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Resumo 

Teorla da escolha racional ou 
sociologia da 6tica camponesa? Ao final da 
guerra do Vietna, inumeros pesquisadores 
procuram compreender a natureza social dos 
movimentos revolucion^rios no Sudeste 
Asiatic©. O present© artigo resume e avalia o 
alcance © os limites tanto do individualism© 
metodolcSgico como das explicaqoes que se 
apdiam nas determinaqoes coletivas da 
conduta, como modelos opostos e alternativos 
para a compreensao do comportamento 
campones. A discussao gira em torno nao so 
do caso Sudeste Asiatico ou da questao 
camponesa, mas, sobretudo, da propria crise 
de paradigmas nas cidncias socials. 
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Abstract 

Rational choice theory or the sociology 
of peasant's ethic? 

By the end of the Vietnam War, several 
researchers tried to understand the social 
nature of the revolutionary movements in 
Southeast Asia. This paper is both a synthesis 
and an assessment of the scope and limits of 
methodological individualism and explanations 
based on collective determinations of conduct 
as polar models to understand the peasant's 
behaviour. The discussion involves not only the 
case of Southeast Asia or the peasant 
question, but also of the current paradigm crisis 
in the social sciences. 
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Introduffio 

A segunda metade da d^cada de 1970 trouxe ^ luz, nos Estados 

Unidos, inumeros estudos sobre a sociedade vletnamita. De fato, a assinatura 

dos acordos de Paris, em 1974, pondo fim ^ guerra e marcando a derrota da 

maior pot6ncia do mundo contra uma na9ao camponesa em que pese a 

ajuda da Uniao Sovidtica , nao poderia deixar de provocar reflexao. Tanto 

mais que, do outro lado do globo, na America Central, outras nagoes 

camponesas apareciam como ameaga ao poderio norte-americano. 

Para n6s, o interesse destes estudos ^ nao este tanto na an^llse da 

estrutura agr^ria do Sudeste Astetico, mas no fato de que em fungao mesmo 

da importdncia do tema na sociedade americana, as mas diferentes correntes 

de pensamento sobre ele se debrugaram Urn dos aspectos mais discutidos 

na vasta titeratura sobre o assunto refere-se ^ prbpria natureza social e 

econdmica da maior parte da populagao do Sudeste Asi^tico: que se trata de 

camponeses ningu^m poe em duvida. No uso desta expressao, entretanto, 

ao inv6s de aparecer a unanimidade dos pesquisadores, 6 que emerge sua 

divisao. O que sao camponeses, quais os instrumentos tedricos necessdrios 

para a compreensao de sua conduta? Pode-se encard-los como agentes 

maximizadores de utilidade e analisd-los a partir dos par^metros fundamentals 

oferecidos pela economia neocldssica e, de maneira geral, pelo pensamento 

utilitarista? Ou, ao contrdrio, o ambiente social em que vivem exige que seu 

comportamento econdmico seja estudado com base em mdtodos e 

pressupostos anah'ticos totalmente distintos daqueles com os quais sao 

examinadas as sociedades capitalistas? 

Trata-se de urn debate que extrapola o campo estrito da sociologia e 

atinge em cheio todas as cidncias sociais, quando se voltam k questao 

elementar das determinagoes gerais da conduta humana em sociedade. E 

nesse sentido que se procurard expor aqui o pensamento de dois autores 

verdadeiramente paradigmdticos no que se refere ao estudo dos motives 

subjacentes ao comportamento social: de urn lado, Scott(1976) representante 

daquilo que poderfamos chamar de sociologia da dtica camponesa, ou da 

economia moral do camponds, que estuda a dissolugao do sistema cultural 

soliddrio em que se ap6ia a aldeia (village) tradicional, sob o impacto 

disruptive do desenvolvimento capitalista. De outro, Popkin (1980) que, com 

base no individualismo metodoldgico, vd os camponeses movidos por self 

interest, contestando, entao, a existdncia de normas sociais dirigentes de sua 

(1) AI4m dos dois sobre os quais trabalharemos aqui mais de perto, CUMMINGS (1981) cita os 
de PAIGE (1975), SKOCPOL (1979) e PERRY (1980), 

(2) Ver, neste sentido, o Interessante artigo de SHAN IN (1980). 
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conduta e oferecendo visao menos tragica sobre os resultados do avan^o 

capitalista. 

Ap6s a exposigao dos pontos de vista de Scott e Popkin (itens 1 e 2) 

ser^ exposto rapidamente (no item 3) um exemplo de interpretagao 

antropoldgica sobre a agao social, particularmente sobre as determinagoes 

coletivas do comportamento economico do campesinato. No item 4 6 feito um 

balango da discussao que, embora concentrada em autores de formagao 

sociolbglca, apresenta interesse para as ciencias sociais como um todo e 

particularmente para a economia, ^ medida que lida com visoes alternativas 

da maneira como se forma a prdpria agao social. 

1-Economia Moral 

O desenvolvimento do caprtalismo na agricultura tern por principal efeito 

a desagregagao dos valores e normas de relagdes sociais tradicionais sobre 

as quais se ap6ia a existencia das sociedades camponesas. Em determinadas 

circunst^ncias esta ruptura 6 responsavel pelo surgimento de movimentos 

revolucion^rios. 

Independentemente do julgamento que se tenha sobre esta tese, 6 

ineg^vel que ela produziu um sem-numero de estudos sobre as sociedades 

agr^rias contempor^neas. Na literatura internacional, o livro de Wolf (1969) 6 

certamente o mais importante e influente. No Brasil, os estudos de Candido 

(1977) e Monteiro (1974) estao entre os mais notaveis de muitos trabalhos que 

examinam as mudangas de "sistema cultural" (WOLF, 1969, p. 277) trazidas 

pelo desenvolvimento capitalista. Nao que as teses b^sicas do livro de Scott 

estejam presentes em cada um destes estudos. Mas a preocupagao com a 

6tica e um modo de vida campones, violentado por um sistema de valores que 

Ihe 6 imposto de fora, 6 bastante recorrente na literatura brasileira e, neste 

sentido, vale ^ pena debrugar-se sobre o livro de Scott: como um exemplo da 

sociologia da 6tica camponesa. 

