
A DIFICIL CONSTRU(AO DO

CAPITAL SOCIAL

Estruturas da acao coletiva numa organizacao
camponesa colombiana

Silvio Salej Higgins
Universidade Federal deMinas Gerais

Resumo: Distinguimos entre a perspectiva instrumental do individuo sobre sua rede
de relacoes sociais (capital social minimalista) e a perspectiva da resoluciio dos dilemas
da afiio coletiva (capital social maximalista) (Ostrom e Ahn 2003). Seguindo esta zil
tima, estudamos os mecanismos sociais que operavam dentro de um arranjo produtivo
quevisavasubstituir cultivos ilicitos de coca na Colombia. Reconstruimos os efeitos da
estruturade incentivos sustentada porum atorexterno-situafiio third party- e das
estruturasemergentes de circulaciio da informacdo, de colaboradio e de controle social
lateral. Ao conirdrio davisada associacdo deagricultores, criou-se um aparelho de regu
lafiio combaixa capacidade coercitiva e sobos criterios doagente externo. A politizaciio
do processo e a dispoeidio espacial da producao geraram um perfil dual nas redes intra
organizacionais: centraiizadio burocraiica e descentralizacdo iecnica da informacao, de
baixa e altadensidade de colaboraciio, e de autoridade vertical e horizontal para 0 con
trole social lateral.

As instituicoes multilaterais, os governos e as organizacoes nao-governamen
tais enfrentam diariamente 0 desafio de ter que intervir em comunidades locais
que vivem em situacao persistente de pobreza ou sob ameaca da violencia e das
catastrofes naturais. 0 fato de ter que incursionar no cotidiano das populacoes 10
cais levanta urn conjunto de desafios: como ajudar sem gerar dependencia? Como
capacitar os moradores de uma localidade para criar mecanismos de acao coletiva
autonomos? Estas questoes encerram urn paradoxo: por mais que opere com a sa
bedoria e senso da auto-gestae 0 ator externo mantem a sua condicao de estranho
e de controlador de recursos que nao estao ·presentes no nivel local,

Este artigo apresenta os resultados de urn estudo de caso. A pesquisa teve por
objeto analisar 0 processo de constituicao de uma organizacao produtiva de cin
qiienta familias camponesas que foram incentivadas, por urn programa de desen
volvimento regional no centro Colombia, para produzir palma africana. Dentro
da grade analitica adotada, destacamos duas dimensoes: os atributos da regulacao
e a estrutura de incentivos imposta pelo agente externo, e as estruturas relacionais
emergentes ao interior da organizacao. Identificamos tres tipos de relacoes-chave
dentro da organizacao: circulacao da inforrnacao para a tomada de decisoes por
parte dos produtores, colaboracao no trabalho e controle social lateral. A meto-
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dologia do estudo de caso nao segue uma logica de pesquisa inferencial. Isto por
dois motivos: 0 levantamento dos dados de rede nao procede, via de regra tecnica,
por amostragem aleatoria, neste caso trata-se de redes completas no universo fe
chado da organizacao estudada, e porque 0 caso era urn fato social circunscrito
a urn tempo e umas circunstancias extremas nao reproduziveis. Neste sentido, 0

estudo de caso e urn trabalho indutivo que visa obter inforrnacoes para formular
novas hipoteses na pesquisa sobre capital social. 0 levantamento das evidencias
procedeu por triangulacao: informacoes secundarias sobre a historia do processo
organizacional e sobre os processos de producao agricola; inforrnacoes primarias
de tipo qualitativo obtidas mediante observacao participante, entrevistas semi
estruturadas com informantes-chave e grupos focais; inforrnacoes primarias ob
tidas a partir de geradores sociometricos,

o artigo apresenta seis partes: (1) uma sintese de como e mobilizado 0 conceito
de capital social como uma variavel-chave da economia neo-institucional; (2)uma
sintese da dupla perspectiva minimalista e maximalista com a qual podemos
analisar as relacoes sociais, em particular quando sao tidas como urn recurso ren
tavel ou capital (dada a natureza de nosso objeto de estudo, a construcao de uma
organizacao economica, nao temos como foco enfrentar 0 problema das condicoes
de possibilidade social [po ex., escolaridade, renda, valores religiosos, emprego] da
participacao cidada, preocupacao habitual das pesquisas sobre capital social na
ciencia politica); (3) uma sintese das estrategias metodologicas que operacionali
zam 0 conceito do capital social; (4) uma sintese dos dados mais relevantes que
nos permitem entender os processos de coordenacao e cooperacao dentro da or
ganizacao estudada; (5) uma interpretacao dos achados sociometricos sob a lente
da hipotese do capital social formulada por James Coleman: quanta mais densas
sao as relacoes sociais maiores sao os beneficios obtidos pelos individuos que
participam de uma rede social; (6)terminamos com a formulacao de uma variante
da hipotese da densidade relacional que podera ser utilizada em ulteriores pes
quisas. De forma sucinta, chamamos a atencao para 0 fato de que, no caso estu
dado, nas redes de maior de densidade, as sendas de colaboracao e controle estao
bifurcadas, isto e, os colaboradores no processo de trabalho e os controladores do
comportamento desviante nao sao as mesmas pessoas. Esta conclusao foi obtida
a partir de uma analise de diferencas de medias entre as redes de colaboracao e
de controle, levou-se em conta 0 teste de significancia estatistica, especificamente
desenvolvido pelos criadores do UCINET, para dados em rede.

GUINADA MICROECONOMICA E CAPITAL SOCIAL

Ao revisar-mos a agenda metodologica de grandes instituicoes multilate
rais, cujo mandato e lutar contra a pobreza, constatamos que aos quatro fatores
de producao habituais -capital natural, capital fisico, financeiro e humano
acrescenta-se 0 capital social (Woolcock 2003). Por uma senda que comeca no eco
nomista Glen Loury (1987), seu mentor teorico, passa por James Coleman (1988,
1991, 1994), seu difusor no campo da sociologia e chega a Robert Putnam (1996,
2008), seu difusor no campo da ciencia politica, 0 conceito de capital social veio a
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ser considerado como a descoberta do elo perdido na formulacao de programas
de desenvolvimento.

Dito em termos simples, a pesquisa economica dominante, fundada na hipo
tese geral do equilibrio mercantil, viu-se confrontada com os resultados contra
ditorios das politicas desenvolvimentistas dirigidas exclusivamente a promover
a eficiencia dos mercados. Entre os economistas, ganhou forca a ideia de que os
mercados nao sao 0 simples cruzamento da oferta e da procura (Kalmanovitz
2001), e que seu funcionamento pressupoe as estruturas do mundo sociaL A es
cola institucionalista de Wisconsin, com John Commons acabeca, entrou na pauta
da formulacao dos problemas economicos, Mas como insinuamos antes, a socia
bilidade com tudo 0 que pressupoe de relacoes mediadas por instituicoes, por
valores culturais e por sistemas de parentesco foi invocada so como uma forma de
capital que devia lubrificar 0 funcionamento das relacoes mercantis para atingir a
eficiencia e 0 crescimento economicos.

