
Resenhas 

Cooperativas Agn'colas e Capitalismo no Bra- 

sil, Maria Tereza Leme Fleury, Sao Paulo, 

Global Editora, 1983. 

Este trabalho, que originalmente se cons- 

tituiu numa tese de doutoramento, pertence 

a uma nova perspectiva de estudos, surgida 
a partir da decada de 1970, dedicada a ana- 

lise do cooperativismo agn'cola no Brasil. 
A preocupagao principal desses estudiosos 

tern girado em torno da apreensao do papel 

do cooperativismo agn'cola no process© de 
acumulapao capitalista. 

^ nesse sentido que a autora, refutando 

tanto a visao "apologetica" do movimento 
cooperativista — que Ihe imprime um cara- 

ter ideologic© de solugao para os proble- 

mas do setor agn'cola — como a visao "eco- 

nomicista" - que iguala a cooperativa a uma 

empresa qualquer — procura, ao longo do 

trabalho, explicitar as relapoes dos produ- 

tores com as cooperativas, mostrando que a 
cooperativa agn'cola assume um carater con- 
traditorio, que nao permite que esta se 

reduza a uma empresa capitalista, mas que, 
ao mesmo tempo, garante sua sobrevivencia 

6 reprodugao dentro de uma economia 

capitalista. 

Esse carater contraditorio, de acordo com 
a autora, e decorrente de "quatro grandes 
determinagoes, que se projetam no interior 

da cooperativa, tornando-a uma totalidade 

complexa especi'fica". A primeira delas con- 

siste na relagao que a cooperativa mantem 
com o mercado, levando-a a assumir um 

comportamento que Ihe garanta competitivi- 

dade no meio capitalista, mas que, por outro 
lado, Ihe confere uma aparencia de empresa 
capitalista. A segunda seria causada pela au- 

sencia de monopolizagao do setor agncola, 
contrariamente aos outros setores da econo- 

mia, o que permite o surgimento de produ- 
tores familiares, nao-capitalistas, que bus- 

cam no cooperativismo, atraves da uniao 
com os produtores capitalistas, uma forma 

de se ressarcirem da contmua deterioragao 
de seu poder de troca com os demais setores. 

Entretanto, a existencia de um grupo he- 

terogeneo de produtores, com interesses 
diversos dentro da cooperativa, implica um 
tratamento diferenciado dado por esta a 

esses produtores; a cooperativa acaba por 
favorecer o grupo dominante, ou seja, o dos 
produtores capitalistas. Essa se configura na 

terceira "determinagao" visto que esse feno- 
meno nao implica a destruigao das categorias 

de produtores familiares porque elas "se con- 
figuram como pega essencial a reprodugao, 

nao so da cooperativa, como dos proprios 
produtores capitalistas" Neste ponto, de- 

ve-se atentar para o fato de que a autora 

est^, dessa forma, assumindo uma postura 

na atual discussao sobre o papel da produgao 
agn'cola nao-capitalista no Brasil; a chama- 

da controversia sobre a "funcionalidade" da 
pequena produgao a acumulagao capitalista. 
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Cumpre ainda salientar que essa "tese da 

funcionalidade" na sua versao atual, tern 
sido proposta por pesquisadores como Fran- 

cisco de Oliveira e Jose de Souza Martins, 

entre outros, tendo, atualmente, tanto ^r- 

duos defensores como cn'ticos. 

Finalmente, a quarta "determinagao" e 

fornecida pelas relagoes que a cooperativa 

mantem com o Estado. Vale dizer, segundo 
a autora, que o Estado assumiu a proposta 

cooperativa "nao s6 por razoes de ordem 

economica, mas tambem por razoes decunho 
ideoldgico" justamente porque, dessa for- 
ma, esse movimento nao provocaria mudan- 
pas de carciter estrutural no setor agn'cola. 

Assim, com o apoio das poh'ticas estatais, as 
cooperativas conseguem operar com uma 
margem de ineficiencia tecnica maior que 
uma empresa privada, assumindo "linhas de 
apoes muitas vezes incoerentes e contradito- 

rias" 

Como suporte empi'rico do trabalho, a au- 
tora utiliza o estudo de cinco cooperativas 

de laticmios do Estado de Sao Paulo e pro- 
dutores de leite — capitalistas e familiares. 
No final do trabalho, ela empreende uma 

tentative de generalizapao para o entendi- 

mento do cooperativismo agn'cola sem, no 

entanto, pretender "construir urn modelo 

que pudesse ser aplicado como camisa-de- 

-forpa a qualquer situapao empi'rica consi- 

derada" 
Apesar de as principals conclusoes do 

trabalho apoiarem-se num estudo de caso, 

com a decorrente falta de abrangencia para 

o cooperativismo agn'cola como um todo, 

isto nao invalida o grande merito do mesmo, 

que est^ na capacidade da autora em apreen- 

der a cooperativa agn'cola enquanto uma 

"unidade contraditoria" inerente de sua 
natureza e, concomitantemente, de suas 

relapoes com o meio capitalista, no qual esta 

inserida. Por isso, trata-se de uma leitura 
obrigatoria para os que estao interessados em 

fazer uma reflexao, sob uma otica mais im- 

parcial, sobre o papel do cooperativismo 
agn'cola na dinamica da acumulapao capita- 

lista no Brasil. 

Maria de Lourdes Ferreira 

400 



Resenhas e Registros 

A Economia Poh'tica Brasiieira. Guido Man- 

tega. Petropolis. Polis/Vozes. 1984. 

Toda crise tem dois aspectos indissoci^- 

veis De um lado, a crise envolve a destruigao, 

que pode ser entendida como a dissipapao do 

que foi construi'do. De outro, porem, tra- 
tando-se de uma irreversibilidade historica, a 

crise pode ter um elemento de progresso, 
dependendo de como entendamos a Histo- 

ria. Assim, a crise exige uma revisao: ela 
fragmenta, divide, propoe realinhamentos 

e novas questoes. A superagao da crise, por- 

tanto, envolve um esforgo intelectual e uma 

prdtica poKtica de acerto de contas com o 
passado. 