O exame de rebelioes no Sudeste Astetico (Burma e Conchinchina), na 

d^cada de 1930, revela a Scott uma ordem moral que rege a existencia das 

sociedades camponesas. Explorando pequenas extensoes de terra, a partir de 

t6cnicas tradicionais, submetidos a intemp6ries naturais de toda a esp6cie, 

pressionados pela necessidade de pagamento de renda a uma classe 

senhorial tradicional e premidos pela tome, os camponeses do Sudeste 

Asi^tico viviam, no im'cio do s§culo XX, num mundo evidentemente desigual, 

mas paradoxalmente solid^rio. Com efeito, o village oferece um sistema de 

relagoes sociais que responde positivamente ^ preocupagao camponesa com 

um ni'vel minimo de seguranga material. Essa preocupagao tern por base a 

mis§ria absoluta na qual vivem os camponeses, que podem ser comparados a 
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um "homem em p6, com o corpo mergulhado at6 o pescogo na 6gua, cuja 

menor ondulagao provocard seu afogamentd' (TAWNEY, 1966, p. 21). Neste 

contexto, o camponds do Sudeste Astetlco, da mesma forma que seus 
Hsemelhantes {counterpartdj no sdculo XIX na Franga, Russia ou ltdlid1 

(SCOTT, 1976, p. 2) busca, antes de tudo, a seguranga que, dada sua prdprla 

mis6ria1 ele nao encontra senao numa certa estabilldade de sua sujeigao. O 

village garante um sistema de seguranga local (local insurance), que tern na 

6tica da aubaistdncia seu princfpio b^sico. O mundo campon§s tradicional 

nao 6 Igualit^rio, longe disso, mas ele poe em agao mecanismos 

redlstrlbutivos que se fundamentam num conjunto de normas, entre as quais 

se encontra a de que, em momentos de cat^strofe, os mais ricos protegem os 

mais pobres ^ "Estas elites deveriam, idealmente, assumir um papel protetor 

nos padrdes distributives do village"(idemt p. 41). Neste sentldo, "d no interior 

do village - nos padrdes de controle social e reciprocidade que estruturam a 

conduta di&ria, que a dtica da subsistencia encontra expressao social" (idem, 

p. 40) 

Em fungao disso,"os 'landlords' sao aceitos na medida em que atuem 

como patrdes, na medida em que usem seu excedente para oferecer 

seguranga em momentos de crise a seus clientes". Existem, assim, dois 

princfpios morais que regem a vida do village, a norma da reciprocidade e o 

direito & subsistencia. Iz a partir da etica da subsistencia, que tern por base a 

miseria e a dependencia do campones com relagao ao proprieterio, que se 

explica a I6gica econ6mica do agricultor. E o essencial 6 que seu 

comportamento e de "aversao a riscos": "vivendo prdximo d subsistencia e 

sujeito ds oscilagdes do tempo e ds pressdes exteriores, nao hd espago na 

famflia camponesa para o cdlculo da maximizagao do lucro da economia 

neocldssica. Tipicamente, o lavrador procure evitar o malogro que vai 

arruind-lo, mais do que tenter um grande, mas arriscado resultado. O 

camponds, portanto, procure assegurar uma renda minima, ao inves de buscar 

ganhos expondo-se a riscos e esta preocupagao com seguranga explica seu 

comportamento agrondmico na escolha de sementes, no plantio em faixas 

diferenciadas de terra, na intensificagao no uso do trabalho familiar e, em 

geral, na aversao a polfticas de modernizagao" ( idem, p. 20). Uma nova 

(3) Esse career 8oli(&rio, embora nao igualit^irio do mundo campones tradicional, ^ encontrado 
tambdm na iiteratura brasileira, mesmo em regioes que nao apresentam caracterfsticas de 
village. Em minha dissertaqao de mestrado observei que no Sudoeste Paranaense os 
comerciantes nao sb financiavam a produ^ao camponesa, mas socorriam a famflia em 
momentos de catAstrofes naturais (ABRAMOVAY, 1981). No mesmo sentido, cAnDIDO 
(1977) e QUEIROZ (1973), Insistem na ausdncia de mecanismos de diferenciaqao social 
nos bairros rurais paulistas tradicionais. 
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cultura, por exemplo, s6 ser^ adotada se nao representar risco para as 

culturas que garantem a subsistencia familiar. A partir destas observagoes, 

Scott chega mesmo a teorizar: "o problema para o campesinato durante a 

transformagao capitalista do Terceiro Mundo, encarado por esta perspectiva, 6 

o de conseguir uma renda minima" (idem, p. 9). 

Ei neste sentido que o campones julga um sistema de trabalho ou, para 

usarmos a linguagem que ser^, como veremos, a do individualismo 

metodolbgico, escolhe suas preferencias: "esta instituigao [o contrato de 

trabalho] vai assegurar meus direitos sociais mfnimos ? (idem, p. 44). 

A consequ^ncia deste sistema solidcirio 6 que ele tende a bloquear o 

cresclmento da diferenciagao em seu interior. O "igualitarismo do village 6, 

neste sentido, conservador, nao radical; ele prega que todos devem ter um 

lugar, uma moradia, nao que todos devem ser iguais? (idem, p. 40). 

Para finalizar esta r^pida e^posigao das id^ias de Scott, 6 importante 

uma observagao de career metodolbgico. Scott pretende insurgir-se, em seu 

livro, contra uma teoria objetiva da exploragao, que apresenta como falsa 

consctencia a aceitagao, por parte dos individuos, de sua situagao de 

explorados. Isso de nada adianta se o cientista social nao trabalhar sobre a 

percepgao que os explorados tern de sua situagao. Scott acredita numa teoria 

da exploragao que procure resgatar dos atores sociais sobre os quais trabalha 
U$eu sentido de exploragao, sua nogao de justiga, seu 6dio - ela [a teoria] 

deve comegar nao com um padrao normativo abstrato, mas com os valores 

dos atores reais. Tal abordagem deve iniciar-se fenomenologicamente, desde 

o principio, e perguntar qua! a definigao que tern os camponeses ou os 

trabalhadores da situagao" (idem, p. 160). E a economia moral, com sua 6tica 

da subsistencia, pretende justamente resgatar os sentimentos dos individuos 

numa situagao dada por acreditar que esta 6 a base da agao. Nao s6 ela 

explica a estabilidade do village tradicional, a opgao que os camponeses 

fazem de sujeitar-se a normas de relagao social que garantem sua 

subsistencia, mas pretende permitir a compreensao das revoltas sobre a base 

da desagregagao dos valores anteriormente partilhados pela comunidade. Nao 

cabe ao observador decidir em que circunstancias o campones e mais 

explorado. Ele deve, isto sim, estudar os sentimentos dos camponeses em 

cada situagao e af encontrar o conjunto de normas estruturadas socialnmente 

que explicam e determinam o comportamento. 

