequadas para levar a cabo a reproducilo da sociedade em seu 
conjunto efetua-se de maneira automatica (auto-regulada) e independente de 
vontade dos sujeitos sociais. Em outras palavras, que o modo de producao 
capitalista 4 o unico sistema de categorias economlcas cujo funcionamento A 
automltico e independente da vontade dos sujeitos sociais. Este requisito n8o 
se d l  para os modos de produc8o pr4-capitalistas e pos-capitalistas". . 

De uma afirmacao de Marx - de que o aparecimento da Economia Polltica como 
disclplina s6 ocorreu sob o capitalismo - Olmedo dedva sua opiniao de que exlste uma 
impossibllldade objetiva de elaborar teorias aplicaveis aos modos de pmduc8o pre-ca- 
pitalistas. O Autor argumenta ainda que somente no caso do capitalismo A possfvel ex- 
plicar, a partir da teoria global do sistema econbmico, a reproducho da sociedade em 
seu conjunto. No pr6-capitalismo, fatores extra-econbmicos - os quais nao apresenta- 
riam o carater invari6vel das categorias econbmicas - sho os que explicam a repro- 
duc8o soclal. Asslm se explicada que os autores da Antiguidade grego-romana s6 pu- 
deram refletir sobre certos fendmenos Isolados que ja existiam em sua 4poca (pro- 
duc8o de mercadotias, com4rcio. dinheiro empr6stlrno a juros), mas n8o produzlr uma 

5 - ENGELS, F El antl-Dahrlng Trad. de Jos6 Verdes Montenegm y Montem. Buenos Ai- 
res Editorial Clarldad, 1970. p. 161 

6 - OLMEDO. RaQ - "€1 estatuto teorlm de 10s modos de producclbn no capitalistas". Hlstorla 
y Socledad(M6xlco). No 5.1975. pp. 59-64 (a cltacdo 6 da pagina 59). 



expressao tebrica do conjunto social. Somente quando as categorias econornicas se . 
articularam na realidade social, fotmando um slstema autonomo auto-regulado, pode 
surglr a Econornla Pouuca7 

Olmedo n h  prestou atencdo por6m. a um elemento de peco que esta presente 
no texto de Marx que tomou cano ponto de partida. Marx diz (o sublinhado A meu)? 

"Como a Economia PolRica, tal como se manifesta historicamente, na 
realidade nao passa do estudo cientifico da ecomonia do pedodo de producao 
capitalista. ndo podemos encontrar proposicdo e teoremas a ela referentes, por 
exempb, nos escritores da sociedade grega, a nao ser na medida em que certos 
fenomenos, como a producdo de mercadorias, o comercio, a moeda, o capital e o 
jub, stio comuns a ambas as sodedades. Mas quando os gregos tratam, oca- 
slonaimente, desses assuntos, mostram o mesmo gdnb e orlglnalldade que em 
tudo mals, e suas Ideias b80 portanto, historicamente, o ponto de partida te6rico 
da ciencia moderna." 
Pareceme que o que Marx esta dlzendo 6 que: 1) a ddncia econbmica tal como 

surgiu historicamente A a do capitalismo; 2) certas caractedsticas comuns h sociedade 
capitaiista e B sociedade grega, ao existirem na Antiguidade, jA puderam ser percebidas 
pelos gregos. Ocorre que, algumas dezenas de pAginas antes, no mesmo livro, Engels 
afirmava que a Economia Polltica como cl&ncia da producdo, intercambio e reparticdo 
do produzkio nas divems sociedades humanas (o sublinhado A meu)? 

"...ou seja, em toda a sua extensdo, ainda estB por ser feita O que 
possulmos ate o presente em mateda de cidncia econ8mica reduz-se, quase 
exclusivamente, B gdnese e B evolucdo da forma de producdo capitaista." 
Pode-se constatar que as afirmacoes de Engels e de Marx sdo equivalentes 

e nllo supbem, absolutamente, a imposslbllidade Intrinseca de uma Economia PolWca 
"universal". Podemos apoxlmar o que diz Engels de um de seus argumentos ao expfi- 
car por que Marx preferiu o "modo 16g1con ao "modo historico" de exposic%o para sua 
crioca da Economia Poiltica burguesa: "faltam todos os trabalhos preparatorf~s"~~, o 
que tomaria ImpraticAvel o "modo hlstorfcon (ou forcaria Marx a escrever ele mesmo 
sistematicamente acerca de toda a Histotia universal). 

Nao pretendo negar que o surgimento da Economia PolWca se tenha ligado. his- 
toricamente, a uma autonomia relativamente mabr, nas sociedades modernas, do 
economico na tota~dade\social. Tambem nBo nego que o peso dos fatores extra- 
econornlcos na reproduc;do da sociedade gbbal seja mabr no pr&capitaismo - se bem 
que, como disse Plerre Vilar, a sociedade capitalista tambem ndo possa ser pensada 

7 - Idem p. 61. 
8 - ENGELS - Op. clt. pp. 242-243: sabe-se que o capfiulo de onde tomel a citac8o fol na 

verdade redlgido por Mam n8o por Engels 
9 - ENGELS - Idem p. 161. 

10 - ENGELS, F. - "La Contlbudbn a Ia critica de Ia economla politica de Carlos Mam". In 
MARX e ENGELS - Escritos econ6mlcos varloa Trad. de W. Roces. MBxico. Grijalbo, 1966, pp. 
188-190. 



sem a cristaiizacao peb Direito e no Direito da propriedade privada, isto 4, da apro- 
priacao (usurpacao) da terra, dos capitais e dos bens de produclo." 