A partir desta perspectiva, o livro de Gui- 

do Mantega, a Economia Poh'tica Brasiieira, 
convida a uma reflexao sobre os diferentes 
esquemas interpretativos do desenvolvimen- 

to economico do Brasil, tentando situa-los 
historicamente e modela-los. Limitando a 
investigapao aos chamados autores progres- 

1 sistas e de esquerda que publicaram suas 
ideias nas decadas de 50 e 60, o autor cons- 

troi tres modelos b^sicos a partir, tanto da 
afinidade teorica dos autores, como da com- 
plementaridade poh'tica de suas principais 

propostas. 

Tais modelos sao pelo autor intitulados 

Modelos de Substituipao de Importapoes, 

Modelo Democratico-Burgues e Modelo 

de Subdesenvolvimento Capitalista. 

, Partindo do debate Simonsen-Gudin e da 
contribuipao da Cepal, o autor elabora o mo- 

delo de Substituipao de Importapoes, que 

teria como caracten'sticas basicas o uso de 
instrumental teorico neoclassico e keynesia- 

no e a originalidade de entender o capitalis- 

mo que entao se formava como especificado 
por sua situapao periferica em relapao ao 

capitalismo ja existente. 

0 instrumento teorico e a referencia his 

torica de tal modelo permitem ao autor indi- 
car a conceppao mais geral de Furtado e 

Rangel como sendo nutrida pela ideologia 
nacionalista do desenvolvimento: a transfer 

mapao de uma economia agr^rio-exportadora 

em industrial obscureceria seu aspecto capi- 
talista e teria como referencia final uma iden- 
tidade de interesses entre capital e trabalho. 

Tanto que as limitapoes apontadas ao desen- 
volvimento nos anos 60 decorreriam da den- 

sidade do capital e da distribuipao de renda. 
Que Furtado e Rangel entendam a substitui- 

pao de importapoes na aceppao literal, nao 
impede ao autor coloca-los junto a Tava- 
res, para quern tal processo era movido pela 
tensao permanente, relativa ou absoluta, en- 

tre a capacidade de importar da economia 
e o dinamismo que blocos de invasao Ihe 
conferiam. 

Apesar de aparentemente nao reconhecer 

a industrializapao como interesse concreto 
imediate de amplos setores da sociedade de 
entao, o autor bem aponta as limitapoes de 

uma analise que via na demanda de consumo 
(insuf iciente, dado o padrao tecnico e o mer- 

cado de trabalho) a barreira a passagem do 
crescimento auto-sustentado. 

Raralelo a essa conceppao, que aglutinou 

amplos setores da sociedade na decada de 50 

e culminou com o Piano de Metas e com uma 
primeira articulapao com o capital estran- 

geiro e o nacional, soldados pelo gasto publi- 

co, o autor vislumbra o segundo modelo, de 
raiz teorica marxista, que interpretou o 
desenvolvimento brasileiro como desenvolvi- 

mento capitalista ^ luz da cl^ssica analise de 
Lenin sobre a transipao para o capitalismo 

a partir dos escombros de uma sociedade 
feudal. 

Q ponto focal da discussao seria, portan- 

to, a compreensao da sociedade brasiieira co- 
mo tendo um passado feudal, cuja liquidapao 

seria um imperative para o desenvolvimento 

do capitalismo, obstado este pelos vmculos 
entre os setores nacionais reacion^rios e o 
imperalismo, o que configuraria uma estru- 

tura atrasada, baseada na grande propriedade 
territorial e na dominapao pelo comercio 
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internacional (Sodre, Guimaraes) A passa- 
gem ao capitalismo exigina, entao, uma revo- 

lugao democratico-burguesa, cujos esteios 

seriam a perspectiva antiimperalista e anti- 

feudal dos setores nacionais e progressistas 

da burguesia e da classe trabalhadora. 

As limitagoes ,desse modelo democrati- 

co-burgues sao, hoje, evidentes e sistemati- 

camente indicadas pelo autor: nem o Bra- 
sil teria um passado feudal a liquidar, nem 

haveria o tipo de antagonismo sugerido entre 
a burguesia nacional e o capital estrangeiro. 

Pena que Mantega substitua um extremo por 

outro ao tomar o resultado do Piano de Me- 
tas apenas como uma vitoria do capital em 

geral, fato verdadeiro. mas que esconde os 

conflitos, nao menos verdadeiros, entre os 
capitals historicamente considerados. 

Como e sabido, o resultado do processo 
de industrializagao dos anos 50 foi frustran- 
te, tanto do ponto de vista das perspectivas 

,progressistas de desenvolvimento, quanto das 
propostas nacional-democraticas dos setores 
mais d esquerda: o pal's mergulhou em seria 

crise economica e em profunda crise polf- 
tica no inicio dos anos 60,sem que a miseria 

tivesse sido eliminada, sem que a burguesia 
nacional se firmasse ante o imperialismo, 
sem que a economia brasileira se "igualasse" 

a dos pai'ses capitalistas avangados. 

O ambtente, propi'cio cl revisao cn'tica, 
mas tambem a exageros, de meados dos anos 
60 gerou tres linhas de ref lexao,que o autor, 
nao sem ressalvas, pinta sob o ti'tulo de mo- 

delo de subdesenvolvimento capitalista. A 
ideia geral e distinguir nas tres linhas a cn'- 
tica a revolugao democratico-burguesa, isto 
e, tratar o Brasil como pai's capitalista que 
teria liquidado com seu passado, mas que per- 

maneceria subdesenvolvido em decorrencia 
da exploragao imperialista: e o unico ponto 

que poderia juntar A. G. Frank, B.M. Marini 
e C. Prado Jr. 