Em suma, para Scott, a agao coletiva do campesinato, a aceitagao 

volunteria de sua prdpria dependencia, assim como a revolta contra a corrosao 

(4) Para uma exposiQao e uma formaliza^ao da ideia de aversao a riscos como determinante 
do comportanmento ©conomico, os trabalhos de Upton - que escreveu diretamente contra a 
teoria da modemlza^ao de Theodore Schultz sao muito importantes. Ver, em particular, 
LIPTON, (1968). 
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desta ordem desigual, mas solid^ria, fundamentam-se num cddigo 6tico, cuja 

base material 6 a mis6ria e cujo resultado 6 a garantia da subsistdncia. E o 

estudo da mcxal camponesa que torna transparente um comportamento, ^ 

primeira vista, paradoxal. 

2- O Individualismo Metodolbgico 

2.1- Breve Exposigio 

Como assinalou Tilly (1978), 6 m'tida a filiagao durkheimiana da 

economia moral. Com efeito, 6 coletivamente, a partir de normas socialmente 

estabelecidas, que se explica o comportamento dos indivfduos. A 6tica da 

subsist^ncia s6 pode ser compreendida no quadro global dos valores 

contraditoriamente partilhados por classes opostas. Embora seja importante 

conhecer a base material destes valores, o essencial do trabalho cientffico 

consiste em detectar os cbdigos sociais que determinam a agao individual. 

Neste sentido, trata-se de um m^todo que assume o "primado de entidades 

supra individuals sobre os indivfduos na ordem expiicativat (ELSTER, 1986, p. 

6). 

E exatamente contra esta postura que se insurge o individualismo 

metodolbgico - ou doutrina da escolha racional. Seu principio bbsico b de que 

somente em termos individuals podem ser explicados o comportamento social 

e a agao coletiva ^ Herdeira da psicologia empirista e do utilitarismo inglbs, 

esta corrente de pensamento procura transformar o indivi'duo na forga motriz 

de estruturagao do sistema economico, social e politico. Nao que inexistam 

cbdigos sociais coletivamente partilhados, mas o conhecimento destes 

cbdigos pouco eyuda a explicar o funcionamento da sociedade. Ao contrbrio, 
M... todos os fenomenos sociais sua estrutura e sua mudanga sao em 

principio explicAveis por caminhos que envolvem indivfduos suas 

propriedades, suas metas, suas crengas e suas agoes (ELSTER, 1986, p. 5). 

Sejam quais forem as normas sociais, o objetivo do trabalho cientffico b 

explicar, por meio de leis, os mecanismos atravbs dos quais os indivfduos 

maximizam seus interesses em suas redoes com os outros. Neste sentido, a 

agao b racional, ou seja, "dadas as crengas dos agentes, a agio 6 o melhor 

caminho para ele realizar seus pianos e desejos? (idem, 1986, p. 9). Ao 

argumento de que regras, normas ou trasigbes podem operar, albm da 

escolha racional, o individualismo metodolbgico responde que Mas tradigdes 

operam influenciando as preferdncias, mas nao as substituindcf (idem, p. 10). 

Por af chega-se b distingao entre a explicagao funcional, inconsistente 

logicamente por seu teleologismo e a explicagao intencional, cujo centro estb 

(5) Tomou-se um verdadeiro classico neste sentido, o livro de OLSOM JUNIOR (1971). 
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na " especificagao da meta - o estado future de coisas em busca do qua! a 

agao 6 empreendidat1 (idem p. 8), Ao trabalho cientifico nao cabe analisar a 

formagao das preferdncias - o que geralmente ser^ feito em termos funcionais, 

explicando a prefer^ncia por seu papel na reprodugao de um slstema ^ mas 

sim, sua operagao. Nao 6 o sistema de crengas que explica a conduta 

Individual, mas, ao contr^rio, sao os interesses e as preferdncias dos 

individuos que determinam seu modo de agir e, inclusive, sua adesao ou nao a 

um sistema de crengas. 

Em suma, o individualismo metodolbgico questiona nao apenas o 

marxismo, mas "... tudo o que se costumava chamar de ciencia polftica, 

sociologia, antropologia e psicologia social (PRZEWORSKJ, 1988, p. 5). O 

que o individualismo metodoldgico contesta 6 a existencia de um significado 

latente, oculto por tr^s dos fenomenos sociais e que & ctencia caberia 

desvendar. Os individuos nao sao personificagoes de relagoes sociais, como 

em Marx ^ e nao interesse efn se procurer "a/em das intengdes explfcitas 

[de quern age] o sistema dos esquemas de percepgao, de pensamento e de 

apreciagao comum a todo um grupo" (BOURDIEU, 1965, p. 24). As 

prefer&icias individuals, que Bourdieu, neste estudo exemplar sobre a pr^tica 

popular da fotografia na Franga, chama de "intengoes explfcitas", sao 

irredutfveis. Ez va a busca de uma essencia que Ihes seja subjacente e que 

expllque sua existencia. O significado da agao este na sua presenga, ela nao 

representa, nao simboliza, nao transfigura nada senao o desfgnio de quern a 

empreendeu. 