O que estou negando 6 que, ao ter surgido como ci&ncia em funcao do capitalis- 
mo, a Economia Polluca seja inaplictlvei aos tipos anteriores de sociedade, produzindo 
teorias especfficas adequadas a eles. nas quais se leve em conta o peso da coacao 
extra-economica e outras peculiaridades. A questao central consiste em saber se exis- 
tem ou nao, nas sociedades pr4-capitalistas, regularidades estruturais passlvels de 
teorizacao. Acredito que sim, e apoio firmemente o que diz Witold Kula:12 

"...para construir a teoria de uma dada categoria de fenomenos sociais A 
preciso que exista uma determhacb soda1 das acoes humanas tal, que estas 
Ultimas, em sua maioria, se movam num mesmo sentido ... e sejam reiterAveis, 
nos Imitos temporais e espaciais definidos, sempre que as mesmas condicoes 
definidas se reproduzam.llsto ocorre em todas as sociedades. Por conseguinte, 
para cada uma delas (se as fontes forem suficientes) poderemos construir uma 
teoria mais ou menos ampla, de conteudo mais ou menos rico." 
O problema das fontes 4 essencial, a ser levado em conta quando pertinente. No 

entanto, aqui me Interessava rebater a afirmacb de uma impossibilidade teorica, de 
princfpio, de uma Economia Politica do pr4-capitalismo - afirmacao cuja respeltabiiida- 
de, hoje em dia, teria de depender de uma refutacao dos grandes passos jA dados na 
construcao de uma tal disciplina por autores como Emest Labrousse, o proprio Kula e 
tantos outros! 

Terminando este ponto, citarei um texto de AntBnio Barros de Castro que constk 
tui a tentativa mais recente que conheco no sentido de impugnar a possibilidade de uma 
Economia Politica do pr4-capitalismo. No fundamental, o seu argumento consiste em 
afirmar que s6 com o capitalismo implantou-se o imp4rio das condlcoes de pr~ducao:'~ 

"...A rataolfundamentai pela qual se pode pensar a 6poca modema atrav6s 
de uma obra como O capital (dedicado ao estudo 'das leis naturais da producao' 
no perlodo capitalista) prov6m de que no capitalismo a producfio e a vida mate- 
rial em geral pssam a ser regWas por mecanismos autodeterminados e detemi- 
nantes. (...) 

",.Na medida em que garanta a sustentacao destes tracos fundamentais 
da formaclo sociallromana - o 'ocio das classes proprietarias, o expanslonismo 
mliitar, bem como o p0o e o circo do 'populacho' - o trabalho extraldo dos escra- 
vos 6 evidentemente necesshrio B preservac0o deste regime social. N0o ha 
porem como admitir que essa necessidade seja de natureza 'economica' ai. 
mais precisamente, que ela derive das proprlas condicoes de produc00." 
Como se pode notar, a argumentac00 6 semelhante h de Olmedo; com uma dife- 

1 I - VILLAR. Piem - Inlciacibn al vocabuiario de1 an.4llsis hlstbrlco Trad. de M. Dolors 
Foich. Barcelona. Ciitica. 1980. p. 126. 

12 - KULA. Wilold ThBorle Bconomlque du syst&metBodaL PartslHaia. Mouton. 1970. p. 
136. (Existe em porhigu6s.) 

13 - CASTRO. Antdnlo Banos de -- "A economia polltica, o capllailsmo e a escravldao". In LA- , 

PA, J.R. do Amaral (compilador) - Modos de productlo e realidade brasileira Petrbpolls. Vozes. 
1980, pp. 75-77 



renca: Castro tem consci6ncia de que sua opinitlo, neste ponto, 6 contraria & de Marx e 
Engels, para os quais "niio apenas o capitalismo como tamb6m as sociedades pr&ca- 
pltalistas deveriam ser estudadas a partir das condicoes materiais da vida".14 E prova- 
vel, por outro lado, que tanto Olmedo quanto Castro tenham raciocinado a partir da 
concepcao restritiva atualmente vigente sobre o que A "o econ6mico" concepcao re- 
sultante de correntes como o marginalismo, e tamb6m do surgimento de disciplinas es- 
pecializada~ entre as quais barreiras acad6micas foram elevadas (Economia. Sociolo- 
gia, Demografia, Antropologia, etc.). Em contraste, na Economia Politica marxista a 
concepcko do "econ&nlcou 6 muito mais ampla, englobando sem dlivida alguma em 
sua i6glca interna, por exemplo, a estnitura e os conflitos de classes.15 N%o levar isto 
em consideracao pode conduzir a outro dialogo de surdos, ja que os participantes no 
debate podem nao estar aplicando o t e m  "economia" As mesmas realidades. 

Passando agora a uma problematica ligada ainda mais intimamente aO tema que 
tratamos, cumpre examinar as opinibes hoje dominantes no mundo academico a respei- 
to da economia do mundo banhado pelo Mediterraneo no periodo da Antiguidade Cias- 
sica. 

A primeira coisa Que pode ser ressaltada 6 que essa Imagem privilegiada - ver- 
dadeiro paradigma cienuiico - insiste no caracter explicativo central que atribui & cida- 
de-Estado (polis em grego, civitas em latim). Em t e m s  do que agora interessa, isto 
signlica que a especificidade da economia classlca, definida como a economia da cidd- 
dsEstado, surge de sua oposici30 io economia dos Estados e imp6rios do antigo Orien- 
te Prbximo, centrada nos tempbs e pal&cios.l6 Um primeiro problema a este respeito 6 
que a cidadeEstado ntio foi o elemento organizador do mundo greco-romano ao longo 
da integralidade dos dois mU6nios de sua histbria. Pelo contrario, no conjunto dessa ex- 
tens80 de tempo predominaram formas sociais niio dominadas pela pblis ou pela civi- 
t as  a monarquia paiaciai mlchnica, o regime discernlvel na Grecla homdrica, os reinos 
helenisticos, o Imp6rio romano, s%o alguns dos casos que ilustram tal fato. Sendo as- 
sim, uma concentracao exclusiva da atencao na cidade-Estado - em nome de um con- 
junto de concepcbes poiikas, culturais e psicol6gicas nela gerado e desenvolvido e 
que, afirma-se, dava sentido & Antiguidade Classica - pode ser Inadequada, se tiver a 
intenciio de examinar a totalidade da Histbria Antiga da Gr6cia e de Roma. 