Os tres tragos constitutivos desse modelo, 

identificados por conta do autor ao "desen- 
volvimento desigual e combinado de 
Trotski, seriam o fato de o atraso brasileiro 

nao se dever a barreiras ao capitalismo senao 
que a caracten'sticas proprias do desenvol- 

vimento do capitalismo mundial (Frank). 
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Desse modo, apesar de capitalista, o Brasil 

seria explorado em produtos primaries pelas 

metropoles (Prado), ficando seu proprio 

desenvolvimento dependente da superexplo- 
ragao dos trabalhadores (para sustentar o 

imperalismo e o capital local) e do mercado 

consumidor de pafses mais atrasados (Mari- 
ni). 

A falta de consistencia de tal modelo fica 

evidente logo que se toma em conta a dife- 
renga entre as propostas poli'ticas, de Caio 

Prado Jr. de um lado, e de Frank e Marini 

de outro. Para Prado, trata-se de enfrentar 
o atraso das condigdes de exploragao capi- 
talista no campo e de lutar contra o imperia- 

lismo via Estado (controle de divisas, gastos 
e remessas). Para os outros, a tarefa imediata 

e lutar contra a exploragao capitalista. 
A inconsistencia se acentua se notarmos 

a enfase de Prado a esfera da produgao, en- 

quanto os outros privilegiam a circulagao 
numa concepgao estatica sobre a divisao 

internacional do trabalho, reproduzindo 

canhestramente a concepgao cepalina de 
periferia, esvaziada agora de dinamismoede 

transformagao de estruturas. 
Merece algum reparo a cn'tica do autor a 

Caio Prado Jr. Apesar de localizar historica- 

mente A Revoluqao Brasileira, de Prado 
como resposta a concepgao de feudalismo no 
campo, que baseava a analise e atuagao de 

amplos setores da sociedade, Mantega se 

perde em aspectos formais ao confundir 

escravidao com escravo e capitalismo com 
salirio. E preciso lembrar que, para Caio 

Prado Jr., a distingao entre escravo e assala- 

riado so e de menor importancia do ponto 
de vista de que ambos encaram as condigoes 
de produgao como propriedade alheia: isto 
os iguala entre si e os diferencia do cam- 

pones. 

Essa diferenga e fundamental no que diz 

respeito ^s reivindicagoes economicas e poli'- 
ticas dos trabalhadores, mas jamais pode obs- 

curecer a distingao entre escravidao e capita- 
lismo, distingao, alias, extremamente clara em 
toda a obra do brilhante historiador. Da mes- 
ma forma, nao adianta dizer que o capitalista 

paga ao assalariado enquanto o proprietario 
nao paga ao trabalhador rural porque, por 
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tr<ls da forma, o assalariado s6 recebe de vol- 

ta o que adiantou ao capitalista; este nao Ihe 
pagou nada, ao contr^rio, so recebeu. Desse 

ponto de vista, o que temos no campo d 
capitalismo, trabalho assalariado no sentido 
amplo,ainda que nao houvesse a 6poca prole- 

t^rios, o que suporia a industrializapao do 

campo no sentido estrito. 
* * * 

Para esbogar essa Economia Pol Rica Bra- 

sileira, o autor parte de determinada con- 

cepgao teorica que se depreende ao longo de 

toda a argumentagao. Pode-se comegar a 
baliz^-la pela incompreensi'vel expressao 

"valor do trabalho" (p. 253), que ja foi com- 

parada por F. Engels ci "temperatura do ca- 

lor" ou pela ricardiana confusao entre valor 

e valor de troca. (p. 109). E nao se trata de 
questao semantica, pois o autor sustenta que 

a acumulagao de capital "ate funciona me- 
Ihor com a sistem^tica elevagao da taxa de 

mais-valia, o que implica menor capacidade 

de consumo de cada trabalhador em sepa- 

rado" (p. 101). Na verdade, a elevagao da 
taxa de mais-valia significa um aumento 
do trabalho excedente por unidade de forga 

de trabalho consumida, podendo o consumo 

(de valores de uso) dos trabalhadores aumen- 
tar, manter-se ou mesmo diminuir. 

Curioso 6 que, para o autor, o consumo 
dos trabalhadores as vezes tern papel diferen- 

te do que se depreenderia pelo que foi dito 

acima: "(. ,) quando os trabalhadores con- 

seguem aumentos de salaries podem ocasio- 
nar a queda da lucratividade, a restrigao dos 

investimentos, o aumento do desemprego, 
enfim, a recessao economica" (p. 95). E 
assim, Marx, para quern "o capital d o limi- 
te de si mesmo", transforma-se em um "pi- 

gouviano menor" pouco dado a considera- 
goes sobre o movimento da produgao capita- 

lista. Movimento que o autor emtela entende 

de forma peculiar (p. 116, 182) ao circuns- 

crever um dos aspectos da acumulagao d 

"realizagao da mais-valia" Como se a reali- 
zagao do valor dos meios de produgao e da 
forga de trabalho consumidos fosse automd- 

tica, sendo a demanda suficiente ou insufi- 

ciente apenas em relagao ao trabalho exoe- 

dente. Trata-se da velha formulagao do 

"gap" de demanda sob nova roupagem, o 

que travestiria Marx de "keynesiano me- 

nor" 

Ainda ao nfvel das determinagoes gerais 

da produgao capitalista, o autor entende que 

a passagem da situagao em que a demanda 

de bens de consumo caminha ^ frente da 
produgao para a "dinamica propriamente 

capitalista de acumulagao" deve-se ao fato 

de que os investimentos se avolumam, v§o 

modificando o perfil da demanda, at6 trans- 

forrnd-lo num mercado especificamente capi- 

talista" (p. 278). Isto e, a transigao dar-se-ia 
em fungao de uma complexidade crescente 
que se deslocaria gradualmente da demanda 

de bens de consumo e meios de produgao 
agncola para a demanda interindustrial. 