Destarte, no foi gratuito que 0 Banco Mundial intitulasse seu relatorio geral
do ana de 2005 como "instituicoes para os mercados" ou que 0 Nobel de eco
nomia do mesmo ana fosse entregue a Douglas North, urn historiador das ins
tituicoes economicas, Mas quando olhamos de perto a historiografia de North
(2005), vemos como as categorias fundamentais de suas analises sobre a evolucao
e a selecao historica de determinadas instituicoes mercantis sao as mesmas da es
colha racional micro-economica. Por isso, nao faltam motivos para que Fine (1999)
denuncie que a formulacao da sociabilidade em termos de "capital social" nao
passa de uma tentativa de querer refundar a analise social nos axiomas da micro
economia de cunho neoclassico.

CAPITAL SOCIAL MINIMALISTA E MAXIMALISTA

o que foi dito ate aqui permite entender melhor 0 lugar que ocupa 0 conceito
de capital social no projeto teorico de James Coleman (1994). Este aspira refundar
a teoria social sobre a senda segura da revolucao marginalista. Ao definir em ter
mos funcionais 0 conceito de capital social, como todo elemento de uma estrutura
social que pode estar a service dos interesses individuais, Coleman (1994) atrela a
sociabilidade aacao instrumental e/ou estrategica dos atores individuais. Ainda
que no postulado de Coleman 0 capital social seja uma propriedade das relacoes
sociais, ele insiste que 0 principio de acao e 0 individuo e sua capacidade de cons
tituir laces sociais a partir de interesses endogenos,

Como os grandes sociologos, Coleman (1982) parte de urn diagnostico geral de
sua sociedade e de seu tempo, 0 mundo industrializado dos Estados Unidos, onde
constata uma assimetria de poder pela qual os atores corporativos avassalam os
individuos. Por tal motivo, no final de sua carreira cientifica, Coleman focou a sua
atencao na formulacao teorica e pratica de propostas.Ieia-se de engenharia social,
onde as relacoes rnais espontaneas dos individuos fossem urn antidote contra a
acao social fortemente hierarquizada dos atores corporativos. Em seu diagnostico,
constatava efeitos colaterais perversos nas politicas sociais do Estado Providencia.
Segundo a sua tipologia das formas de organizacao social, Coleman (1991) aposta
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em urn ponto interrnediario entre as formas corporativas e as comunitarias, urn
tipo de organizacao onde os individuos tecam relacoes a partir de interesses pro
prios e nao a partir de incentivos controlados por terceiros (Estado ou grandes
empresas). Neste tipo organizacional de formas mais espontaneas, alem dos in
centivos, 0 controle social lateral entre pares seria uma das formas de capital so
cial que estaria chamada a garantir a continuidade das relacoes sociais.

Embora longe do manifesto pela reconstrucao racional do mundo industria
lizado, Pierre Bourdieu (1980, 2007) mantem 0 vies instrumental em sua com
preensao do capital social. Ainda que seu projeto seja explicar as desigualdades
sociais atraves da conversibilidade entre diferentes formas de capital -cultural,
economico, simbolico, social-, Bourdieu considera que os recursos, veiculados
atraves das redes sociais, estao a disposicao dos individuos, Desta forma, tanto
em Coleman como em Bourdieu a visao estrategica das relacoes sociais deixa de
lado urn problema maiiisculo das ciencias sociais: a compreensao dos mecanis
mos sociais da acao coletiva.

Assim, Robert Putnam (1996,2008),quando declara ter recebido de James Cole
man 0 conceito de capital social como uma variavel explicativa da comunidade
civica, nao explicita a diferenca entre urn conceito de capital social minimalista
de outro maximalista (Ostrom e Ahn 2003).1 Enquanto 0 primeiro foca 0 inves
timento, com fins estrategicos, feito pelos individuos na construcao de relacoes
sociais, 0 segundo foca os mecanismos sociais que permitem resolver dilemas
da acao coletiva (Olson 1989).Ao apelar para 0 conceito de capital social, Putnam
esta a procura dos mecanismos de participacao cidada pelos quais 0 individuo sai
do isolamento e age de forma conjunta na resolucao dos problemas de interesse
comum. Tanto na erosao do associativismo civil dos Estados Unidos nos ultimos
quarenta anos, como no forte contraste entre 0 sul e 0 norte da Italia, em materia
da eficiencia das instituicoes publicas, Putnam desglosa 0 capital social em tres
elementos: mecanismos horizontais de participacao -que teriam a forma opera
cional de redes sociais-, normas de reciprocidade e valores civicos que seriam 0

fruto de urn lento processo de amadurecimento na adega hist6rica de cada povo.
Nao obstante estas distincoes operativas, 0 programa de pesquisa de Putnam,
com seu forte acento comunitarista e culturalista, e acusado de ter pressupostos
deterministas (Portes 1998).

OPERACIONALIZA<;AO DO CAPITAL SOCIAL

A distincao entre minimalismo e maximalismo e urn born divisor de aguas na
operacionalizacao do capital social. De forma especifica, e uma chave de compre
ensao adequada ao problema que enfrentamos nesta pesquisa: a constituicao de
urn arranjo organizacional. Em nosso entendimento ha urn deficit na forrnulacao
de problemas de pesquisa onde 0 capital social seja urn fator que ajude a explicar a
acao coletiva. Putnam (1996) aponta 0 problema, identifica fatores explicativos da
eficiencia governamental atraves da cultura politica, mas nao avanca na compre-

1. No contexto latinoamericano, Espinoza (2001) tinha apontado esta dupla perspectiva associativa
e instrumental.
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ensao do como operam as redes de participacao cidadas, Apoiado na teoria dos
jogos e na classica tragedia dos commons formulada por Hardin (1968), limita-se a
afirmar que 0 problema da participacao civica, nas democracias industrializadas,
consiste em resolver dilemas da acao coletiva, isto e. situacoes onde 0 agir indi
vidual, guiado por interesses egocentrados, conduz a ruina dos bens publicos.
Trata-se de situacoes onde a estrategia dominante dos participantes consiste em
deixar que os outros "paguem a conta" (Kollock 1998). Em trabalhos mais recen
tes, Putnam (2002) sublinha, por urn lado, a distincao de Granovetter (1973) entre
lacos fortes e fracos quando se trata de explicar a eficacia na circulacao da infor
macae atraves de redes sociais, por outro, destaca a importancia das redes sociais
na constituicao de urn capital social que tece pontes entre as pessoas por oposicao
a urn capital social cimentado na coesao fechada e excludente.

as maiores avances metodologicos, no entendimento de como operam os me
canismos horizontais de participacao, tern sido feitos no campo da pesquisa socio
logica neo-estrutural, rnais conhecida como analise de redes sociais (Lazega 2003;
Barozet 2002). Lin (2001) tern pesquisado de que forma os individuos conseguem
mobilizar vantagens, recursos e apoio afetivo de suas redes de relacoes, Ronald
Burt (2005) foi rnais longe ao identificar 0 tipo de estruturas relacionais que faci
litam 0 agir estrategico dos individuos na hora de obter vantagens, em especial
informacoes uteis. Desenvolve tres conceitos operatorios: (1) autonomia estrutu
ral, ou grau de pressao e limitacao que sofrem os atores por parte de seus pares
inseridos numa rede de relacoes: (2)buraco estrutural ou setor de baixa densidade
relacional onde urn ator esta em condicao de obter informacoes nao redundantes;
(3) broker ou ator que ocupa uma posicao de ponte entre dois setores mais densos
dentro de uma rede social, este pode com antecedencia obter informacoes mais ri
cas e privilegiadas ou cortar 0 fluxo informativo que nao seja de sua conveniencia.
Na continuacao, a tabela 1 apresenta uma sintese das estrategias metodologicas
no estudo do capital social.