Um exemplo curioso dos efeitos de uma tal opc8o 6 que Finley chegasse a con- 
siderar o Egito dos Ptolomeus corno uma sociedade "basicamente alienlgena" (basl- 
cally allen) em relacko ao "mundo grego propriamente diton (the Greek Worfd pro- 

14 - Idem p. 74 
15 - Ver CARDOSO, Ciro F.S. e P&~U BRIGNOLI, HBdw - Os m6todos da  Historia Trad 

de JoSo Mala. RIO de Janeiro. Graal, 1983 (38 ed.), pp. 465-466; CARDOSO. C.F.S. e PEREZ BRIG- 
NOLI, HBctor - Ei  concepto de clases soclales Madrl. Ayuso, 1977. pp. 13- 14. 

16 - Ct por exemplo FINLEY - Op. ci!, pp. 29-39; BOGAERT. R. - "Synthbse flnale". In  LI- 
PINSKI, Edward (compilador) - State and temple economy In the ancient Near East 2 vols. 
Lovaina. Departement OilentallsUek, 1979. ~31. II, pp. 745-762. 



per).17 Por este mesmo caminho, mais recente, ele eiiminou de sua analise polilica do 
mundo cl.ksico - alias magistral - toda a Histbria grega anterior e posterior ao perfodo 
que grosso modo se estende do sAculo VI11 ao IV a.C., e toda a Histbria romana ante 
rior e posterior a Republica (que durou aproximadamente do sAculo V ao I a.C.). com o 
argumento de hue, em sua opiniao, a "ooliuca" sb existiu, na Antiguidade. nos Estados 
em que decis6es obrigatbrias eram alcancadas por discussb, argumentacao &final- 
mente, pelo voto (em outras palavras, em cidades-Estados)." Comvenhamos que, as- 
sim definida, a polftica, como ele mesmo admite, foi uma das atividades mais raras em 
toda a Hlst6ria Antiga e Medie~al'~, o que, exatamente como no caso da economia da 
cidadeEstado tomaaa como ponto de referencia, conduz a uma reducao do campo de 
estudos inaceitbvel ,ma autores menos restritivos em seus interesses e criterios no 
que diz respeito ao emdo da Antiguidade Classica. Note-se que isto nao implica negai 
a grande novidade ou a enorme importancla histbricas da pblis e da civitas antigas20 

Foi a partir sobri:tudo da dAcada de 1960 que autores como Finley, Michael Aus- 
tin. Pierre Vidal-Naquet e Jean-Piem Vernant - entre outros - deram forma As ideias 
hoje dominantes nos ambientes universitarios acerca da economia do mundo greco- 
romano. Suas wncepc6es surgiram iem oposicao aos esquemas do marxismo dogma- 
tico e As opinides de autores como M. Rostovtzeff que. no final do sAculo XIX e na pri- 
meira metade deste, exageravam muito o papel das trocas mercantis e de supostas 
"burguesias urbanasn naquele mundo macicamente rural - o qual, nos escritos desses 
autores, parecia excessivamente "modernom ou mesmo "capitalista", o que constitula 
flagrante anacronismo. A reacao a tais posicoes anteriores amalgamou influencias di- 
versas: o influxo renovado das ideias de Max Weber sobre a cidade aniiga, as con- 
cepcbes da Antropologia Economica de K. Polanyi e seus disclpulos (conhecida como 
"substantivistan), em certos casos a Influencia de um texto inedito de Marx publicado 
pela primeira vez somente em 1939 e difundido de fato bem mais tarde (os Grundris- 
se). A fusao destas e outas influencias deu-se num coma intelectual - europeu princi- 
palmente - marcado em forma crescente pela dlminuicao do impacto do marxismo em 
funcao das sucessivas crises dos movimentos sociaiistas na Europa e do Imperio cada 
vez maior de concepcbes estnituraiistas e p6s-est~turaiistas, adquirindo estas Ultimas 
no periudo mais recente fortes tend6nchs irracionalistas e Intelectualmente "neoanar- 
~u~sMs".~ '  

O que se afirma A, antes de mais nada, algo que remete A discuss80 com que 
comecamos este capitulo: a impossibiiidade de definir em forma autOnoma a economia. 

17 - FINLEY. M.I. - Economy and society ln anclent Greeca Londres Chatto 8 Windus, 
1981. p. 210. 

18 - FINLEY. M.I. Poiitics In the ancient world Cambrldge. Cambrldge Unhrersity Press. 
1983. pp. 51 -53. (Em porhigu6s: Rio de Janeiro, Zahar, 1985.) 

19 - ideq p. 53. 
20 - CARDOSO, C.F.S. - A cldade-Estado antiga SBo Paulo. Auca, 1987 (2"d.). 
21 - Ct ANDERSON, Perry - Sur ie manlsme occldental Trad. de D. Letellier 9 S. Nl6- 

m e .  Paris, Francois Maspero, 1977; ANDERSON. Peny - A crlse do marxlsma Trad. de Denise 
BoUman. SBo f aulo. Brasiliense, 1984. 



o nlvel economico, no relativo B Antiguidade Classica.22 Isto porque - e neste ponto A 
manifesta a infiu&ncia de Polanyi -, asseguram-nos os p artidarios do paradigma domi- 
nante, naquele periodo o que n6s chamamos de "nlvel econbmico" nao apenas nao era 
percebido como um campo unificado e coerenle pelos antigos, como tambem, de fato, 
intrinsecamente, nao continha sua propria racionalidade: o que A para n6s "o econdmi- 
co" s6 pode ser entendido em funcao do social global e. mais especificamente, do nlvel 
politica A analise econdmica s6 teria sentido, entao, subordinada a uma analiie social 
com forte hfase politica; na verdade, quase como uma espAcie de subproduto desta 
Ultima. 