A constituigao de um setor produtor de 

meios de produgao seria entao o desdobra- 

mento da demanda de consumo, fenomeno 
desconhecido em todos os processes de in- 

dustrializagao que a Historia registra. 

Nunca se formou a produgao de meios de 

produgao por pressao da demanda de consu- 

mo, senao que, ao contrario, por blocos soli- 

d^rios de inversao pesada, com maior ou me- 
nor participagao do Estado na revolugao dos 
transportes e da infra-estrutura, em geral. 

A questao e que as condigoes tecnicas, de 
escala e de financiamentos com que a econo- 
mia brasileira se defrontou, foram violenta- 

mente diferentes das que se verificaram na 
industrializagao inglesa, por exemplo. Ape- 

nas em nenhuma das duas houve o tal desdo- 
bramento. De modo que o "segmento mais 
dinamico do imperialismo" nao veio se jun- 

tar a uma "inevitavel consolidagao da acumu- 

lagao em bases locais", senao que se consti- 
tuiu em elo vital da cadeia de relag5es 
interindustriais, entao em construgao, assim 

que "se resolveram" as limitagSes de infra- 
-estrutura e risco (p. 48). 

As consideragbes acima nao dizem res- 

peito, por^m, ao aspecto original do livro, 
ou seja, os tr^s modelos b^sicos que o autor 
constrbi. E que, como toda tentativa origi- 

nal de interpretagao de um passado recente 

ate hoje pouco discutido, certamente provo- 
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cara novas reflexoes, fato necessa'rio ao en- quada compreensao supoe que sejam supera- 

frentamento das questoes atuais, cuja ade- dos os erros passados. 

Josd Francisco de L ima Gongalves 
IPE/USP 

METODOLOGIA CIENTIFICA: O PROBLEMA DA ANALISE SOCIAL 
Carlos Roberto Faccina e Luis Alberto Peluso. Sao Paulo. Mackenzie/Pio- 

neira, 1984, 110 p. (Estudos Universitarios). 

0 livro e escrito por dois professores de 

Metodologia Cienti'fica da Universidade 

Mackenzie, resultando da insatisfapao dos 
autores com os modelos tradicionais de ana- 
lise social e suas versoes modernas, classifi- 
cados em duas grandes linhas: marxismo e 

liberalismo classico. 
0 objetivo central e formular diretrizes 

metodologicas que devem onentar, obriga- 
toriamente, a construgao de urn modelo 
alternativo para a compreensao da realida- 
de social, enquanto fenomeno historico. 
A estas diretrizes, e atribufdo o papel de 

evitar os dogmatismos e as profecias que 

marcam os modelos tradicionais do se- 
culo XIX. 

Coerente com o objetivo de definir 
criterios metodologicos, o discurso tern 
um carater fortemente normativo, pelo 

qual os modelos tradicionais sao analisa- 
dos e linhas gerais de um novo modelo 
sao propostas. 

A obra de Karl Popper constitui o refe- 

rencial teorico, onde os autores vao buscar 
o criterio de demarcapao de ciencia, que 

norteia toda a an^lise subsequente. A tese 

defendida e a de que a analise e compreen- 
sao da realidade social deve ser feita atraves 

de modelos. Estes devem satisfazer as "exi- 

gencias das mais modernas preocupagoes da 
Teoria sobre a Ciencia" (sic): admitir a 

conjectura e a refutabilidade que caracteri- 
zam a racionalidade humana. A atitude cn- 
tica realiza-se na busca de detectar o erro e 

elimina-lo. Desta forma, o que caracteriza 
uma proposipao cientrtica e a sua proviso- 

riedade e possibilidade de ser submetida § 
prova, que consiste na confrontagao do mo- 

delo com os fatos. Este e o quadro em que se 

define a Ciencia, seja ela Social ou Natural. 

Contudo, o objeto das Ciencias Sociais 
impoe algumas dificuldades e especificida- 
des a este ramo do conhecimento humano, 

principalmente no que tange a aplicagao do 
metodo experimental. A proposta dos auto- 
res e a de que tratar a realidade social atra- 
ves da "Engenharia Social Fragmentaria" 

e da "Logica da Situagao", na forma colo- 

cada por Popper em A miseria do historicis- 
mo e A tdgica das Ciencias Sociais e a uni- 
ca forma de compreender os fatos sociais 

dentro dos moldes de ciencia propostos. 
A seguir, os autores analisam alguns pro- 

blemas sobre a elaboragao de modelos his- 

toricos, concluindo que devem ter um 
carater teorico-explicativo, que de sentido 

aos fatos e documentos. Desta forma, devem 
conter um procedimento nomotetico. Por 

outro lado, a analise historica nao pode 

esquecer que os fenomenos historicos de- 

senrolam-se no piano do ati'pico de forma 
complexa e desordenada, o que torna indis- 
pens^vel o procedimento ideografico. Ade- 
mais, este modelo deve ter como caracte- 

nstica basica a provisoriedade, partindo do 

pressuposto de que a teoria deve subme- 
ter-se cl realidade. 