CAPITAL SOCIAL E CONSTRU<;AO DE ORGANIZA<;AO ECONOMICA

Situados no quadrante inferior direito da tabela 1, visamos entender proble
mas da acao coletiva a partir da analise de redes sociais. Assumimos a distincao
de Ostrom e Ahn (2003) entre teorias da acao coletiva de primeira e segunda ge
racao, a primeiro tipo, como ja foi apontado antes, esta referido a urn cenario onde
ha urn conflito potencial entre 0 interesse individual e 0 interesse comum (Har
din 1968;Olson 1989). Trabalha-se com 0 pressuposto de individuos atomizados,
egoistas e maximizadores. Portanto, erequerida a intervencao de uma autoridade
externa, de incentivos seletivos ou de privatizacao. Mas as teorias de primeira
geracao so ajudam a entender urn ruimero limitado de situacoes nas quais se es
trutura a acao coletiva. 0 segundo tipo, ao partir do pressuposto de individuos
nao atomizados que trabalham em vinculos e redes ja existentes e com funcoes
de utilidade onde levam em conta os interesses dos outros, permite ampliar 0 raio
de acao dos estudos da acao coletiva a situacoes como a que descrevemos na con
tinuacao. Levando em conta a sintese da tabela 1, esclarecemos que este nao eurn
estudo sobre a cultura politica e 0 capital social da Colombia em escala nacional.
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Tabela 1 [anela metodol6gica docapital social

Minimalismo

Maximalismo

Fonte: Elaboracao propria.

Econometria
Pesquisas poramostragem

probabilistica

Modelos de regress6es
para mensurar 0 impacto
da participacao associativa
dos individuos em seu nivel
de renda (Neves e Helal
2007), ou para mensurar
o impacto das relacoes
pais-filhos no rendimento
escolar (Coleman 1988).

Survey mundial de
valores (Inglehart 2008).
Correlacoes entre variaveis
da comunidade civica
(Putnam 1996).Barometro
de capital social (Sudarsky
2001)

Sociometria
Analisesde redes sociais

Estudos sobre autonomia
estrutural dos atores,
buracos estruturais
e brokers (Burt 2005).
Estudos sobre a conversao
do capital relacional dos
atores em controle social
lateral em organizacoes
colegiais (Lazega 1996,
2001)
Apelo de Ostrom e Ahn
(2003) para a construcao
de teorias da racionalidade
e da acao coletiva de
segunda geracao

Sobre esta problematica 0 leitor pode consultar a John Sudarsky (2001). Aqui nos
focamos na escala meso (organizacional) de urn processo de producao economica
antes que na escala macro de processos de participacao politica.

Contexto hist6rico e social

Do ponto de vista politico, 0 caso estudado e relevante porque, por urn lado,
faz parte de toda uma estrategia de desenvolvimento regional que visa criar ex
periencias demonstrativas de substituicao de lavouras de coca por cultivos legais
com viabilidade economica e social, e, por outro, situa-se em uma das regi6es
chave na definicao do confronto politico-militar entre 0 Estado e os grupos insur
gentes: a regiao central do vale interandino por onde corre 0 rio Magdalena.' mais
conhecida como Magdalena Medio.

Selecionamos uma das oito organizacoes produtivas de agricultores de palma
africana conformadas, a partir de 2003, com 0 apoio do Programa de Desarrollo
y Paz del Magdalena Medio (PDPMM). Em nivel internacional, a palma africana
e umamercadoria agricola que concorre com a soja no fornecimento de mate
ria prima na cadeia agro-industrial das oleaginosas. No contexto da Colombia,
o PDPMM e uma instituicao sui generis que conseguiu ativar sinergias entre
instituicoes multilaterais (Banco Mundial, Programa das Nacoes Unidas para 0

Desenvolvimento, PNUD) 0 Estado colombiano e organizacoes da sociedade civil

2. 0 rio da patria ou da integracao nacional.
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(Igreja Catolica, sindicatos operarios, grupos empresariais do setor privado, entre
outros).

Na regiao do Magdalena Medio, antes da intervencao do PDPMM, ja havia sido
constituida, desde 1960, a cadeia produtiva da palma africana sob 0 modelo do
agronegocio, Mas a pressao redistributiva das lutas operarias, as vezes acompan
hada da intervencao violenta dos grupos guerrilheiros, fez com que os grandes
investidores transformassem a estrutura contratual do negocio. De urn setor com
alto grau de integracao vertical dos processos de producao do fruto e da extracao
dos azeites, passou-se nos ultimos quinze anos a uma integracao mais horizontal
dos processos produtivos, com unidades agricolas de menor extensao, com atores
especializados na extracao dos azeites e com formas de contracao terceirizados da
forca de trabalho (Rugeles e Delgado 2003).De forma analoga a proximidade, nao
declarada, entre sindicatos operarios e grupos guerrilheiros, todo 0 processo de
transformacao contratual foi acompanhado da conforrnacao de milicias armadas,
conhecidas como paramilitares, que brindavam seguran<;a, tambem com metodos
violentos, frente as extorsoes e os seqiiestros praticados pelas guerrilhas.

Caracteristicas da organizaciio egrade analitica

Do ponto de vista teorico, 0 estudo deste processo associativo permite, por urn
lado, entender os desafios que implica a geracao de acao coletiva entre beneficia
rios de uma localidade submetida as pressoes ext remas de uma economia ilegal
onde impera 0 medo, a desconfianca e a violencia: por outro, euma situacao third
party, isto e, ali onde urn ator externo, neste caso 0 PDPMM, pretende induzir, a
partir de incentivos seletivos e sancoes, a acao coletiva de urn grupo selecionado.
A associacao esta localizada no municipio de San Pablo, na regiao sul do Depar
tamento de Bolivar (Colombia).

As caracteristicas basicas do projeto A PALMA S.A. (nome ficticio) eram as
seguintes: (1) cinqiienta familias beneficiaries: (2) concessao de urn subsidio de
capital (US$~600)do governo colombiano para cada produtor e de urn credito, em
esquema de devedor solidario, com urn banco privado por urn montante semel
hante ao subsidio; (3)uma unidade produtiva de dez hectares por cada beneficia
rio em urn esquema de producao individualizado e com direitos de propriedade
privados; (4) services de urn assistente tecnico para todos os associados.