De Max Weber derivam-se Ideias sobre a cidade antiga como cidade de consu- 
midores, na0 de produtores, sobre o papel da guerra, sobre o modo em que a cidade 
Estado - estrutura politica - regulava o acesso ao consumo e Bs riquezas entre os ci- 
dadaos e outros membros livres da comunidade. Ideias ate certo ponto similares ha- 
viam sido desenvolvidas anteriormente por Marx nos Grundrisse, mas foram conheci- 
das s6 neste skub.  Marx escrevera: "A histbrb antiga classica A histbria urbana, mas 
de ckledes baseadas na propriedade da terra e na agricultura". A ligacao entre econo- 
mia e cidadeEstado na Antiguidade Classica fora fortemente ressaltada por ele: "Como 
resultado da concentrac60 na cidade, a comunidade como tai possui uma exist&ncb 
ec~nbrnica'.~~ 

As analises modernas que partem destas premissas - combinadas em modaii- 
dade diversas - insistem muito em negar qualquer autonomia ao nlvel econbmico na- 
quelas socisdades. A cklade-Estado era, diz-se, um centro de consumo que vivb numa 
relactlo ate certo ponto parasitaria para com o campo circundante e comunidades es- 
trangeiras expbpdas. No mundo antigo, o valor de uso predominava sobre o valor de 
troca - isto A, a producao mercantil tinha fraco desenvolvimento - e o consumo (de 
homens livres) predomlnavu sobre a produc8o (servil, ou seja realizada mediante o uso 
da escravidao a de outras modalidades de trabalho compuls6rio). Uma "polltica eco& 
mica" praticada pelos Estados classicos - antes categoricamente afirmada por muitos 
autores - existi3 somente em forma extremamente limitada. (como em matAria fiscal, 
procurando garantir o financiamento dos 6rgBos publicos e da guerra atravAs da apre 
priactlo de excedsntes, e em questoes ligadas ao abastecimento de cereais e certas 
matetias-primas bfsicas como a madeira e os metais). Mais em detalhe, procura-se 
demonstrar, por exemplo, que o surgimento da moeda partiu de consideracoes poliiicas 
e nao econ&nicas, que multas fornas de troca nao podem ser definidas como verda- 
deiro comArclo. Ressalta-se o peso econbmlco da guerra, definlda por Arlstbteles, no 
sAculo IV a.C., quando travada contra os "barbaros" (povos de llngua e cultura nBe 

22 - Ver por exemplo AUSTIN, M. e VIDAL-NAQUET. P. - Economies et soci6t6s en Grbce 
anclenna Paris. Amand C< lin. 1973, pp. 11 -43. (Existe em pottuguds.) A pdg. 17 l h e :  "...a &no- 
mia grega ntlo poderia ser estudada de maneira correta fora do quadro da cldade-Estado." 

23 - MARX, Karl - "Formas que preceden a Ia pcoduccibn capitalista". in GODELIER. Maurice 
(compilador) - Antropologia y economfa Barcelona. Editorial Anagrama. 1976, pp. 21-46 (as ci- 
tacbes $80 da pAg. 29): este cr plhilo d paite dos Grundrlssa 



gregas), como sendo por natureza "um meio de aquisici30n (Politica, 1256 b, 23-27); e 
chama-se a atencao para a grande gravitacao economica da regiao.24 

O paradigma teorico que procurei resumir cont4m elementos valiosos. A critica 
de concepcoes anacrdnicas, a insist6ncia numa racionalidade social da economia no 
pre-capitalismo (e portanto no enorme peso, em termos econt3micos, de fatores que 
hoje em dia aparecem como extra-economicos), sao alguns desses elementos. 

Nao se pode duvidar, por exemplo, de que a religiao desempenhasse um papel 
muito importante nas formas de utilizacao da riqueza soclal no mundo antigo. Na 
Odisseia lemos, no epis6dio da visita de Teldmaco a Pilos, a descricao de um sacrifl- 
cb a Palas Atena (11i,418-463)/5, para o qual o rei Nestor chamou um artesao a quem 
entregou ouro com que fosse decorado o animal a ser sacrificado (no caso, dourando- 
se os chifres de uma novilha), em parte consumido no banquete que acompanhou a ce- 
rirndnh, mas cujas coxas foram reduzidas a cinzas em honra'da deusa. Textos antigos 
de todas as Apocas confirmam a disposicao dos homens da Antiguidade grego-romana 
no sentido de aceitar como necessarios "gastos" consideraveis para garantir por meios 
sobrenaturais a reproducao da vida social. 

No entanto, a leitura dos trabalhos recentes deixa-me insatisfeito sob diversos 
pontos de vista. 

Com frequencia, depois de afastarem as explicac6es~anteriomiente admitidas, 
esses textos ficam na superifcie descritiva das coisas; ou descambam para posicoes 
fortemente idealistas, em que a economia antiga, mais ate do que da polftica, parece 
depender em Iiltima analise de fatores mentais - ideolbgicos, psicoibgicos -, de uma 
esp4cie de "estado de esplrito" ligado a cidade-Estado e que nao se explica. Muitas 
vezes se tem a impressao de que os autores de hoje aceitam acriticamente as opinibes 
dos antigos sobre si mesmos e sua sociedade, o que A uma atitude cientificamente ina- 
ceiiavel. 