Uma vez definidas as diretrizes metodo- 
logicas que um modelo deve seguir para 

merecer o titulo de cienti'fico, sao analisa- 
dos os modelos marxista e liberal-classico. 
Ai os autores se inspiram nas cnticas ao 
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marxismo de Ralf Dahrendorf, bem como 

nas de Popper.1 Considerados como dogm^- 
ticos e violentos, os modelos tradicionais 

sao frutos, seggndo os autores, da Teoria 

da Ciencia do seculo XIX, onde "a Verda- 

de do Modelo se impoe § realidade dos 
fatos" A ciencia do seculo XX, pelo contr^- 

rio, seria dominada pelo debate cn'tico, cer- 

ne do que os autores denominam de "racio- 
nalismo cn'tico" 

Destaca-se, ao longo de todo o livro, que 

a exigencia basica imposta a um modelo e a 

de que construa suas teorias de forma que 
possam ser submetidas el crftica dos homens 

e dos fatos. Pica, entao, uma duvida: a cons- 
trupao de modelos segundo os criterios for- 
mulados seria suficiente para evitar dogma- 

tismos? 0 "racionalismo cn'tico" e uma 
caracten'stica do modelo ou do comporta- 

mento da comunidade cientffica? Esta e uma 

questao nao discutida explicitamente pelos 

autores, o que e, provavelmente, responsavel 

por uma aparente contradipao no texto. 

Afirma-se que o modelo marxista e dogm^- 
tico. Entretanto, considera-se que a 'Teoria 

Marxista, con forme exposta por Marx, era 

refutcivel, e de fato foi refutada" (sic). 0 
que, entao, estaria dogmatizando as an^lises 

marxistas: o modelo ou o comportamento 
dos cientistas? 

Para enriquecer a analise dos autores, tal- 

vez fosse util trazer para a discussao as 
ideias de Thomas Kuhn, expostas em A es- 

trutura das revoluqoes cienti'ficas, de 1962, 

onde as teorias sao tratadas como produto 

de um sistema social onde operam mecanis- 

mos de conservagao da estrutura de poder 

da comunidade. Preocupado em compreen- 

der como se desenvolve o conhecimento 

cienti'fico, a partir da historia da Fi'sica, 

Kuhn afirma que o criterio de demarcapao 

de Popper excluiria a maior parte do que se 

considera como Ciencia. O debate entre 

Popper e Kuhn compoe o livro A cn'tica e o 

desenvolvimento do conhecimento, organiza- 

do por Imre Lakatos e publicado pela Cul- 

trix, em 1979. 

Nao se trata de um livro-texto para os que 
apenas se iniciam no estudo da Metodologia 

em Ciencias Sociais, uma vez que contem 

afirmapoes categoricas sobre problemas pro- 

fundamente controvertidos. Os autores assu- 
mem uma postura bastante definida sobre o 

que consideram o metodo das ciencias so- 
ciais, mas que de forma alguma se constitui 

em problema resolvido. Por isto mesmo, o 

livro estimula o debate e sua leitura deve ser 
recomendada. 

Tem-se publicado alguns ti'tulos sobre a 
metodologia e pesquisa cienti'fica de autores 

nacionais. Entretanto, em sua absoluta maio- 

ria, tratam primordialmente da pesquisa. 

A obra de Faccina e Peluso ^ rara entre 
economistas brasileiros e merece louvor a sua 

coragem em penetrar por searas tao aridas, 
expressando suas convicpoes metodologicas. 

Exemplo a ser seguido por todos os que valo- 

rizam o debate no desenvolvimento da 
Ciencia. 

Elizabeth Farina 

FEA/USP 
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A editoria da REVISTA ESTUDOS ECO- 

NOMICOS julgou necessaria a publicagao 
desta nota especial devido a gravidade da 

questao tratada. Recebemos do nosso cola- 
borador. Prof. Jacob Gorender, uma carta 

onde se manifestava genuinamente ofendido 

pela utilizagao, por outrem, de suas ideias 

e de seu trabalho, sem o devido credito. 

Apos nossa consulta, o Dr. Guilherme E. 

Brandao tambem considerou necess^rio o 

registro, por carta, de sua posigao. Aos lei- 

tores devemos a obrigapao de informar e a 

eles cabe a analise do merito das partes en- 
volvidas. 

Nota sobre uma Questao de 

Etica Intelectual 

Encaminhado com a solicitapao de pare- 
cer sobre a conveniencia de sua publicapao 

por uma editora paulista, chegou-me as maos 

exemplar datilografado e xerocopiado do 

trabalho do sr. Guilherme E. Brandao, inti- 

tulado The Colonial Slave Mode of Produc- 
tion in Brazil. Num total de 607 paginas e 

redigido em ingles, trata-se, conforme se veri- 
fica no frontispi'cio, de tese submetida a 

Faculty of the College of Arts and Sciences 
of the American University, localizada em 
Washington D.C., como preenchimento de 

obrigapao para obtenpao do ti'tulo de Doctor 
of Philosophy in Sociology, o que vem ru- 

bricado petas assinaturas do reitor e dos 
membros da banca examinadora. 

0 ti'tulo da tese do sr. Brandao indi- 

cou-me, desde logo, afinidade tem^tica com 
o meu livro O Escravismo Colonial, impres- 
sao acentuada pela leitura do mdice, onde 

figuram ti'tulos de capi'tulos e de sepoes iden- 
ticos ou assemelhados. De vez que ningudm 

e dono de qualquer tema cienti'fico, nao 
podia haver da minha parte restripao a esta 
afinidade de interesses. A leitura do texto 
evidenciou, porem, que o sr. Brandao cons- 
truiu sua tese, em proporpao substancial, 
por meio de diversas formas de plagio do 

meu livro. Devo salientar, a proposito, que a 
tese do candidate ao ti'tulo de Ph.D. esta da- 

tada de 1979, ao passo que O Escravismo 
Colonial foi publicado pela Editora Atica, 

de Sao Paulo, em marpo de 1978, tendo sua 

segunda edipao em outubro do mesmo ano. 