Na linha da analise micro-institucional, adaptamos uma grade analitica (gra
fico 1) desenvolvida por Ronald Oakerson (1992). De fato, a grade de Oakerson,
criada como ferramenta para 0 estudo comparado dos diferentes regimes de
acesso e administracao de recursos naturais de uso comum -commons-, euma
versao simplificada de urn modelo multinivel formulado por Kiser e Ostrom
(1982). Em nossa avaliacao, a analise micro-institucional e uma ferramenta util
para entender a estrutura de uma situacao de acao coletiva. Nao e gratuito que
Ostrom e Ahn (2003) definam 0 capital social como 0 conjunto das normas co
muns, 0 saber e as regras compartidas que geram confianca entre os membros de
urn grupo dado, tornando previsivel 0 impacto das regras sobre a acao e sobre
os recursos co-apropiados. Ao estudar os regimes de apropriacao de distritos de
irrigacao em comunidades rurais do Nepal, Ostrom (1994) insiste no cuidado que
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os agentes externos devem ter na hora de incidir sobre a construcao de regras que
sejam tidas como justas por parte dos participantes, isto e, que outorguem van
tagens, no minima, proporcionais aos custos que implica a participacao. Porem,
a sua insistencia na situacao normativa deixa ver que estes trabalhos sao anterio
res a sua reflexao sobre a necessidade de levar em conta que os atores nao estao
atomizados e que trabalham em estruturas de acao emergentes -redes sociais
que resultam das interacoes entre os membros de uma organizacao. Eaqui onde
a sociologia neo-estrutual, de inspiracao simmeliana, permite entender que os
incentivos oferecidos pelas regras e as sancoes estabelecidas estao mediados pela
forma das redes e a posicao dos atores nelas. Contra a ideia de macro-estruturas
sociais rigidas, pr6pria do marxismo e da antropologia dos anos sessenta do se
culo XX,invoca-se 0 conceito de estruturas frouxas que sao 0 resultado nao inten
cional das interacoes entre os individuos (Degenne e Forse 2004).

METODOLOGIA E RESULTADOS RELEVANTES

Cada unidade de analise, cabivel de se enquadrar nas diferentes variaveis da
grade analitica, impunha pela sua natureza diferentes tecnicas de coleta de infor
macoes que permitissem reconstruir a complexidade do caso estudado, Assim, do
ponto de vista metodol6gico, 0 estudo de caso foi a estrategia que encontramos
mais adequada para levar a frente nossa pesquisa (Yin 1989). D horizonte tempo
ral que estudamos vai de 2003, ana de constituicao do projeto agricola, ate 2008,
ana em que ja tinha comecado a producao de fruto. Para a colheita de informacoes
primarias viajamos duas vezes ao municipio de San Pablo (Colombia), em dezem
bro de 2005 e dezembro de 2007. Pela Iimitacao de espa\o que impoe 0 formato
de urn artigo, apresentamos os dados mais relevantes que ajudam a esclarecer 0

problema central da pesquisa: como podem ser gerados, em uma situacao third
party, mecanismos de cooperacao que resolvam um dilema de acao coletiva?

A PALMA S.A.: Muito confronto e pouca cooperacdo

A partir de urn grupo focal, em 2005 encontramos que a organizacao estava
atravessada por um conflito agudo que a dividia em dois grupos. Um incondicio
nal ao apoio do PDPMM e que acreditava na lideranca do agente externo como
elemento fundamental no projeto: lise 0 PDPMM se retira, 0 projeto fracassa",
diziam. Dutro que confrontava a assessoria do PDPMM, principalmente a fun
cionaria responsavel pelo projeto de palma africana. Era uma disputa forte, de
palavra, de nao aceitacao de sugestoes rruituas, por acharem que 0 PDPMM os
manipulava. No dia-a-dia do trabalho, 0 foco das friccoes estava personificado no
engenheiro agronomo que fazia a assistencia tecnica, a ponto de que 0 setor critico
nao aceitava a sua assessoria, pois sua acao era lida como um trabalho de controle
por encomenda do PDPMM. No foco do conflito havia duas demandas: uma por
autonomia, tanto administrativa como financeira, e outra por imparcialidade e
favorecimento equitativo dos beneficiaries.

Em termos da acao coletiva, 0 conflito, por um lado, erosionava a producao
dos services e das vantagens que a associacao emprestava a seus membros (p. ex.,
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comercializacao, economias de escala na compra de insumos, plataforma legal
para obter subsidios do governo) Por outro lado, gerava urn clima de desconfianca
e baixa produtividade: a producao nos primeiros cortes foi inferior ao esperado
em razao da nao aceitacao dos protocolos de fertilizacao e da pouca dedicacao as
lavouras por parte de alguns associados.

A luta pela inclusiio no projeto / As entrevistas de terreno nos permitiram enten
der que os beneficiaries selecionados procediam de quatro grupos pre-existentes,
cada urn com urn grau diferenciado de organizacao, Desde 0 comeco, a proposta
lancada pelo PDPMM, atraves de seu coordenador local, de selecionar cinquenta
camponeses pobres para que plantassem palma africana, fossem produtivos,
ganhassem arraigo no territorio e evitassem ser desterrados pela inercia do agro
negocio, desatou uma luta pela conquista das vagas. Apesar das disputas e do
grau de tensao, 0 PDPMM impos a criacao de uma unica associacao de cinquenta
familias beneficiarias, com a condicao de que fossem pobres e tivessem experien
cia de trabalho organizado. Para cumprir a segunda condicao, alguns reconhe
ciam ter simulado a existencia formal de suas organizacoes de procedencia, em
especial 0 grupo que trabalhava com as lavouras de coca.

A venda ilegal de adubos: Todos sob suspeita / Ainda que fossem notorios os mo
tivos da.confrontacao, em especial 0 fato de que 0 PDPMM nao permitia que os
beneficiaries administrassem os recursos do subsidio do governo (Incentivo de
Capitalizacao Rural, ICR) nos nao conseguimos, no primeiro trabalho de campo,
identificar outro fator de discordia: 0 desvio fraudulento dos adubos. Na asso
ciacao, a revenda de adubos, por parte de muitos produtores, tornou-se uma pra
tica generalizada. Estes recursos tecnicos eram comprados com 0 dinheiro do
ICR. Assim, qualquer utilizacao diferente do objetivo especifico da Associacao se
constituia em crime. Porem, ninguem parecia sentir medo ante possiveis sancoes,
Com excecao de urn iinico associado, todos calavam, ninguem se atrevia a fazer
deruincias nas assembleias gerais. Quando 0 assunto foi vox populi, e a oficial do
PDPMM para 0 projeto de palma ameacou levar 0 caso ate a policia, as acusacoes
rruituas nao pouparam ninguem, inclusive 0 assistente tecnico ficou sob suspeita.
as adubos eram comprados por plantadores de coca que chegavam a pagar ate
trinta mil pesos (US$15) por saca de adubo, muito abaixo do prec;o do mercado.
Houve flagrante em alguns casos, mas ninguem foi sancionado. Supostamente
foi feito urn acordo entre todos os associados para frear 0 problema que minava a
reputacao da Associacao no povoado. A necessidade de ter diarias para a alimen
tacao das familias era a justificativa mais recorrente para esta pratica.

Nas estimativas iniciais do PDPMM (Centro de Investigaciones para el Desa
rrollo 2003),a projecao de ingresso liquido para as familias produtoras de palma,
a partir do sexto ano, oscilava entre tres e cinco salarios minimos com niveis de
producao por hectare no ana entre vinte e duas e vinte e quatro toneladas de fruto.
Assumido urn salario minimo constante de US$180,teriamos, na estimativa inter
mediaria de quatro salaries, uma renda mensal por produtor de US$720,ou US$72
por hectare por mes, 0 que em urn ana seria US$864 por hectare. Esta cifra repre
senta a metade do ingresso liquido aproximado da coca por hectare -US$1,800-
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no municipio de San Pablo (Fonseca, Gutierrez e Anders 2005). Porem, os niveis
de producao da Associacao estavam longe das estimativas do PDPMM. Portanto,
era plausivel que este calculo de produtividade nao entrasse nas estrategias reais
dos produtores de A PALMA S.A. Uma rentabilidade 2 a 1 da coca frente apalma
era urn cenario para lavouras de palma muito eficientes, 0 que nao era a realidade
dos produtores associados em A PALMA S.A.