Finiey fundamenta o seu uso do t e m  "economia antiga" somentez6 
"...no fato de que, durante os seus Ultimos s4culos, o mundo antigo cons- 

Pula uma iinica entidade polRica, na existhcia de uma estrutura cultural e psi- 
cologica comum ..." 
Ora, isto nao me convence. Parece-me que se tem ido longe demais na minimi- 

zac8o dos elementos propriamente economicos. Citarei, em apoio do que estou dizen- 
do, uma passagem do romance O asno de ouro ou As metamorfoseq de Apulelo 
(s4culo II d.C.). Obviamente, o que tirarmos desse texto nao pode ser generalizado pa- 
ra qualquer periodo ou regi80 do antigo mundo ciasslco, mas isto nao 6 importante para 
o tipo de argumento que quero apresentar. o de que, em certos &os peb menos, h4 
aspectos da economia antiga que nao parecem explic~veis simplesmente subsumi* 
d w s  a poliiica e a ideologia. Por outro lado, o fato de se tratar de uma obra de ficcao 

24 - SNODGRASS - Op. cit., capmilo 4; FINLEY - L'Bconomie antlque. capitulos 5 e 6; 
WEGETTI . Mario - Mamismo e societa antica MilBo, Felbinelll. 1977. pp. 9-65. 

25 - HOMERO - La Odisea Trad de L Sega14 y Estalella Mdxlco. Ponlia, 1971. p. 25. 
26 - FINLEY - L'Bconomle antlque, p. 39. 



n6o Impugna a validade do documento, jA que o Autor, nesta parte do seu livro, estava 
usando de um recurso bem conhecido da literatura fantastica: acumular detalhes realis- 
tas e corriqueiros para que o leitor 'acredite" na obra e termine assim por aceitar 
tambem os elementos sobrenaturais. quando finalmente fizerem sua aparlcao. Eis'aqui 
o trecho em q u e s t a ~ : ~ ~  

"Chamo-me Arlstomenes e sou de Aegium; saiba tamb4m qual 4 a minha pra- 
fiss6o: ocupo-me em fornecer mel, queijo e outras mercadorias do mesmo genero 
aos estalajadelros, e viajo em todos os sentidos atrav4s da Tesshlia, da Etolia, 
da Bebcia. Assim, tendo sabido que em Hypata, a ddade mais Importante de toda 
a TessBlia, estavam vendendo queijo fresco, de bom sabor, a um preco extre- 
mamente baixo, fui rapidamente para IA na lntenctlo de comprA-lo todo. Mas, ce 
mo ocorre com frequ&ncia, parti com o p4 esquerdo e minha esperanca de fazer 
um bom neg6cio se .frustou, pois, na v4spera. o grande mercador Lupus compra- 
ra tudo em bloco.n 
Esta passagem mostra sem lugar a dlividas, para a Gr4cia romana do s4culo I1 

d.C., um sistema de comerclalizac60 complexo, em vhnos nfveis, agindo sobre um es- 
paco considerhvel (Aeglum ficava perto de Corinto, Hypata muito mais, ao norte). Mos- 
tra igualmente a dendhcia monopollsta que Adstbteles considerava "um princfpio uni- 
versal" da "crematlctica" - palavra com irequ&ncia traduzida para o ingl&s como busi- 
nesq mas cujo significado se aproxima mais da expressao "busca da riqueza" ( PolC 
oca, 1259 a, 17-21). Mesmo n%o sendo, como disse, genaralizhvel indiscriminadamen- 
te, permite exemplificar qu&o inadequada pode vir a ser uma lnterpretac6o da economia 
antiga que ngo leve em conta devidamente a dinamica econ&nica stricto sensu 

Alguns autores que aceitam em grande medida o paradigma interpretativo atual- 
mente vlgente, dele se distanciam neste ponto pelo menos em parte. E o caso de Mario 
Vegeffl, o qual admite que o nfvel econanico tende, a partir do s4culo IV a.C., a "produ- 
zlr uma dinamica prbpria de funcionamento, autonoma em relacao aos canais poliuco- 
sociais que asseguram a reproducho de conjunto da sociedade antigaW?e Anabgamen- 
te, pesquisadores do Instihito Gramsci que se aproximam do modo dominante de pen- 
sar, por exemplo sua critica ao "historlcismo" (derivada do estmturalismo pseudo-mar- 
xlsta de L. Althusser), desenvolvem uma anhllse - calcada parcialmente nos Grun- 
drisse de Marx - que admite serem essenciais os fenomenos vinculados B Introduc80 
(mesmo limitada e Incompleta) do capital comercial e do capital monetado em geral no 
interior da formactio economico-social escravista antiga, e mais especialmente da ro- 
mana.29 , 

A Interpretacao hoje dominante tambem falha por omlssb de um fator explicativo 
essencial: as forcas produtivas NBo basta, para resolver o assunto, considerar a 

27 - APU&E - L'Bne d'or ou les m6tamorphoses Trad de P. Grimal Paris. Galllmard. 
1975, p. 34 (1,s). 

28 - VEGETTI - Op. clt., p. 57. 
29 - Ct CAPOGROSSI, L, GIARDINA, 4 e SCHIAVONE. A. (complladores) - Analise mar- 

xlsta e eociell antlcha Roma Ed. Rlunitl, 1978. 



pretensa "estagnacilo das tAcnicas' na Antiguidade Classica (generalizacilo das mais 
abusivas), logo tratando explicar tal "estagnacilo" por fatores socials elou ideol6gicos. 