Assim, pois, nao cabe duvida acerca da pre- 

cedencia cronologica do meu livro. 
Sem citci-lo sequer uma vez, como se de 

todo o desconhecesse, o sr. Brandao utilizou 
O Escravismo Colonial para uma atividade 

plagiaria que se constata na copia literal de 
longos trechos, na copia de trechos curtos ou 

de sentenpas isoladas e na montagem de tre- 
chos com sentenpas copiadas ou adaptadas, 

extrai'das de partes variadas da obra plagia- 
da. Segundo pude registrar — sem a certeza 

de ter sido complete —, o numero de linhas 

copiadas vai a 949, o que representa o soma- 
torio de 38 paginas da tese de doutorado. 

As diversas formas de plagio possuem, 
contudo, alcance maior, pois atingem o total 
de 103 pciginas, ou seja, cerca de sexta parte 
da tese. Alem das copias literais de trechos 

redigidos, o autor da tese apropriou-se, sem 
recorrer a disfarces ou com disfarces insigni- 

ficantes, de calculos e de quadros estati'sticos 
e, por fim, apresentou como pertencentes 
a ele certas ideias centrais do meu livro, acer- 

ca de cuja originalidade estou inteiramente 

tranqiiilo. Tanto mais porque, em todos os 
casos pertinentes, tive a preocupapao, ate 

exaustiva, de citar os autores que possufam 

alguma relapao com aquelas ideias. 

Vejamos, a seguir, duas comprovapoes da 
pratica da copia literal. Assim, por exemplo, 

escreve o sr. Brandao els paginas 124-125 
de sua tese: 

"It is true though, that Weber hoped that 
to compensate for the relative lack of 'full- 

ness of content' idea! type constructs could 

//? return /offer a greater precision of con- 
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cepts'. But since, as we have seen, unlike 

Marx's method/ this method is ahistoricai, 

the hope of it is lost On the one hand, given 
the point of view chosen by the observer, the 

same historical phenomenon can be organi- 
zed around different idea! type formulations. 

And on the other hand, the same idea! type 

can enclose, and most likely does, historical 
phenomena completely diverse. Thus we 

have the possibility of conceptual identi- 
fication between social realities that are very 
different in their substance. For instance, 

while for Marx the mode of production is 
historically determined, the Weberian ideal 

type concept of 'capitalist profit orientation' 

allows him to discover different forms of 
capitalism, from antiquity to the present. 

It is true that one of these forms — the pre- 
sent one - corresponds to the capitalist 

mode of production, but its definition is 

a result of a logical-formal analysis and not a 
dialectical synthesis that is both logical and 

historical. As a consequence, the results arri- 

ved at by Weber are much less fertile (...)." 

Confronte-se com o que esta impresso 
nas paginas 47-48 do meu livro: 

"Weber pretendeu que, em contrapartida 
a vacuidade re/ativa de suas construpdes, o 

metodo tipoldgico pode oferecer '(...) a 

univocidade incremen tad a de seus conceitos'. 
Mas, uma vez que o tipo idea! e uma forma 

a-historica, a pretend id a univocidade se per- 
de. Por um I ado, dependendo do ponto de 

vista esco/hido pelo observador, o mesmo 

fendmeno historico pode ser ordenado se- 
gundo diversos tipos idea is. Por outro I ado, o 

mesmo tipo idea! ou forma social abrange 

fenomenos histdricos inteiramente diversos. 
Dai' a possibi/idade de identificapao concei- 

tual entre real id ades sociais diferentes em 

sua substancia. Enquanto a categoria mar- 

xista de modo de produpao capitalista e 

rigorosamente um'voca e historicamente 
determinada, o tipo weberiano orienta^ao 
capital ista de lucro per mite descobrir seis 
formas de capita!ismo' desde a Antigui- 

dade ate a epoca contemporanea. E certo 
Que uma destas formas — a da empresa 

modern a — corresponde ao modo de produ- 
coo capita! ista. Mas sua definipao decor re 

de uma analise diferencial logico-formal e 

nao de uma smtese diale'tica que unifica 

mu I tip I as determinapoes numa total idade 

concreta. O resu/tado a que chegou Weber 

e, assim, muito menos rico e incomparavel- 

mente menos fecundo do que o conseguido 

por Marx." 

Adiante, as paginas 130-131 da tese do 
sr. Brandao, lemos o seguinte: 

"We can summarize this historical process 

started in Europe in the fifteenth century 

and intensified in the sixteenth in the 

following points. One, this overseas commer- 

cial expansion connects all the different 

continents and, for the first time, creates a 

universal market, with an intercontinental 

division of labor (production). Two, as a 

result of this expansion, colonies are created, 

which are subordinated economically, so- 

cially and politically to European nations. 

As a consequence, in the subordinate con- 
tinents — the New World for instance — 

different forms of colonization are implan- 

ted. Three, the creation of the international 
market and the colonial exploitation give a 

tremendous push to the primitive accumu- 

lation process that had started in the Euro- 

pean continent, the western part especially, 

thus quickening the pace of its transition 

to capitalism. Fourth, for the first time in 
history, the history of mankind became 

world history. First Portugal and Spain, in 

the fifteenth and sixteenth century, are 

the main factors in the expansion process, 

and second, begining in the seventeenth 
century nations such as England, Holland 

and France especially join them and later 

on surpass them in this process." 
A copia literal do sr. Brandao prossegue 

por mais 24 linhas, porem considero sufi- 

ciente fazer a prova de pl^gio nos limitesdo 

trecho acima em ingles, bastando compar<5-lo 

com o que se encontra ^ pagina 109 de 

O Esera vis mo Colonial: 
"Iniciado no seculo XVe intensificado no 

sbculo XV/, ocorre, a partir da Europa Oci- 

dental, um processo de significa^ao histd- 

rico -mondial. Este processo desdobra-se nos 
seguintes aspectos principals: 
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"a — A expansao comercial ultramarina 

entre/aca todos os continentes e cria, pel a 

primeira vezt o mercado mundial, com uma 

divisao intercontinental da produ^ao. 