Alem da diferenca de rentabilidade, a economia ilegal da coca tinha gerado
urn impacto nocivo sobre as formas ancestrais de reciprocidade no trabalho agri
cola. No municipio de San Pablo, antes da economia da coca e quando 0 arroz era
o produto principal, foi freqiiente a pratica de intercambio de forca de trabalho fa
miliar conhecida como a manovuelta. Literalmente designava 0 ir e vir do trabalho
entre duas familias, motivado, por uma parte, pelas necessidades pr6prias dos
ciclos produtivos, em tempo de plantar ou de colheita -quando era necessaria
mais forca de trabalho do que a disponivel no micleo familiar- e por outra, pela
falta de dinheiro para 0 pagamento de diarias, Assim, uma familia de agricultores
convidava a outra para trabalhar, oferecia-lhe os alimentos e ficava comprometida
a the devolver 0 favor quando 0 convidado considerasse conveniente. Na agricul
tura da folha de coca este tipo de pratica e inviavel pelas seguintes razoes: (1) 0

carater ilegal faz com que as familias de produtores nao queiram muitos contatos
com terceiros; e (2) dado que existem contratos de credito informal, a forca de
trabalho adicional e comprada com dinheiro, isto e, a coca e uma agricultura mo
netarizada que dispensa outras trocas reciprocas.

Capital social formal: Regras de decisiio e incentivos seletivos

A PALMA S.A., como as outras oito associacoes, nasceu ao amparo da inicia
tiva do PDPMM, mantendo uma relacao estreita com este, porem "com alto grau
de dependencia no administrativo e no manejo financeiro" (Ocampo 2005, 23).Ao
ponto que os estatutos chegaram prontos de Bogota (capital do pais), nao foram
construidos em dialogo com os beneficiaries. Alguns associados questionavam
a falta de participacao na formulacao das regras que definiam a vida da organi
zacao. Quando examinados em detalhe, constatamos que os estatutos eram mais
urn requisito formal para ter acesso aos subsidios do governo do que verdadeiras
regras de resolucao de conflitos entre os associados.

Na fase de construcao das lavouras, 0 PDPMM optou por administrar direta
mente os subsidios de capital fornecidos pelo governo com 0 argumento de que
assim impedia que as familias destinassem os recursos para outras necessida
des. Em termos praticos, 0 agr6nomo contabilizava os dias trabalhados por cada
produtor na fase de montagem do viveiro e do estabelecimento das lavouras e
logo este trabalho era retribuido em especie atraves de vales de alimentacao. Em
resumo, a tabela 2 apresenta tres situacoes-tipo que definiam os incentivos que 0

PDPMM ofere cia para os associados.
A imposicao em (3), segundo a tabela 2, que poder-se-ia chamar de "comu

nismo bancario", foi uma fonte de conflito porque implicava que os mais apli
cados e eficientes na producao terminassem pagando 0 credito daqueles menos
diligentes com a sua lavoura. De forma colateral, a organizacao externa terminou
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Tabela 2 A PALMA S.A.: Incentivose obrigacoee da situacao third party

(1) Para entrar no projeto

Oferta igualitaria de recursos
de capital e de assessoria
tecnica para todos os
beneficiaries. Oferta de
credito para compra de
terra, pagavel a longo
prazo com a producao,
so para os beneficiaries
que nao possuiam este recurso.

Fonte: Elaboracao propria.

(2)Na fase
improdutiva

Remuneracao em
especie, e de forma
igualitaria para todos,
pela adequacao de
terras, construcao do
viveiro e transplante
do recurso biol6gico.

(3)Na fase
produtiva

Por imposicao do
banco fornecedor
do credito, todos
os beneficiaries
eram devedores
solidarios.

fomentando as estrategias oportunistas de urn setor dos associados. Na realidade,
sob aparencia de fomentar, a solidariedade 0 banco somente queria garantir 0

retorno de seu capitaL

Capital social niio formal: Estruturas emergentes da interaciio

Passamos agora a uma analise mais aprimorada das estruturas relacionais no
interior da A PALMA S.A. Dada a problematica generalizada de confronto, baixa
coesao e estrategias oportunistas, re-avaliamos as observacoes de campo feitas
em 2005. Inspirados na distincao entre forma e conteudo da acao reciproca (Sim
mel 1999),identificamos tres tipos de trocas -de recursos fundamentais- para a
vida da associacao: informacao, reciprocidade no trabalho das lavouras e controle
social lateraL a primeiro corresponde ao recurso basico que conecta a vida de
cada produtor com 0 conjunto dos associados, alem de ser urn elemento-chave na
tomada de decis6es individuais e coletivas. a segundo ea evidencia fundamental
que nos permite identificar qual ea extensao e 0 conteudo especifico das trocas
guiadas pela logica da reciprocidade. De fato, entre os produtores nao havia re
Iacoes mercantis. a terceiro permite identificar as sendas de controle do compor
tamento oportunista.

Aplicamos tres geradores de nomes diferentes. Urn para cada tipo de troca
que visavamos identificar. De entrada, 0 ruimero de entrevistados (n = 32), co
loca 0 problema de nao ser uma rede completa. Nao obstante, 0 rnimero corres
ponde aos dois tercos da associacao, 0 que nas circunstancias de terreno nao era
desprezivel, alem do que nos oferece uma ideia muito proxima da totalidade do
universo relacionaL as dados incluem informacoes dos quatro sub-grupos em
que de fato estava dividida a associacao e que correspondiam a quatro nucleos de
producao espacialmente diferenciados: La Floresta, Miralindo, Villamaria e os In
dependientes. Dado que visavamos as relacoes intra-organizacionais, foi expres
samente interditado aos entrevistados mencionar pessoas externas aAssociacao,
neste caso funcionarios do PDPMM, inclusive 0 tecnico agricola. Quando apli-
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cavamos os geradores No.2 e 3, ap6s as primeiras entrevistas, ficou evidente que
para os beneficiaries era muito dificil mencionar nexos com colegas que estavam
fora dos sub-grupos de procedencia, isto e, diferentes das associacoes previas a
conformacao da associacao, 0 exercicio tornava-se cansativo e esteril, arriscando
desperdicar urn tempo valioso de trabalho. Por tal motivo, decidimos limitar as
questoes ao raio de relacoes do nucleo de pertencimento do entrevistado.

Iniermediacao dainformacao / 0 primeiro gerador de nome aplicado foi 0 seguinte:
"Aqui esta a lista de todos os associados. No periodo dos ultimos seis meses, quais
foram as pessoas da associacao (A PALMA S.A.) com as quais voce conversou
para se manter informado do funcionamento normal da organizacao? Por que
procurou essas pessoas?"

o gerador permitiu construir 0 grafico 2. Os nodos em cinza escuro (pIO, pll,
etc.) representam os produtores do ruicleo La Floresta, os nodos em cinza inter
mediario (p2~ p23, etc.) os produtores do ruicleo os Independentes, os nodos em
cinza claro (p44, p36, etc.) os produtores dos ruicleos Miralindo e Villamaria.