O conceito de forcas produtivas nao se reduz ao de t6cnicas de producilo: refe 
rese a uma forma historicamente determinada do conjunto constituldo pelos objetos e 
meios de trabalho (os mebs de producao), mais os proprios trabalhadores vistos em 
suas capacidades flsicas e mentais. As forcas produtivas delimitam, em sua forte 
in4rcia (sobretudo em se tratando de sociedades pr&capltalktas), o drcub que define 
as perman&nclas e transformacoes posslveis numa dada formacao economlco-sodal 
num perlodo determinado. Assim sendo, 6 grave constatar que a maior parte das arucu- 
lacoes deste fator (tomado em todas as suai facetas) com o conjunto da Histbria 
Economica e Social da Antiguidade esta simplesmente ausente da imensa mabria das 
obras recentes3O Ora, nos casos em que tal correlacao fol felta em forma adequada, o 
enriquecimento da analise A evidente. Assim ocorre quando Claude Nlcolet, em parte 
baseando-se em P.A. Brunt, leva em conta a iigacao entre espaco e popuiacilo como 
elemento expllcativo - entre outros - da dirxlmica da histbtia &nana repubii~ana;~' ou 
quando Bertrand Gine esclarece a formacilo; entre o s4culo VI e o sAculo IV &C., de 
um "sistema t4cnico9 propriamente grego. e mostra sua vblacilo com a histbria global 
da Apoca (mesmo se, no fundo. em forma ainda in~uficiente).~~ 

2.A sociedade antiga: classes ou estamentos' 

A discuss%o que abordaremos agora 4, sob certos aspectos. InseparAvel da an- 
terior. As razoes para trata-la h parte silo de diversos tipos: 1 ) didaticamente isto slmpli- 
fica a exposicilo; 2) a problematica da estrutura social da Antiguidade Classica, se Bs 
vezes foi tratada em conjunto com as questoes economlcas, em outras ocasibes deu 
lugar a trabalhos especificos, alguns muito influentes; 3) o terceiro motivo 6 de ordem 
pessoal: em mlnha opiniilo, apesar dos problemas indicados, o paradigma dominante 
tem, quanto h economia antiga, muitos elementos a seu favor, mas o mesmo paradigma 
merece-me uma apreclacilo de conjunto bem mais negativa no concemente a suas 
afirmacoes sobre a natureza, o funcionamento e os confiltos das sociedades da Antb 
guidade CiAssica. 

A expiicacilo do que 6. para mim, uma visao social do mundo antigo totalmente 
inadequada, reside em certos casos33 no fato de ter buscado sua base M c a  numa 

30 - Ver CARDOSO. C.F.S. - Agilculhira. esuavldtlo e capitalismo. Pelrbpolls. Vozes. 
1982 (P ed.), pp. 25-31. 

31 - NICOLET. Claude - Rome et Ia  conqu8te du monde m6dltenan6en. 1 .Les sbuctu- 
res de I'ltalle romaina Paris. Presses Unlvercltalresde France. 1979, pp. 75-90. 

32 - GILLE, Berband - "Le systeme technlque des Grece". In GIUE. 8. (compilador) - Hlstol- 
re des techlnlquea Paris. Galtlmard, 1978. pp.287-374; GILLE. Beitrand - Les rn6canlciens 
grecs Paris. Les Ed~ons de Mlnulf 1980. 

33 - Por exem lo mulbs dos trabalhos Indufdos em: NICOLET. C. et ali1 - Recherches sur 
les structures soc ? ales dane I'AnUqult6 classiqua Par(a EdMons du Cenlre Natknal de Ia Re- 
cherche Sdeniifique, 1970. 



"Socblogia hist6ricaW Em todos os casos, parte da explicacao reside na 
tendbncia jA apontada antes a aceitar acriticamente a visao dos antigos sobre si mes- 
mos como correspondendo B sua realidade social, com o qual se substitui a verdadeira 
tentativa de explicacBo hist6rica por uma mera descricao, mesmo que se tente apre 
senta-la como se explicacao fosse - tendhncia B qual o medo de cometer o pecado do 
anacronismo empurra numerosos historiadores. 

TambAm quanto ao tema que nos ocupa agora, um dos pontos de partida na 
consutu1cBo da interpretac80 hoje dominante foi a insatisfacao com um marxismo ex- 
cessivamente simpiiiicado ou deformado, em que a 'luta da classes", Inadequadamente 
enfocada, aparecia como um deus ex machina da Histbria. Para dar um exemplo 
concreto, o bltimo capRub da Histbria de Roma do sovietico S. I. Kovaiiov, intitulado 
"Fim do Imperio Romano do Ocidente. RevolucBo dos escravos e InvasBo dos barba- 
ros", apresenta-nos, em certo momento, uma "ultima fase & revolucao dos escravos" 
antigos em que tal revolucBo se vlnculou estreitamente aos movimentos de outras ca- 
tegorias oprimidas, formando uma "frente revolucion6rian no Interior do Imperio, B qual 
se veio juntar depois uma externa (os barbaros), entrando ambas em contacto e agindo 
em Conjunto a partir do sAculo IV d.C., o que acabou levando B queda do Imperio do 
O~idente.3~ Uma anaise como esta A, sem duvida, rislvel. Nao fica melhor na versb 
modernizada de Pierre Dock&s, que apesar de crRlcas ao "economicismo" e ao "meca- 
nlcismo" que rescendem a Alhusser e seus disclpulos, termina atribuindo por sua vez, 
em bltima anAUse, a destruiciio do sistema escravlsta ao "combate clandestino" e 9 
"guerra sociai" - 9s "lutas dos escravos' -, no contexto da rulna do Estado imperial 
romano em consequencia de um processo de concentractio de terras e de pauperi- 
zacBo.36. 

Entretanto, o que se quis colocar no lugar de analises como estas foi um conjunto 
de opinioes Igualmente lamentavel por sua assustadora indlgbncla. Afirma-se a impos- 
sibilidade de aplicar B sociedade antiga o conceito de classes sociais, preferindo-se 
ver tal sociedade como constitulda de estssmentoq isto A, grupos de funclonarnento 
jurldlco-polltico e ideol6gico (ou mesmo "psIcol6glco') e nBo economlco, apoiados em 
oposlcbes de status (cidad&o/nBo-cidadBo, livreslescravos, proprietarios/nao-proprieta- 
rios, credores/devedores - quando nao pvens/adukoc ou mesmo homens/mulhs 
res..?'). Como a economia, diz-se que tambAm a estrutura social tinha sua base na d- 
dade-Estado. Os antagonismos sociais existentes ligavam-se em especial tis questoes 
em tomo do poder politico, da terra e das dlvklas: mas se tratava sempre de embates 
entre estamentos, em Intima vincuhcBo com a estruturap oliilca do Estado. Tais con- 

34 - A de: MOUSNIER, Roland - As hierarquias sociais Trad. de Miguel S. Pereira. Lisboa. 
Publicacoes Europa-AmBrica, 1974. Mas consulte-se sobretudo a crltica demolldora e Irrespondfvel; 
ARRIAZA, Armand - "Mousnler and Barber: lhe theorltlcal underplnlng of the 'society of orders' in Early 
Modern Europe". Past and Present 89. novembro de 1980, pp. 39-57. 