"b — Inicia-se e desenvolve-se o co Ionia- 

lismo da e'poca moderna, com a subordina- 

Cao, econdmica e poh'tica, de Areas dos de- 

ma is continentes A Euro pa Ocidental. Nos 

continentes subordinados, surgem variadas 

formas de colonizagao europeia. 

"c — A criagao do mercado mondial e 
a exploragao colonialista impulsionam a 

acumulaqao origin Aria de capita! e ace Ie ram 

a formaqao do modo de produgao capita- 

fista num grupo de pai'ses do Ocidente 

europeu. 

"d — Pela primeira vez, a histdria da hu- 
man id ad e torna-se universal. 

"Portugal e Espanha, nos secu/os XV e 

XVI, sao os fauto res deste processo. No sA- 
culo XV/1, en tram na competigao e os su- 

plantam a Holanda, a Inglaterra e a Franca." 
Seria precise demonstrar mais? Vejamos, 

contudo, outras formas de plagio, que dissi- 

pam duvidas a respeito deste atentado a 
etica intelectual, 

A pagina 562 de O.Escravismo Colonial, 
no Quadro XXXIII, estabeleci uma correla- 
pao estatfstica entre a populapao escrava e a 
produpao de cafe nas zonas paulistas do Vale 
do Parafba, do Oeste Antigo e do Oeste No- 
vo, nos anos de 1836, 1854 e 1886, objeti- 
vando evidenciar o fortalecimento do modo 

de produgao escravista colonial em Sao Pau- 

lo, em concomitancia com seu declmio nas 
provmcias nao-cafeeiras. Tanto quanto seja 

do meu conhecimento, tal correlagao estati's- 
tica foi elaborada unicamente no meu livro. 
Pois bem: o sr. Brandao, ap6s reproduzir 

uma sequencia de argumentos semelhante h 

de O Escravismo Colonial, re prod uz, na 
pagina 199 de sua tese, o mesmi'ssimo qua- 

dro estati'stico. Das fontes por mim citadas, 
o sr. Brandao excluiu apenas 0 Elemento 
Negro na Populagao de Sao Paulo, de Samuel 
H. Lowrie. Tal exclusao nao altera a caracte- 

rizapao de plagio, pois, como fonte substi- 
tutiva, foi utilizada a tabela 15 da obra de 
Robert Conrad Os Oltimos Anos da Escra- 

vatura no Brasil (original ingles: The Des- 

truction of Brazilian Slavery - 1850-1888). 

Ocorre que a tabela 15 de Conrad, que eu 

tambem mencionei, possui, como fonte de 

dados, o referido trabalho de Lowrie. 

A pagina 211 do meu livro, procurei 

obter uma avaliapao do efeito .macroeco- 

nomico da importagao de escravos africa- 

nos na economia do Brasil, durante a deca- 

da de 1841-1850. Para o com^rcio exterior, 

baseei-me nos dados de um quadro de Caio 

Prado Junior na sua Histdria Econdmica do 
Brasil (Brasiliense, 1956). Para o quantita- 

tive de escravos africanos introduzidos 

naquela decada, apoiei-me em Stanley J. 

Stein (Grandeza e Decadencia do CafA no 

Vale do Parai'ba, Brasil iense, 1961). Falta- 
va, porem, um dado: o do prepo medio dos 

escravos no pen'odo em referencia. Valen- 

do-me ainda das informagoes de Stein, pro- 

cedi a um cdilculo aproximativo e cheguei k 
estimativa de 400$000 per capita. Isto me 

permitiu concluir que, na decada de 1841- 

-1850, a introdupao de escravos africanos 
no Brasil representou 28% do total nacio- 

nal da exportapao e 20% do total nacional 

da importapao. 

As paginas 366-368 de sua tese, o candi- 

dato ao ti'tulo de Ph.D. partiu tambem de 
Caio Prado Junior e de Stanley J. Stein, com 
a unica alteraqao que consistiu em que, do 

primeiro, extraiu as cifras em libras esterli- 
nas e nao em mil-reis, como foi meu proce- 

dimento. O estrondoso, todavia, e que che- 

gasse & estimativa do prego medio do escra- 
vo absolutamente igual ci minha e, por con- 
seguinte, pudesse apresentar tambem os mes- 
mos percentuais da exportagao e da importa- 

pao. Ora, nao deixa de ser suspeita a absoluta 
identidade de estimativa entre dois autores 
que, no caso, so poderiam fazer calculos 
aproximativos inevitavelmente variciveis no 

ambito de certa ordem de grandeza. No con- 

cernente ao sr. Brandao, nao se tratou de 

coincidencia, nem de rigor matematico, 
como seria possi'vel conjecturar, mas de 

plcigio. 

Tanto e h'cito falar de plagio, que o sr. 

Brandao reincide na apropriapao de percen- 
tuais estimativos ^is paginas 375 e 377 de 

sua tese de doutorado, quando reproduz 
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os meus c^lculos acerca do peso especi'fico 

da economia natural no conjunto da pro- 

dupao dos estabelecimentos escravistas bra- 
sileiros. A pagina 377, por exemplo, repete o 

que esta na pagina 255 do meu livro, ou 

seja, que o coeficiente de economia natural 
podia variar, conforme a conjuntura das co- 

tagoes dos produtos de exportapao, entre 10 

e 50% da produgao escravista total. 
Diante do exposto ate aqui, dispenso-me 

de entrar em detalhes acerca dos plagios do 

sr. Brandao ao apresentar como dele, sem 
qualquer referenda ao meu nome e a O £s- 

cravismo Colonial, as proposigoes, nesta 

obra formuladas e desenvolvidas de maneira 
articulada, sobre a lei da renda monetciria. 

a lei da inversao inicial de aquisigao do escra- 

vo, a lei da correlagao entre economia mer- 

cantil e economia natural e a diferenga cate- 

gorial entre o escravo, enquanto agente sub- 

jetivo do processo de trabalho, e o capital 
fixo. 