Chega a ser um trufsmo afirmar que 6 no viveiro das dificuldades 

enfrentadas pelo conjunto das ciencias sociais que o individualismo 

metodoldgico vicejou. Hdbeis e elegantes na exposigao coerente de 

estruturas, as cidncias sociais encontram dificuldades imensas em 

compatibilizar os modelos com a agao. Que se trate da transformagao dos 

valores em pregos ou do comportamento concreto da classe operdria nos 

pafses capitalistas (para ficarmos s6 no exemplo de Marx), os fatos parecem 

teimosamente resistir ds grandes teorias, exigindo destas a formulagao de 

mediagoes cada vez mais complexas e que, no final das contas, quase as 

desfiguram, num process© que lembra bastante a crise de paradigmas descrita 

por Kuhn (1987), 

A solugao oferecida pelo individualismo metodoldgico ao dilema 

contempor^neo da compreensao do significado da agao social nao 

podenamos deixar de assinald-lo, ainda que o objetivo deste trabalho nao seja 

(6) 'A lungao de uma atividade qualquer reside no papel que ela joga na vida social como um 
todo e, portanto, na sua contribuigao A manutengao da continuidade estruturaf 
(RADCLIFFE BROWN, apud, MENGET (1968). 

(7) Os capitalistas, para ELSTER (1986, p. 13), sao ... agentes no sentido genuinamente ativo. 
Eles nao podem ser reduzidos a simples place-holders no sistema capitalista de produgao'. 
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o estudo crftico, mas antes a exposigao destas diferentes escolas - 6 c6tica. 

Renuncla-se ao problema e proclama-se £ moda kantiana que 6 futil ao 

pensamento procurar a ess^ncla das coisas. A cidncia social deixa por a( de 

ser uma atividade interpretativa. A vida social do individualismo metodoldgico 

compoe-se exclusivamente de microfundamentos. Nao totalidade superior 

e ascendente sobre as partes. Recusa-se a ontologia social, rejeita-se, para o 

campo est6ril da metaffsica, qualquer "pressuposto substantivo sobre a 

natureza humanaf* (ELSTER, 1986, p. 6) e transforma-se a ci^ncia numa 

atividade baseada em Hconsideragdes puramente metodoldgicasf1 (idem, p. 6). 

O conhecimento social nada mais 6 que o estudo da agregagao contraditbria 

das intengbes individuals, de suas possibilidades objetivas e das diferentes 

estratbgias para sua realizagao. Se a aqao consiste na tentativa de alcangar 

certos objetivos com base em determinadas condigoes, a cibncia serb, entao, 

o estudo das possibilidades Ibgicas que se oferecem ao at or e, por af, estarb 

explicado o fato social. Essa b a razao pela qual a matembtica, a estatfstica, a 

Ibgica e, sobretudo, a teoria dos jogos tornam-se os instrumentos anali'ticos 

bbsicos do individualismo metodoldgico. 

2.2- O Campon&s Moral contra o Camponds Racional 

Apesar de suas evidentes deficibncias filosbficas e do fato de que a 

teoria dos jogos Hnao tem nada a dizer a respeito da histdriat* (PRZEWORSKI, 

1988, p. 5), nao hb duvida de que ela desafia, de maneira instigante, os 

padroes explicativos dominantes nas cibncias sociais, mesmo se "a critica 

acarretada pelo individualismo metodoldgico d ... mais marcante do que as 

explicagoes atternativas baseadas no postulado da escolha racionalu (idem, p. 

22). Exemplo desta aguda capacidade critica pode ser encontrada no estudo 

de Popkin (1980). Mesmo os autores que, como Cummings (1981) e Paige 

(1983), nao hesitam em filib-lo a uma corrente conservadora do pensamento 

social norte-americano, reconhecem a importbncia de seu trabalho e o carbter 

demolidor de suas crfticas a Scott. 

Para provar o fraco poder explicative das normas sociais quanto b 

conduta dos indivfduos, Popkin mostra que o cblculo camponbs nao tem uma 

ibgica puramente defensiva, baseada em estratbgias anti-risco e onde a 

solidariedade social contaria mais que a ascensao individual. Se essa idbia da 

economia moral fosse verdadeira, b claro que o camponbs, apoiado na 

seguranga oferecida pelas obrigagbes de reciprocidade, rejeitaria a busca de 

melhoria em seu padrao de vida e a realizagao de investimentos nao sb pelos 

riscos af embutidos, mas pela ameaga af contida bs relagbes clientelfsticas de 

dominagao. Mas o que Popkin encontra em seu estudo b bem diferente. E urn 

camponbs que calcula, em termos de custo/beneffcio, o conjunto de suas 

agoes. Trala-se, primeiramente, de urn camponbs que investe e que nao 
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deposits suas esperangas no sentido alheio de justiga e em seu cumprimento 

pela reciprocidade. Melhor dizendo, o campon^s monta uma estral6gia na 

qual, a partir de seus interesses Individuals, ele escolhe racionalmente as 

ocasioes em que investir^i na comunidade ou na sua propriedade: "os 

camponeses planejam e investem incessantemente, tanto no ciclo produtivo 

como no de suas prdprias vidas e atribuem grande prioridade aos 

investimentos para a velhice. A16m de decidir entre investimentos de curto e 

longo prazo, eles escolhem tambbm, no curto e no longo prazo entre 

investimentos publicos e privados. Os camponeses, por urn lado, decidem se 

vao investir em criangas, animais, terra e outros bens familiares ou individuals 

ou, por outro lado, se vao gastar seus excedentes atravbs do village, em 

programas de seguro ou bem estar ou em melhoramento no village 

(POPKIN, 1980, p. 423). As criangas funcionam como uma esp6cie de seguro 

para a velhice, o que mostra que nao 6 com o village, mas slm, com a famllia, 

que se vai contar em momentoar'de precisao. AI6m disso, 6 comum que as 

famflias enviem seus filhos mais jovens para outros pai'ses fronteirigos em 

busca de MenriquecimentosM (idem, p. 424), o que tamb^m coloca em questao 

a capacidade de autopreservagao que os economistas morais v§em no mundo 

rural tradicional. Atrav6s destes exemplos, Popkin pretende demonstrar que 
Mos camponeses vao apoiar-se em investimentos familiares privados para sua 

seguranga a longo prazo e que eles terao interesse, a curto prazo, em obter 

ganhos vis^-vis do "villagd*. Eles vao tentar aumentar sua seguranga a longo 

prazo movendo-se para uma posigao de maior renda e menor variabilidade (o 

que significa normalmente tentar passar de trabalhador a tenant, a pequeno 

proprieterio, a grande propriet^rio). O conflito econ6mico para alcangar 

posigoes mais seguras 6, portanto, inevit^vel no interior do village (idem, p. 