35 - KOVALIOV, S. L - Histbria de Roma 111. El Imperio. Trad de M. Ravonl. Buenos Aires 
Ed. Futuro, 1959, pp. 290-305. 

36 - DOCKES, Piem - La  IiberAUon m6dMvala Paris Flamarion, 1979. 
37 - Ver AUSTIN e VIDAL-NAQUET - Op. cit, pp. 34-43. 



tradicbs nao eram antagdnlcas ou 'dial6ticas9 no sentido marxista, e por isto so fize- 
ram repetir-se cicticamente ao bngo da historia classica, sem desembocar em qualquer 
evolucao em diiec6o a um novo tipo de sociedade. 

Nota-se que, neste campo de estudos, ha diferencas consideraveis entre os au- 
tores que seguem o paradigma dominante: se em VidaCNaquet e Vemanf por exemplo. 
alguma influt3ncia marxista ainda 4 visfvei, Finley, c m  sua concepcao da sociedade 
antiga como um continuum, um espectro ou gradacao de status ou posicOes entre 
dois p6los - o escravo visto exclusivamente como propriedade e o homem perfeita- 
mente iivre - que sao abstracbes hipoteticas sem existencia realm. na pratica. mesmo 
se nao o diz com clareza, tem uma base teorica que 6 sobretudo weberhna. Por tal 
razh  ele pode, ao mesmo tempo, reconhecer sem dlficuldade, e mesmo com argumen- 
tos interessantes e pertinentes a favor de tal ideia, o carater escravista da sociedade 
antiga em certas breas centrais (Grecia, Italia peninsular, Si~llia),3~ e reiirar de tal cons- 
tatacllo a possibilidade de fundamentar uma analise de conjunto da sociedade cleissica 
em termos de classes. 

Deve-se talvez, neste ponto, levantar uma questao importante: o recuo das inter- 
pretacoes das sociedades antigas como sociedades de classes nao se liga unicamente 
ao uso inadequado de tal conceito no passado; nem se deve s6 a razoes poliucas e 
ideo16gicasP0 Tera sido ainda mais influente nesse sentido a presenca. no seio do pen- 
samento marxista - desde o proprio Marx - de uma dicotomia teorica no emprego do 
conceito, o que terminou levando a uma cisao entre os que s6 aceitam falar de classes 
quando se puder detectar uma clara conckcia de classes e lutas de carater poifuco 
entre as classes (presenca de "classes para si" fomiando um sistema antagonico) e 
outros que seguem Marx e Engels num emprego mais geral do conceito (constatacb 
da exlst&ncia de 'classes em si" ou deteminadas economicamente). Na primeira 
opcao, no pre-capitalismo unicamente as classes dominantes chegam a adquirir 
consciencia, o que faz com que so sob o capitalismo contemporheo encontremos sis- 
temas de classes antagdnlcas em que tambem as classes dominantes p o s m  desen- 
volver uma conscigncia adequada a seus Interesses dassistas. Na segunda opcao, 
nao haveria inconveniente em estender a analise das classes a toda a historia humana 
pos-tribal, embora admltindese consideraveis especifiddades aos slstemas pd-capita- 
listas de classes.41 

Outro fatar de peso deve ter sMo a dificuldade da tarefa. Mesmo os que aceitam 
ser possfvel a anafise em temos de classes das sociedades pre-capitalistas p6s-lrl- 
bais - con o A minha opinlao -, obviamente n b  encontrarao nos documentos de Apoca 
a consciencia de sua existencia (ja que ela s6 surglu a pariir do sAculo XVIII d.C.). S e  

38 - FINLEY - L'Aconomle antique, p p  84-86. 
39 - F1NLEY.M. I. - Anclent slavery and modem ldeology. Nova loque. The Vlklng Press. 

1980, pp. 79-81. 
40 - STE. CROIX, G.E.M. de - The class struggle In the andent Greek world Londres 

Duckworth, 1981, pp. 45-46,57. 
41 - CARDOSO e P~REZ-BRIGNOLI - EI concepto.., pp. 107- 126. 



gundo G. Lukacs, nas sociedades pre-capitalistas as classes sociais "s6 podem ser 
identilcadas por meio da Interpretacao da hlstorid' imediatamente dada, enquanto 
no capitalismo as classes "s8o a pr6pria realidade historica imediatamente dada" isto 
porque, nas sociedades pre-capitalistas. as categorias econ8micas e extra-econ8mC 
cas apareciam inexuicavelmente entrelacadasP2 As dificuldades que isto acarreta para 
historiador ja haviam sido reconhecidas por E n g e l ~ : ~ ~  

"...enquanto em todos os pedodos anteriores a pesquisa destas causas 
propulsoras da histbria era pouco menos do que lmposslvel - devido a ser Cio 
complexa e velada a vinculacao daquelas causas com seus efeitos -, na atuali- 
dade esta vInculac80 ja esta suficientemente simplificada para que o ecigma 
possa ser decifrado." 
Como A 6bv10, na Antiguidade existiram sem duvida estamentos juridicamente 

fundamentados - por exempb a "ordem senatoriai" e a "ordem equestre" no Aito Impe- 
no Romano. N&o se trata pois, para os que advogam a Interpretacao em termos da 
classes e suas lutas, de negar sua existdncia ou abandonar seu estudo: A preciso, pelo 
contrario, integra-los B analh e expiica-l~s.4~ 