Grafico 2 A PALMA S.A.: Centralidade absoluta na circulaciio da informaciio

Fonte: Elaboracao pr6pria com UCINET 6.182.
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Urn grande ruimero dos respondentes procurava inforrnacao na pessoa do pre
sidente da associacao, representado pelo nodo No. 27. No entanto, em torno do
presidente a rede possui dois setores com densidades diferentes. Por urn lado, 0

setor rna is denso esta constituido pelos produtores do ruicleo La Floresta que pro
curam informacao entre si. Por outro lado, esta 0 setor menos denso constituido
por produtores dos micleos restantes, onde a densidade relacional para a busca
de informacao e menor. 0 fato de que 0 nodo que corresponde ao presidente seja
o de maior centralidade esta em concordancia com seu rolorganizacional. Porem,
em La Floresta ha dois nodos (No.8 e 10)que sao importantes como fonte de infor
macae para seus pares. Tanto a densidade como a centralidade de alguns de seus
membros, indica que em La Floresta ha uma comunicacao mais estreita e menos
dependente do presidente. Igualmente, e pertinente dizer que A PALMA S.A. nao
possuia meios de informacao impressos. Assim, a circulacao da informacao aeon
tecia nas assembleias ou quando os produtores procuravam ou se encontravam
com 0 presidente. Em certo sentido, 0 recurso informativo estava personalizado.
Urn fator que incidia nesta realidade era a baixa media de escolaridade dos mem
bros da Associacao, 0 que tornava irrelevante urn meio impresso de inforrnacao.
Mas quem estaria chamado a pensar nesta dificuldade? Seria a organizacao indu
tora do processo organizativo, 0 PDPMM, mas isto nunca aconteceu. Outro ele
mento destacavel foi a pouca clareza que tinham os beneficiaries em relacao ao
credito, ninguem "tinha na cabeca" as contas.

Ao examinar os atores do ponto de vista de seu poder de controle sobre a cir
culacao de informacao, aparece que 0 presidente ocupa urn lugar secundario, Se
gundo 0 indice de intermediacao (betweenness) de Freeman (tabela 3), entendido
como a proporcao de geodesicas entre j e k que passam por i, os primeiros lugares
sao ocupados por produtores do ruicleo La Floresta (No. 10, 8,5,1). Porem 0 dado
exige ser interpretado com cuidado, na medida em que estamos comparando 0

poder de urn ator, 0 presidente, que cumpre 0 rol organizacional de intermediar
informacoes vindas de fora da associacao com atores sem papeis especificos. Nao

Tabela 3 Centralidade de iniermediaciio de Freeman

Produtor

10
8

37
5
1

14
15
6

38
27

Betweenness

85.500
76.000
46.333
26.000
25.500
16.000
14.500
10.500
10.333
0.000

nBetweenness

3.635
3.231
1.970
1.105
1.084
0.680
0.616
0.446
0.439
0.000

Fonte: Elaboracao propria com UCINET 6.182.
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obstante, ao qualificar 0 tipo de inforrnacao procurada, outros atores, diferentes
ao presidente, sao reconhecidos como informantes uteis pelo seu dominio tecnico
do trabalho agricola.

Trocas decoiaboradio: Analiseunivariada / Para a identificacao das estruturas emer
gentes de intercambio solidario, empregamos 0 seguinte gerador de nomes: "Aqui
esta a lista de todos os associados. No periodo dos ultimos seis meses, quais fo
ram as pessoas da associacao (A PALMA S.A.) com as quais voce trocou trabalho
ou ferramentas para a manutencao das lavouras e/ou colheita dos frutos? Por que
procurou essas pessoas?"

As informacoes permitiram reconstruir 0 grafico 3. Na realidade, ha tres redes
no mesmo grafico, em razao de que havia pouca ou nenhuma relacao entre alguns
sub-ruicleos de produtores. As analises seguintes nos permitirao entender melhor
o que encerra este fenomeno.

Ao falar em trocas sociais, a densidade eurn fator fundamental da analise de
redes. Neste sentido e de longe, 0 grupo de La Floresta aparece como 0 ruicleo de
maior densidade em suas trocas de favores e trabalhos. Pelas declaracoes dos en
trevistados, aparecem trocas entre os ruicleos Los Independientes e Villamaria; no
caso de Miralindo as trocas sao end6genas. A tabela 4 compara a densidade das
trocas em cada urn dos rnicleos. Em La Floresta (parte direita do grafico) 0 ruimero
de trocas ecinco vezes maior que nos ruicleos de Independentes (parte esquerda
do grafico, cinza escuro) e Villamaria (parte esquerda do grafico, cinza claro) jun
tos, e uma vez e meia maior que em Miralindo (parte inferior do grafico).

Grdfico 3 A PALMA S.A. redes de coopertuiio: Centralidade e lacos reciprocos

Fonte: Elaboracao pr6pria com UCINET 6.182.
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Tabela 4 A PALMA S.A.: Redesde intercambio e la(osreciprocos

Nlicleo

La Floresta
Independientes

e Villamaria
Miralindo

Densidade

0.2574

0.0534
0.1667

Lacos reciprocos

0.27

0.17
0.25

Fonte: Elaboracao propria com UCINET 6.182.

Relacoes decontrole / Ja foi apontado que em A PALMA S.A. havia urn serio pro
blema no cumprimento das regras formais do jogo associativo. Tal como eram
praticadas as rotinas administrativas, 0 PDPMM era chamado a exercer a funcao
de guardiao da ordem e do bern comum da organizacao. Mas ja vimos, por uma
parte, que a tutela doPDPMM era rejeitada por urn setor dos associados e, por
outra parte, que a venda ilegal dos adubos demonstrava a indisposicao generali
zada para controlar, via deruincia, 0 comportamento ilegal de seus colegas. Nem
controle vertical do PDPMM, nem controle horizontal entre associados. Estava
mos, entao, diante do "salve-se quem puder"?

o problema exige olhar de perto outro mecanismo social que consideramos
constitutivo do capital social nao instrumental: 0 controle lateral entre pares. Neste
caso, nao olhamos para as rotinas burocraticas pre-determinadas que dariam po
der a uns para controlar 0 comportamento desviante de seus colegas -como ja
vimos, em A PALMA S.A., a estrutura vertical contida nos estatutos nao servia
para muito. Ao contrario, olhamos para a percepcao de quais seriam as sendas de
controle, quem estaria em condicoes de chamar aordem e a quem, dentro da asso
ciacao. Inspirados no trabalho de Emmanuel Lazega (2001), tentamos reconstruir
de que forma opera 0 controle, se de fato opera, entre os associados da A PALMA
S.A. Somos conscientes de que ha distancias muito grandes entre os fenomenos
estudados. Por urn lado, Lazega pesquisa 0 interior de uma organizacao intensiva
em conhecimento -urn escrit6rio de advogados em Boston- cuja estrutura ede
tipo colegiado, isto e,uma poliarquia entre pares. Por outro lado, a A PALMA S.A.
euma organizacao camponesa na periferia do mundo, submetida a uma estru
tura de gestae vertical por outro ator organizacional, neste caso 0 PDPMM.

Mutatis mutandis, empregamos 0 seguinte gerador de nome, adaptacao do que
foi utilizado por Lazega (2001) em sua pesquisa:

Aqui esta a lista de todos os associados. Imagine que voce e 0 presidente da associacao e
que voce escuta que urn dos associados esta com problemas pessoais (conflitos em sua casa,
problemas com a bebida, etc.). Isto poderia trazer para 0 envolvido series problemas na
atencao de sua lavoura e poderia gerar consequencias negativas para a associacao em seu
conjunto. Voce nao quer intervir para evitar que seja dito que voce toea em assuntos que nao
lhe importam. A qual ou quais dos outros associados, rna is pr6ximos do envolvido, voce
pediria que fosse falar com ele para saber 0 que acontece e pensar melhor como poder lhe
ajudar? Por que delegaria a eles essa tarefa?