426). 

Portanto, onde Scott ve solidariedade, Popkin enxerga um processo de 

estratificagao provocado nao pela influencia de fatores externos - como o 

colonialismo, por exemplo - mas pela propria dinamica interior do village. Onde 

Scott reconhece normas interiorizadas regendo uma conduta de solidariedade, 

Popkin encontra indivi'duos competindo em busca de ascensao social. 

E, por ai, Popkin chega a um dos maiores desafios que o individualismo 

metodoldgico coloca ^is ci§ncias sociais: o problema do interesse individual na 

agao coletiva. No estudo de Scott e esse 6 um trago presente no trabalho de 

(8) 'Os procedimentos do village nao nivelam, mas reforgam as diferengas e tanto estes 
procedimentos como as relagoes entre camponeses e sen ho res geram estratificagao no 
interior do campesinato* (POPKIN, 1980, p. 422). 1= curioso observar que o trabalho 
inspirado no individualismo metodoldgico chega a conclusoes muito semelhantes As dos 
marxistas, quando estudam o mundo agrdrio. A dnfase estarA na diferencia^ao social 
camponesa, que constituiu a preocupa^ao bAsica dos estudos de LAnin sobre a agricultura. 
JA Scott situa-se muito mais prdximo dos populistas russos que real^avam, sobretudo, a 
coesAo. a identidade do universo campones. 
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Wolf (1969) e de Barrlngton Moore Junior (1973) a agao coletiva e, 

particularmente, os movimentos revolucion^rios, originam-se na quebra de 

padrdes solidariamente partilhados, gerando um desejo social restaurador de 

natureza altamente contestadora. Se o capitalismo 6 visto por Wolf como 

sistema cultural, 6 exatamente por sua capacidade de mudar o sentido, o 

significado dos elementos b^sicos do sistema produtivo, como a terra e o 

trabalho. Mais que provocar uma perda material, a transformagao capitalista 

de uma sociedade rompe o tecido de valores comungados e langa por ai as 

bases da revolta. 

Popkin, por seu lado, coloca esta questao a partir do dilema do carona 

{free ridei): "muitos projetos coletivos (p. ex. lei e ordem, luta contra incSndio, 

perseguigao de ladroes) beneficiam o individuo que deles participe ou nad1 

{idem, p. 427). Portanto, com base na id^ia de que agao 6 movida por 

prefer§ncias, a participagao s6 pode ser explicada por um c^lculo em termos 

de custo/beneffcio e nao por um sentimento de identidade coletiva. O c^lculo 

em quest§o nao 6 especifico a uma categoria social dada e nao 6 & toa que 

Popkin nem cita um autor cl^ssico no estudo do c^lculo campon^s, utilizado 

tamb6m largamente por antropblogos, como Alexander Chayanov. ^ que o 

c^lculo, no individualismo metodolbgico, 6 a expressao da racionalidade da 

agao diante de condigoes dadas. Examinadas essas condigbes frente ^s 

aspiragoes dos agentes, haver^ uma s^rie de possibilidades I6gicas em torno 

das quais vai girar o comportamento real. No nosso caso, uavaliando sua 

contribuigao [a uma agao coletiva] um campones levara em conta uma sdrie 

de fatores relacionados aos custos e aos beneffcios: 1) gasto de recursos - se 

um camponds participa de uma agao coletiva, ele precisa gastar alguns 

recursos valiosos. Aldm do que, ele pode ser punido por sua participagao se a 

agao (como uma rebeliao) falha. 2) Recompensa positiva - o valor dos 

beneffcios diretos e indiretos. 3) Probabilidade de que a agao conduza a 

recompensa (eficiSncia) - a efetividade de uma contribuigao depende de sua 

contribuigao marginal para o sucesso do empreendimento. Isso, por sua vez, 

depende de outras agoes agregadas, se elas colocam o empreendimento 

suficientemente perto do sucesso para tornar sua contribuigao valiosa. 4) 

Confianga e viabilidade da lideranga - o sucesso definitive de um 

empreendimento depende frequentemente nao apenas do volume de recursos 

mobilizados, mas da habilidade da lideranga com a qua! estao mobilizados? 

(idem, p. 427). 

Como se v6, nao h6 nada de especificamente campones neste c^lculo. 

Se o comportamento social baseia-se na particularidade das situagoes 

individuais, 6 exclusivamente no sentido de que a relagao custo/beneffcio 

coloca-se de forma diferente em cada situagao. O trabalho cientffico consiste, 

fundamentalmente, em detectar as condigoes nas quais indivfduos, movidos 

por prefer&ncias, vao realiz£-las por meio da agao que poder^ ser coletiva, 
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mas cujo m6vel 6 sempre individual e, como vimos, irredutivel. Revolugoes, 

revoltas, associagoes e, de forma geral, a agao coletiva fundamentam-se, 

portanto, menos em sentimentos comuns que em Interesses individuals. A 

adesao ou nao a um movimento revolucion^rio ou a uma luta sindical vai 

exprimlr o c^lculo sobre a oportunidade que a agao coletiva oferece de realizar 

a prefer^ncia individual. Decifrar este c^lculo - seja qual for seu substrate 

moral ou ideolbgico - 6 a unica tarefa f^rtil que a ci^ncia tern pela frente ^ 

A partir destas premissas, nao 6 de se estranhar que, aplicado ao 

campesinato, o individualismo metodoldgico tenha do capitalismo visao menos 

tr^gica que a economia moral. O desenvolvimento dos mercados permite, para 

o individualismo metodoldgico, que os camponeses realizem o desejo de 

mudar de padrao de consume. Jd para a economia moral, o camponds busca 

uma renda que Ihe permita alcangarH... necessidades culturalmente definidas 

ou cumprir obrigagoes sociais e cerimoniais. Quando alcangam este nfvel nao 

se interessam mais por aumentar a produgao ou adquirir novos bens nao 

disponfveis no interior do "village" (POPKIN, 1980, p. 452). Esta 6 tambdm a 

posigao de Bourdieu, quando fala de um ethos como norma da interiorizagao 

das condutas (BOURDIEU, 1966, p. 24). Para Popkin, a nogao de que o 

camponds luta apenas por um padrao de consumo predeterminado por 

normas convencionais, por uma "renda alvo" {target income), s6 pode resultar 

numa subestimagao de seu papel potencial no desenvolvimento economico. 