Uma solucao conciliatbria pode ser encontrada em certos escritos de Maurice 
Godelier. Com base em alguns dos textos de Marx, pretende que, para o fundador do 
marxismo, os estarnentos (e, em sociedades que ntio silo da alcada deste texto, as 
castas) acupam o mesmo lugar tebrico, no pre-capitaiismo, que corresponde as clas- 
ses no mundo contemporaneo. Marx teria pretendido, ao chamar em certas obras Bs 
vezes estamentos e Bs vezes classes aos mesmos grupos, referindese a Apocas 
pre-capitalistas, distanciar-se da interpretacao corrente; idealista, desses grupos, mos- 
trando que tais estarnentos envolviam relacoes de opressao e exploracao, nao tendo 
um fundamento exclusivamente ideol6glco e polltico, mas pelo contrario estando 
tambem ligados a uma data base economlca que correspondia em cada caso a um de- 
terminado grau e a detemilnadas f o m s  de desenvolvimento das forcas prod~tlvas.4~ 

Outros autores se puseram mais taxativamente contra a tendbncia hoje domlnan- 
te. O esforco mais consider8vel foi o de G.E.M. de Ste. Crolx - o qual Insiste sobre o 
conceito de explorac80 na deiinic8o das classes e suas lutas, mais do que propria- 
mente sobre o de relacoes de produca -, que apesar de certas debilidades tem uma 
considerdvel importancia te6rica e historiografica, alem do grande m4rlto de reunir a de 
cumentac80 dlsponf~el.4~ 

O debate favorito no campo da Hlstbria Soclal foi acerca de serem ou ntio os es- 
cravos antigos uma ciasse social. Piem VidaCNaquet, tratando deste tema para o caso 

42 - LUKACS;G. - Hlstorla y conclencla de clasa Trad. de M. Sacrlsian. MBxlw. Grijalbo. 
1969. p. 63. 

43 - ENGELS. F. - "Ludwig Feuerbach y e1 fin de lafilocofla clAsica alemana", In MARX e EN- 
GELS - Obras escogldas en dos tomo8 Moscou. E d  Progreso. 1971, tomo 11, p. 391. 

44 - Ver STAVENHAGEN, Rodolfo - Les classes soclales dans les socl6t6s agralres 
Parls Anthmpoq 1969, pp. 23-52. 

45 - GODELIER, Maurice - L'ldBel et le mat6rleL Paris. Fayard. 1984, pp. 295-329. 
46 - STE. CROIX - Op. c l t  



da sociedade grega, chega a uma resposta negativa Reconhece que, nas sociedades 
helbicas efetivamente escravistas. a oposicao entre senhores e escravos era "a con- 
tradiciio fundamental do mundo antigo" mas afirma tarnbem que "em nenhum momento 
estes senhores e estes escravos se defrontaram diretamente na pratica coclal corren- 
te" 47 Opiniao diferente foi exposta por exemplo por J. Annequim, M. Clavai-L4veque e 
F. Favory. O fato de serem os escravos sem duvida, em primeira aproximacao, uma 
categoria juddica, nao deve impedir que nos interroguemos Igualmente acerca do papel 
desempenhado por certos escravos, em certos perlodos e em certas regioes, nas re- 
lacoes de producb fundamentais, sem perder de vista as especificidades estnmirais 
da sociedades antigas (incluindo o peso dos fatores extrascondmicos, da coacao ex- 
tra-economica, na determinacao e na reproducao da explorac60 social). Isto permitiria, 
apesar de grande disparidade de funcoes que pessoas escravizadas podiam desem 
penhar, que fosse reconhecido o caracter de classe de certos conjuntos de escravos 
antigos. Estes autores tamb4m acham que A preciso assumir uma posicao mais nuan- 
cada, ao examinar a questao da cond6ncia e da luta de classes, do que a que foi as- 
sumida taxativamente por Vidai-Naq~et~~ 

Embora o problema asteja longe de uma soluc60, pendo mais para uma posicao 
como a destes Autores do que para a de Vidai-Naquet, na qual percebo uma projecao. 
em direcao ao passado, dos conceitos de classes e luta de classes tais como podem 
ser definidas sob o capitalismo, concluindo. ao nao os identiiicar em tal f o m  na 
sociedade grega, que esta Ultima nao conheceu as classes e suas lutas em quaisquer 
formas. TambAm me parece que a objecao de terem os escravos status variados do 
ponto de vista econdmico-social. em que insiste F i ~ ~ l e y ~ ~ .  6 futil. No s4culo I d.C.. um 
escravo imperial encarregado de funcoes administraiivas no governo central do imperio 
Romano, ou um escravo a quem o seu senhor consentiu um peculio importante (que 
podia incluir outros escravos), por um lado, e um escravo niral encerrado h noite num 
carcere privado ou ergastulum por outro lado, representavam sem duvida reaGdades 
sochls heteroggneas. Mas quantos eram os escravos das primeiras categorias men- 
cionadas, e quantos os da ultima? Niio sabemos, por n8o se terem conservado dados 
nume'ricos suficientes para esclarecer a questao apresentando cifras; mas as fontes 
disponlveis sao mais do que suficientes para afirmar com certeza absoluta que os es- 
cravos empregados como mao-de-obra duramente explorada em minas. propriedades 
rurais e outras ativldades produtivas, embora mutto menos vislvels para 116s como ln- 
dlvlduos (por nao terem a oportunidade de deixar rastro individual nos tipos de fontes 
gerados por aquela sociedade), eram muMsslmo mais numerosos - e muito mais e% 
senclais para o funcionamento da sociedade da Apoca - do que os escravos social e ' , 

economicamente privilegiados. 
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