A tecnica permitiu construir vinte e nove matrizes nas quais cada declarante
indicava quais seriam as pessoas mais idoneas para exercer 0 papel de media-
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dor frente a alguem que esta em problemas e que ameaca a estabilidade da or
ganiza<;ao. Assim, temos urn declarante, urn alvo e urn ou varios intermediaries.
Dividimos a analise dos dados em dois momentos: quantitativo e descritivo. De
fato, os declarantes foram as mesmas pessoas que responderam 0 gerador No.1,
sobre a intermediacao da informacao, e 0 No. 2 sobre a colaboracao. Trata-se de
urn exercicio dispendioso e muito exigente. Comecamos a aplicar 0 instrumento
simulando que todos e cad a urn dos membros da A PALMA S.A. era 0 alvo, 0 qual
implicava selecionar intermediaries para quarenta e nove associados. 0 exercicio
era muito extenso e esgotava os respondentes; outros ficavam incomodados pela
falta de tempo, alem do que muitos nao conheciam bern as relacoes dos outros
micleos de producao. Em seis casos conseguimos aplicar 0 instrumento com a
totalidade dos associados como alvos. Depois, consideramos que era mais realista
aplicar 0 instrumento somente no interior de cada ruicleo,

No conjunto das informacoes relacionais disponiveis, era tautologico indagar
se a escolha de urn "mediador X" para urn "alvo Y" dependia do pertencimento
ao mesmo grupo, dado que a maioria das respostas tinha 0 vies grupal incluido,
Indagar se as relacoes de controle seguiam a senda da busca de inforrnacoes nao
fazia muito sentido, pois 0 objeto das interacoes, em cada caso, nao impunha 0

mesmo grau de intensidade em termos de confianca e aceitacao para misturar 0

pessoal e 0 grupaL Uma conjectura factivel consistia em perguntar ate que ponto
as sendas de controle seguiam as sendas de colaboracao, isto e, ate que ponto
a solidariedade, por restrita que fosse, criava as condicoes para ser chamado a
ordem.

Em busca da tecnica estatistica que melhor se ajustasse ao tipo de dados co
letado, encontramos que a comparacao de densidade, entre duas matrizes rela
cionais, era urn metodo adequado para 0 nosso proposito (Hanneman e Riddle
2008). Em nosso caso, as hipoteses estatisticas podem ser enunciadas da seguinte
forma:

HO : p = 0 (nao ha diferenca significativa na probabilidade das relacoes de colaboracao e
de controle).
HI : p =1= 0 (ha diferenca significativa na probabilidade das relacoes de colaboracao e de
controle).

Do ponto de vista sociologico, esclarecemos que as conjecturas anteriores nao
estao afirmando que as relacoes de colaboracao e controle sejam iguais. Simples
mente estamos perguntando ate onde ha uma tendencia a serem convergentes ou
divergentes, a estarem juntas ou separadas. Em termos coloquiais, perguntamos
se 0 fato de duas pessoas colaborarem entre si as autoriza a exercer controle uma
sobre outra. Isto e, no caso que nos ocupa, trabalho e controle estao juntos?

Os resultados anteriores permitem fazer as seguintes observacoes: a hipotese
nula (nao diferenca na probabilidade de colaboracao e controle) foi rejeitada em
todas as observacoes onde os respondentes tiveram como alvo de controle a to
talidade de seus colegas (tabela 5). Somente no easo do respondente-produtor
No. 37 0 valor csta levemente por aeima do limite para rejeitar a nao associacao,
Da mesma forma, no easo do ruicleo La Floresta, todos os valores rejeitaram a hi
potese de nao associacao. Isto e, podemos eonfiar, probabilistieamente, que nao ha
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Tabela 5 A PALMA S.A.: Diferenca de medias entre relacoes de
controle e colaboraciio (todos osassociados comoalvosdo controle)

RaZ30 t
Diferenca (hi-lateral)

Produtor No. 37 0.0200 1.8784
0.0566%

Produtor No. 39 0.0286 2.6976
0.0122%*

Produtor No. 38 0.0286 2.6992
0.0104%*

Produtor No.2 0.0416 4.4569
0.0004%*

Produtor No.5 0.0290 2.7812
0.0080%*

Produtor No.6 0.0273 2.5867
0.0110%*

Fonte: Elaboracao propria com UCINET 6.182.
"p~ 0.05.

convergencia entre as relacoes de colaboracao e controle. Ja nos ruicleos Indepen
dientes, Miralindo e Villamaria, os valores de todas as observacoes nao rejeitaram
a hip6tese nula.

Entre os graficos de rede vistos em conjunto, outro elemento para destacar e
o tipo de estrutura que apresentam. Esta analise e importante, na medida em
que oferece indicios para reconstruir, na percepcao dos respondentes, diferentes
estrategias para a reparticao dos custos sociais que implica 0 controle dos cole
gas. Identificamos dois tipos extremos -dispersao e concentracao vertical- com
formas intermediarias entre urn e outro. Primeiro, 0 caso do produtor No. 3~ con
forme 0 grafico 4, apresenta uma estrutura dispersa que corresponde aos diferen
tes micleos de produtores.

Segundo, 0 caso do produtor No. 39, conforme 0 grafico 5, apresenta uma rede
de controle centrada no produtor No. 45. Este seria 0 "guardiao universal", 0

ponto zero, do qual emanam todas as outras sendas de controle. Por inforrnacoes
de terreno sabemos que este "guardiao do bern comum" corresponde a urn antigo
presidente da associacao que exerceu a funcao na fase de confronto mais agudo.

Por ultimo, nao podiamos deixar de lado a analise dos intermediaries nas sen
das de controle social. Entre os diferentes tipos de centralidade, ha uma perti
nente para interpretar os dados obtidos com 0 gerador de nome No.3. Dado que
o exercicio diferencia entre 0 alvo do controle e 0 interrnediario, epossivel iden
tificar, para cada urn dos sociogramas obtidos, qual dos nodos possui os maiores
scores de atingibilidade externa, isto e, os intermediaries que atingem urn ruimero
importante de seus colegas. A tabela 6 apresenta urn comparativo da atingibili
dade externa.

Dos algarismos podemos destacar. Primeiro, entre os produtores com maior
indice de atingibilidade externa (destacados em negrito), ha dois ex-presidentes,
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Fonte: Elaboracao propria com UCINET 6.182.
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Tabela 6 A PALMA S.A.: Reach centrality

Observacao Intermediario Outtokeac

1 P22 9.500
2 PI0 11.333
3 P43 4.583

P44 4.583
4 Pll 3.000

P8 3.000
5 P28 7.626
6 P37 10.060
7 PI0 2.500

P13 2.000
8 P31 4.000
9 P23 2.833

10 P23 3.500
11 PI0 8.950
12 P22 9.000
13 P45 6.000
14 P22 9.333
15 Pll 10.167
16 Pll 5.000
17 P29 5.876
18 P5 5.500
19 P28 4.333
20 P38 4.833
22 P29 2.000
23 P44 4.000
24 P40 3.500
25 P5 3.833
26 P20 4.500

P21 4.500
27 Pll 7.500
28 P6 3.500
29 P45 22.833

Fonte: Elaboracao propria com UCINET 6.182.

os produtores Nos. 37 e 45. Este dado permite pensar, de forma analoga ao que
vimos no caso da circulacao da informacao, que 0 fato de exercer uma funcao de
poder organizacional outorga urn reconhecimento social que permanece. Neste
caso, trata-se de ser reconhecido como urn guardiao do bern associativo.