Ao transformar em mito a ideia da solidariedade do village, Popkin abre o 

caminho para demonstrar que o mercado nao tern necessariamente um papel 

corrosive e destrutivo para os camponeses. Ao contr^rio, ele representa a 

possibilidade de que o agricultor encontre caminhos alternatives para sua 

sobrevivdncia que nao o de sua sujeigao clientelistica. As forgas e os agentes 

exteriores podem favorecer os mais pobres e possibilitar a quebra dos vmculos 

corporativos representados pelo lagos tradicionais de clientela, exaltados 

como fornecedores de um equih'brio que garante uma subsist&icia mfnima aos 

camponeses pela economia moral. "A extensao da autoridade estatal e a 

expansao dos mercados podem beneficiar os camponeses sem terra porque a 

expansao da mobilidade do trabalho quebra algumas coergoes usadas contra 

eles pelos camponeses que controlam a terra" {idem, p. 434). 

Nesse sentido, a solidariedade social, de fator de seguranga em Scott, 

converte-se em bloqueio ao desenvolvimento em Popkin. Exemplo disso 6 o 

que ocorre com as terras comunais, elemento b^sico de estabilidade do village 

tradicional para a economia moral e obsteculo ao progress© tecnico segundo o 

individualismo metodoldgico. "No Vietnam, as terras comuns eram geralmente 

menos produtivas porque os camponeses nao queriam botar & mesa um 

(9) 'Relagoes, numeros, probabilidades, conflito, escolha: esta 6 a matSria da qual as 
sociedades sao fe'rtas e 6 sobre isso que versam as ciSncias socials' (ELSTER, 1978, p. 1). 
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banquete quo seria comido por outros'. De forma geral, o desenvolvimento de 

t6cnicas agrfcolas e os investimentos ('empurrados' pelo crescimento 

populacional ou 'puxados' pelas oportunidades de mercado) de longo ciclo, 

como caf6, conduzem a uma situagao de facto privada, de nao rotagao de 

terras. Por causa dos problemas da coordenag&o da tomada comum de 

decisdes, a terra privada 6 mais produtiva e geralmente pode sustentar uma 

populag&o maior e num nfvel melhor que as terras comunais? {idem, p. 455). 

Em suma, a partir da busca de prefer^nclas e da razao custo/beneficio o 

cam ponds de Popkin emancipa-se da dtica que em Scott transforma-o na 

expressdo mesmo do mundo tradicional. 

3- A InterpretagSo do Comportamento Camponds 

N§o 6 fdcil o balango desta discussao, dado o valor desigual dos 

contendores em disputa. Se o que estd em questao neste debate sao dois 

pad roes .de trabalho socioldgico a poldmica entre M... as visdes 

psicossocioidgicas do comportamento enquanto execugao de normas 

internaiizadas e a visao do comportamento como agao intencional e 

estratdgicst (PRZEWORSKI, 1988, p. 7)- forjoso 6 reconhecer que Popkin 6 

bem mais convincente que seu adversdrio. E evidente a visao idealizada 

oferecida por Scott do mundo camponds, soliddrio, imdvei, que somente se 

transforma sob o impacto deletdrio de forgas externas. Sua associagao entre 

misdria e dtica d simplista e ingdnua e, sobretudo, neia nao hd qualquer iugar 

para a agao do sujeito: o conhecimento da moral camponesa d puramente 

dedutivo. Eie nao cumpre o requisito bdsico de qualquer fenomenologia, que d 

o estudo real da conscidncia. Ele substitui este estudo por uma assertive a 

priori da sujeigao como existente e, portanto, como fundamentada na misdria 

e na necessidade de seguranga para enfrentd-la. Nao hd qualquer trabalho 

empfrico em todo o livro sobre a norma internalizada. Tudo se passa, em 

Scott, como se a misdria absoluta, em condigoes de dominagao oligdrquica, 

fosse urn fator universalmente gerador da dtica da subsistdncia. Neste sentido, 

o camponds moral de Scott d tao anistdrico quanto o camponds racional de 

Popkin. 

A rdpida exposigao que faremos a seguir nao exprime propriamente 

uma terceira posigao nesta polaridade entre economia moral e individualismo 

metodoldgico, mas apenas outra forma de se trabalhar com a iddia de 

interiorizagdo de normas, presente no trabalho de Scott, mas de maneira 

insatisfatdria. Inumeros antropdlogos, com efeito, a partir de seus trabalhos 

de campo, conseguem enxergar a agao como expressdo de significados 

subjacentes: "da mesma forma que a America do Norte se revela num campo 

de beisebol, num campo de golfe, numa pista de corridas ou em torno de uma 

mesa de pdquer, grande parte de Bali se revela numa rinha de galos. £ 
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apenas na aparSncia que os galos brigam ali - na verdade sao os homens que 

se defrontarrf (GEERTZ, 1978, p. 283). A norma se esconde e se revela na 

conduta. Mas, dlferentemente do procedimento adotado por Scott, o ponto de 

partida 6 a conduta. Scott nao realiza a fenomenologia por ele preconizada: 6 

dele e nao do campon^s a associagao que leva da mis6ria ^ 6tica da 

subsist&xia. 