Abstenho-me de comentar outros aspec- 

tos da tese do sr. Guilherme E. Brandao. 

Em defesa do meu patrimbnio intelectual 

e dos meus direitos autorais, basta-me com- 
provar que o candidate a Ph.D. pela Ameri- 

can University cometeu um plcigio doutoral. 

Jacob Gorender 
historiador 

Resposta do Dr. Guilherme E. Brandao 

a carta do professor Jacob Gorender 

Tentei, na tese, considerando as minhas 
prdprias UmitaQoes, dar credito as centenas 

de fontes referenda is net a utifizadas, atravds 

de citaQoes especi'ficas, num total de 805 

notas de rodapd. A nao-citagao do trabalho 

do historiador Jacob Gorender nao ocorreu 
por ato de m£ fe, pois tinha de fato conhe- 

cimento do mesmo e consideroo um tra- 

balho brilhante, que foi uma enorme contri- 

buigao i historiografia brasileira. A omissao, 

que sd posso justificar como erro ou fa/ha de 

revisao, nao foi proposital, pois nao houve 

de minha parte nenhuma intengao de pl4- 
gio. Tenho plena consciencia de minha capa- 

cidade intelectual, comprovada atravds de 

um curso de doutorado, onde fui aprovado 

em trSs dos quatro comprehensive exams 
com honra e em tod as as matdrias cursadas 

com nota maxima. Este fato mostra, portan- 
to, que eu nao poderia e nem teria necessi- 

dade de col oca r levianamente em risco tan- 
tos an os de sacriffcio, dedicagao e trabalho 

duro, apropriando-me indevidamente de tra- 

balho alheio. A submissao da tese a exame 

por uma editora pau/ista, para eventual 
publicagao, comprova, tambdm, que eu nada 

tenho a esconder, pois tinha plena conscien- 

cia de que qualquer trabalho desta natureza 
seria encaminhado a consultores especializa- 

dos e que, em se tratando de assunto da 
especialidade do Dr. Jacob Gorender, e/e 

muito possivelmente seria consu/tado. 
Isto posto e levando em consideragao as 

justas colocapoes e reclamos do autor d' O 
Escravismo Colonial, tenho plena convic- 

gao de que, nao obstante todos os reparos 
que se fazem necessdrios, a minha tese nao 

deixa de ser um trabalho original, com m6ri- 

tos prdprios, que inova e contribui decisiva- 

mente para uma me/hor compreensao das 
sociedades de paf'ses em desen volvimen to, 
especialmente aquelas, como 4 o caso do 

Brasil, marcado pela escravidao. Esta afir- 
magao d baseada, dentre outras, nas seguin- 

tes con tribuigoes e que nao foram mencio- 
nadas pelo Dr. Gorender: 

— Em um capi'tulo dedicado a questdes 
metodoldgicas, acredito que muito acres- 

centei para o esclarecimento e aplicagao dos 
conceitos, modo de produgao e formagao 

social. Este fato se refere, especial mente, aos 
aspectos re/acionados as condigoes de repro- 
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dugao do modo de produqao e formagao 

social nos m'veis poh'tico e ideoldgico. Ade- 

mais, ao longo da tese, esta contribuigao fica 

claramente demonstrada; 

— Parte centra! do trabalho e dedicada 

ao entendimento do processo de desenvolvi- 
men to/subdesenvolvimen to ou desenvolpi- 

mento desigual das sociedades. (Desenvol- 

vimen to aqui definido como maior controle 

do homem sobre a natureza, medido por mu- 

danqas, tan to nas forqas como nas relaqdes 

de produgao.) Neste contexto, 4 expticada a 
dinimica do processo de mudanqa social e 

a origem e direqao do mesmo. Para tan to, e 

uti/izada uma metodologia que nao separa 
o Idgico do histdrico e que per mite estudar 

a rea/idade histdrica, que estd num processo 

de constante transforma^ao. Os concei- 
toschave desta andlise sao o modo de pro- 
dugao e a formagao social. Como objeto de 

estudo e demonstraqao desta metodologia, 

sao estudadas as sociedades colonials carac- 

terizadas pefa escravidao. A tese demonstra, 
com clareza, a validade da metodologia 
uti/izada e que a mesma ainda nao foi supe- 

rada; 
— Atravds do estudo do capita! comercial 

e do capita! industrial e utilizando os concei- 
tos de formaqao social do mi nan te e forma- 

qao social dominada, fica demonstrado como 

estas sociedades colonials foram formadas e 

que o desen volvimen to das mesmas 4 condi- 

cionado por processos inter nos e por proces- 

sos externos decorrentes, respectivamente, 

do modo de produpao e da formaqao social 

das sociedades colonizadas e colonizadoras. 

(Esta contribuigao reforga, inclusive, o tra- 

balho do prdprio Dr. Gorender.) Desta ma- 

neira, d possivel periodizar a histdria e en- 

tender as mudangas sociais quafitativas e 

como e por que as sociedades se desen- 

vo/vem; 
— O processo de destruigao do modo de 

produgao escravista colonial no Brasil 4 

analisado ao mesmo tempo em que se esboga 

o que veio a substituf-lo. Esta analise d ba- 
seada na combinagao dos processos exter- 

nos que contribuiram para a e/iminagao da 

escravatura no Brasil com os processos inter- 

nos, i.d., as contradigoes internas do si stem a 

e a luta de classes. A tese contribui, portan- 
to, para o entendimento do processo de tran- 
sigao e para o entendimento de algumas das 

marcantes caractensticas do capita!ismo bra- 

si lei ro, como por exemplo, a dependencia, 

a extrema desigualdade regional e social, 
o paternal ismo e a especificidade do nosso 

racismo. 

Guilherme E. Brandao 
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