A antropologia 6, talvez, nas ciencias socials a dlsciplina que mais 

claramente assume a id&a da agao como expressao de normas internalizadas 

nao 6 ^i-toa seu crescente parentesco com a psicancilise ^ Na 

antropologia, o trabalho cientifico 6 de career hermen^utico. A interpretagao, 

entretanto, langa-se sobre as mais variadas formas de texto: o cotidiano, as 

palavras, as atitudes, a disposigao do espago, a distribuigao do tempo, a 

relagao entre o pesquisador e seu interlocutor, todos esses fatores sao* 

caminhos pelos quais se alcanga a essdncia do fenbmeno social. Esta 6, 

portanto, sempre surpreendent©^ imprevista. Sua unica regra 6 de que 6 

possfvel encontrar uma ordem nos diversos elementos que compoem a vida 

cotidiana e nessa ordem estruturada 6 que cada elemento isoladamente toma 

sentido. As categorias, portanto, nao sao objetivas. O contexto define a nogao. 

Em seu estudo sobre pequenos produtores na Zona da Mata de Pernambuco, 

Heredia (1977, p. 26) encontrou no termo trabalho a chave para compreender 

como se estruturavam as relagoes no interior da famflia. HNem todas as 

atividades aparecem como trabalho ...", o que revela uma norma subjacente 

nao s6 ^ hierarquizagao do dispendio de esforgo familiar (quern faz o que, 

quern manda, quern obedece), como tamb^m, & apropriagao do produto (quern 

fica com o qu6)M No mesmo sentido, Garcia Junior (1983) percebeu que as 

tarefas femininas nao eram consideradas trabalho. O que define uma 

calegoria 6 o seu uso. Aqui se aplica claramente a id6ia hermenfeutica de 

"palavra eventoM (PALMER, 1986, p. 29). " Podemos dizer que um objeto nao 

tem sentido fora de uma relagao com alguem e que a relagao determina o 

significadcf {idem, p. 34). 

Mais que isso, essa relagao 6 regida por normas que nem sempre estao 

expressas nas prefer§ncias (para usarmos o termos do individualism© 

metodolbgico) do ator. Garcia Junior (1983), p. 18), apoiado em Godelier, 

teoriza a respeito, dizendo ser precise distinguirM... as regras de um sistema 

das leis de um sistema, e a racionalidade intencional dos agentes da 

racionalidade inintencional do sistema. E atravds dessas regras que os 

agentes se inserem em suas pr&ticas sociais, como pensam e vivem sua 

(10) No Vocabuttrio da Psicarvklise, LAPLANCHE & PONTALIS (1970) definem conteudo 
latente como o 'conjunto de significagdes ao qua! chega a an A Use de uma produgao do 
inconsciente, singularmente do sonho, Uma vez decifrado, o sonho nao aparece mais como 
um 'rScit' de imagens mas como uma organizagao de pensamentos, um discurso, 
exprimindo um ou muitos desejos'. 
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existSncia. Reperiori6-fas e observar os comportamentos para que apontam 4 

condig&o necessAria para apreender as leis do sistema em que estes agentes 

estSo inseridos. Regras e leis nao se confundem, e o processo analltico 6 um 

momento necessdrio na passagem de uma ds outras, pordm, o conhecimento 

analftico n&o pode prescindir do conhecimento das regras. Quando o faz, cai 

numa racionalidade formal, que expressa mais o lugar do pesquisador do que 

do agente pesquisado*. 

Seria alongar excessivamente este trabalho expor a aplicagao destes 

prindplos aos estudos concretes sobre o mundo rural brasllelro, testando seu 

alcance e sous limltes a partir de seu uso. O que procuramos assinalar, por 

esta r&pida exposigao, foi simplesmente modos mais sofisticados que o de 

Scott de se trabalhar com a importdncia de padroes 6ticos na determinagao do 

com portamento, onde o mundo cotidiano 6, de maneira bastante convlncente, 

a chave pela qua) se ingressa no universe escondido das reiagbes socials. 

Acreditamos estar, entao, diante de dois paradigmas da agao social: por 

um lado, o individuo racional, confrontado com o sujeito que executa normas 

coletivas sobre as quais nao tbm o menor controle. 

4- R6pido Balango 

E evidente a tenddncia atual das cibncias socials em valorizar a esfera 

da subjetividade como fator importante na explicagao da relagao entre os 

homens. Pesquisa participaliva, histbrias de vida, apreensao do ponto de vista 

dos agentes sociais *11\ sao expressoes da crise do objetivismo cientffico, 

da insatisfagbo em se trabalhar com categorias definidas de antemao e 

aplicadas & realidade pelo pesquisador Mais que isso, exprimem a 

dificuidade de os grandes sistemas explicativos fornecerem base sblida para a 

compreensao da ag§o. Ei provavelmente dai que decorre a notbvel valorizagao 

do trabalho monogrbfico, do estudo de caso e da etnografia, como se aquilo 

que a grande cibncia mostra-se incapaz de oferecer pudesse ser parcialmente 

alcangado pelo caminho do conhecimento aplicado, localizado e certamente 

heterodoxo quanto a suas bases tebricas e metodolbgicas. 

No caso do campesinato, essa dificuidade 6 tanto maior que nunca as 

grandes teorias (a marxista ou a neocldssica, por exemplo) conseguiram 

explicar satisfatoriamente as razoes peias quais ele se desenvolve em tantas 

sociedades capitalistas e as leis de seu desenvoivimento. Foi, alibs, numa 

sociedade camponesa e a partir de inteiectuais ligados organicamente ao 

(11) E inter essante o art go no qual QUEIROZ (1977) fala do reaparecimento do Velato" e da 
'histdda oral'. 

(12) O objetivismo ignora *... as lutas simhoHcas de que os diferentes campos sao o sftio, onde 
o que estA em questao A a representagao do mundo social e em particular a hlerarquia no 
interior de cada um dos campos e entre os diferentes campos (BOURDIEU, 1985). 
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campesinato, que apareceram as primeiras teorizagoes sobre o c^lculo 

econbmico campon^s, baseado na id6ia de que era precise e possivel 

elaborar categorias especificas que retratassem este comportamento. 

Esta 6 a natureza da preocupagao dos autores com que aqui 

trabaJhamos: compreender a natureza do comportamento campon§s. O 

indlvidualismo metodolbgico 6, sem duvida, atraente, nao s6, como vimos, 

pela forga de sua cn'tlca, mas sobretudo porque 6 perfeitamente verossimel 

que o campon^s, mais do que, por exemplo, o oper^rio, paute sua conduta - 

na qualidade de pequeno produtor mercantil independente - pelo ganho 

individual e familiar. Minha impressao, inclusive, 6 que quanto mais 

desenvolvida estiver a integragao do campesinato ao desenvolvimento 

capitalista, maiores serao as possibilidades de explicar elementos importantes 

de sua conduta a partir dos procedimentos do individualismo metodolbgico. 

Restam, entretanto, quanto b doutrina da escolha racional, trbs problemas: 

a) [= m'tido o carbter apolog^tico desta doutrina quanto bs virtudes do 

desenvolvimento capitalista e da economia de mercado. Popkin nao 

fornece qualquer demonstragao convincente em seu trabalho de que o 

colonialismo tenha realmente trazido melhorias aos segmentos mais 

pobres da populagao. Ele nao discute o fato 6bvio e recorrente em 

qualquer sociedade em vias de industrializagao de que as novas 

oportunidades de trabalho costumam nao ser suficientes nem estbveis 

para fornecer ocupagao produtiva bs populagoes que perdem a terra. 

Ele descarta com uma "canetada" um dos problemas mais sbrios 

vividos pelo desenvolvimento economico e que se expressa na 

vinculagao, em inumeros pai'ses do Terceiro Mundo, entre 

desenvolvimento do capitalismo na agricultura, bxodo rural, inchago e 

degradagao das condigoes de vida urbana. Nem os economistas 

clbssicos acreditavam tao cegamente nas virtudes do mercado e no 

poder de os individuos nele alcangar a realizagao de suas preferbncias. 

b) O racionalismo da agao, em Popkin, chega ao ponto de ele enxergar atb 

no sistema feudal a busca peia maximizagao dos interesses individuals. 

Ao invbs de encarar a passagem para o individualismo agrbrio como 

sinal de uma mudanga economica e social decisiva, como faz Marc 

Bloch (1968), ele vb no servo medieval, em que pese a coergao do 

sistema coletivo em que vivia, algubm procurando satisfazer suas 

preferdncias. O temor da explicagao de natureza funcionalista impede 

que se perceba a obviedade de que as estruturas sociais interferem no 

comportamento dos individuos e que, portanto, nao pode ser universal, 

anistbrica a explicagao da agao individual e coletiva. 

c) £ pela mesma razao que a subjetividade estb ausente da doutrina da 

escolha racional. Ou a preferencia b dada e trabalha-se sobre suas 

possibilidades de realizagao, ou entao deve-se iniciar pela questao da 

formagao das preferbncias, o que envolverb, necessariamente, fatores 
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expllcalivos repudiados pelo indivldualismo metodoldgico e colocar^ em 

questao a I6gica que transforma o individuo num ser de maximizagao de 

prefer^ncias. Mas se fizesse Isso, o individualismo metodoldgico viria 

abaixo e serla obrigado a compartilhar a angustia que atinge o conjunto 

das cidncias socials e da qual ele pretende ter escapado. 

Os autores que se concentram no estudo do significado da agao 

encontram pela frente urn caminho mais fdrtil, embora mais complicado. 

1) O que d precisamente significado? Toda conduta humana pode ser 

explicada pela interiorizagao de normas? Para ilustrarmos a dificuldade 

destas questoes, no nosso campo de trabalho, basta observar que, 

embora Garcia Junior e Heredia declarem, na introdugao de seus 

trabalhos, se inspirarem em Chayanov, este absolutamente nao 

trabalha com a dimensao simbdlica da agao. O que Chayanov tenta d 

formular leis cientificas que expliquem o funcionamento da unidade de 

produgao familiar. Para isso, ele recorre a urn modelo, utiliza 

abstragoes, define conceitos. Ora, a antropologia econdmica (que d urn 

dos ramos mais fdrteis entre os que procuram estudar o funcionamento 

econdmico do campesinato), d medida que esteja sempre em busca da 

dimensao simbdlica da agao, deverd enfrentar a seguinte alternativa: ou 

ela busca os fatores universais que determinam e, em ultima analise, 

explicam a vida simbdlica, ou ela estuda a organizagao da vida 

cotidiana tentando sistematizd-la e fornecendo prindpios explicativos 

que variam caso a caso. No primeiro caso, estd a proposta de Maurice 

Godelier (1977) e o seu elogio ao que ele chama de "ecologia cultural", 

onde se sublinha a "necessidade e a urgencia de se estudar 

cuidadosamente as bases materiais das sociedades e de reinterpretar 

todas as culturas humanas encarando-as como processes especfficos 

de adaptagao a meios ambientes determinados" (p. 92). Aqui, 

nitidamente, ao se buscar o significado de um cerimonial ou de uma 

atitude qualquer, o desafio estard em encontrar as razoes materiais 

que estao na sua raiz. No segundo caso, dificilmerrte vai-se escapar 

daquilo que o prdprio Godelier chama de empirismo culturalista. 

Explicar, portanto, nao d apenas encontrar leis que permitam uma 

exposigao ordenada da organizagao do cotidiano. E compatibilizar estas 

leis com um principio geral de determinagao que, se nao for universal, 

tern que responder d seguinte questao: como escapar do empirismo e 

do culturalismo. E a universalidade, no caso, s6 pode vir de uma iddia 

de hierarquia na organizagao dos fenbmenos estudados: determinagao 

dos fatores econdmicos, por exemplo. 

2) Uma outra forma de se colocar a mesma questao estd na pergunta: 

quern detdm a chave que abre o caminho ao significado? Se d o 

pesquisador, entao d fundamental que seja explicitada de antemao a 

natureza desta chave, que portas ela pode abrir: mais uma vez, o 
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cotidiano nao 6 auto-evidente e sua leitura sup5e premissas 

ontoldgicas, tedricas, metodoldgicas, t6cnicas pr6vias. For mais que o 

significado se revele no cotidiano, esta revelagao passa pela atitude 

ativa, Interpretativa do pesquisador ^13). A questao aqui 6: faz sentido 

insurgir-se contra o objetivismo cienti'fico e, ao mesmo tempo, conservar 

ativo o papel do int6rprete, do cientista? E possfvel conceber esse papel 

como o de um puro mensageiro - ^ maneira heideggeriana - das 

prbprias coisas? 
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