Segundo, quando se olha quais sao os intermediaries mais mencionados, apa
recem dois produtores do ruicleo La Floresta: 0 No. 11 (quatro vezes) e 0 No. 10
(tres vezes), e urn produtor de Los Independentes: 0 No. 28 (tres vezes). Podemos
perguntar se e simples coincidencia que "os ex-presidentes" procedam dos rui
cleos menos eficientes na producao de fruto e que os guardiaes mais reconhecidos
estejam nos grupos mais produtivos? Ate onde temos uma marca indireta do que
significa a luta por controlar burocraticamente a associacao? Ou seja, os beneficia
rios com menos vocacao pelo projeto fazem pressao para administrar diretamente
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os subsidios agricolas, enquanto que os beneficiaries com vocacao agricola recon
hecem uma autoridade de controle social que nao decorre de cargos de direcao.
Ha duas fontes de autoridade, uma de tipo burocratico-vertical, decorrente de ter
ocupado a presidencia e outra de tipo tecnico-horizontal, cimentada na motivacao
pelo projeto e no prestigio produtivo.

CONCLUSOES

Em termos da resolucao de urn dilema da a<;ao coletiva, a experiencia da asso
ciacao aqui estudada nos permite tirar a limpo as seguintes conclusoes.

Primeira. Mais que uma associacao, 0 esquema third party, sustentado pelo
PDPMM, terminou criando uma estrutura de aparelho. Em sentido estrito, uma
associacao supoe uma intencao forte de pertencimento que por sua vez implica
uma tendencia a completude das conex6es. Por sua parte, urn aparelho e uma
estrutura relacional desconexa, onde urn ou poucos nodos possuem caminhos
de conex6es com todos os membros da rede. Este tipo de estrutura relacional se
ajusta melhor, e 0 revela 0 caso aqui estudado, a uma finalidade de regulacao (Le
mieux 1997). No grafico 6, vemos como A PALMA S.A. eurn agregado de quatro
ruicleos de produtores, procedentes de quatro grupos que ja estavam formados,
regulado a partir da posicao central do tecnico agricola que seguia instrucoes da
oficial responsavel do PDPMM.

Segunda. A forte verticalidade com a qual 0 PDPMM controlava os recursos fi
nanceiros e tecnicos revela que 0 ator externo atuou mais pelo medo ao fracasso e
aos custos politicos que isto traria do que pela conviccao de gerar autonomia entre
os beneficiaries do projeto. De fato, se as familias tivessem desviado os recursos
do governo ou se perdessem a propriedade das lavouras para 0 banco, os opo
sitores politicos do PDPMM, na regiao, teriam razoes de sobra para acusa-lo de
endividar familias pobres..Este cenario de urn possivel fracasso politico levou 0

agente externo, em estrita racionalidade custo-beneficio, a assumir a maior parte
das despesas do processo organizacional, constituindo uma tipica situacao onde
o maior eexplorado pelos pequenos.

Terceira. a entorno da economia cocaleira representava urn cenario de oportu
nidades para 0 curso do projeto com palma africana. Pelas evidencias de terreno,
soubemos que alguns dos beneficiaries faziam transferencia de capital da coca
para a palma. Isto leva a pensar que a mudanca de uma economia ilegal para uma
legal exige uma fase de transicao que os programas governamentais parecem nao
levar em conta.

Quarta. Enquanto os mecanismos formais do capital social sao passiveis de urn
desenho organizacional, onde deve primar 0 criterio de equilibrio entre custos e
beneficios dos participantes, as estruturas emergentes de interacao, por sua parte,
demonstram obedecer rnais aos atributos especificos dos recursos em circulacao
que aos papeis pre-fixados ou aos incentivos de acao.

Quinta. A analise de redes, sobre a circulacao da informacao, demonstrou que
a estrutura de aparelho, antes apontada, tende a ser reproduzida, de forma par
cial, nas interacoes pela busca de inforrnacao. a presidente de A PALMA S.A.
concentrava 0 poder de informar 0 que considerava pertinente para a participacao
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Grdfico 6 A PALMA S.A.: Estruturadeaparelho extrapolada

Fonte: Elaboracao propria com UCINET 6.182.

e tomada de decisao dos associados. Tambem ficou claro que 0 grupo mais efi
ciente na producao, La Floresta, era ao mesmo tempo 0 grupo que mais e melhor
se informava. De fato, foi 0 unico grupo que qualificou a busca de inforrnacao
pela competencia do informante para explicar as contas ou por entender melhor
os problemas. A busca de inforrnacoes com criterio de utilidade nao era urn dado
estendido no conjunto dos beneficiaries, pelo contrario, parecia primar a atitude
de acreditar que a presidencia formal da organizacao outorgava por si so credibi
lidade. Importava mais quemdizia e nao 0 quesedizia.

Sexta. Em materia de colaboracao e controle lateral, a analise permitiu cons
tatar que as redes de colaboracao eram divergentes das redes de controle onde
havia maior densidade relacional, e que eram convergentes nos casos de menor
densidade. Para vincular este dado com a hipotese-padrao sobre 0 capital social
-quanto maior a densidade relacional maior 0 controle social- propomos a se
guinte interpretacao. No grafico 7, as curvas C (relacoes de colaboracao) e K (con
trole) se aproximam no espac;o A (baixa densidade relacional) e se afastam no es
pac;oB (alta densidade relacional). De forma analogica, podemos dizer que a acao
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Grafico 7 A PALMA S.A.: Re16gio de areia da a~iio eoletiva

Fonte: Elaboracao propria.

coletiva -entendida como a coordenacao de todos os membros de A PALMA
S.A. para produzir determinados bens e services comuns- se trava no centro do
rel6gio, na zona de baixa densidade relacional, onde as relacoes de colaboracao e
controle tendem a estar superpostas. Este dado vai na linha de confirmar a hip6
tese geral do capital social, acima apontada, na medida em que uma rede de trocas
restritas, onde se superpoem a colaboracao e 0 controle, fomentaria atitudes de
cumplicidade com 0 oportunismo: "ajudo a quem me ajuda" e "nao me ocupo
dos problemas daqueles que nao sao meus colegas". Outro resultado foi a dupla
origem da autoridade de controle, uma de tipo burocratico-vertical, representada
na selecao dos ex-presidentes como alavancas de controle lateral e outra de origem
tecnica-horizontal, representada na selecao de produtores eficientes e altamente
consultados.

Setima. Retomando a agenda sociol6gica de James Coleman (1991), no sentido
de que a teoria social tern como desafio identificar mudancas em materia de con
trole social que facilitem a construcao de capital social, podemos dizer que no caso
de A PALMA 5.A. subsistem os mecanismos de controle burocraticos pr6prios de
urn desenho organizacional (third party). Porem, as deficiencies do controle or
ganizacional -regras de punicao formalmente estabelecidas- aparecem em A
PALMA 5.A. como 0 resultado de uma mistura de ambiente social hostil ao impe
rio da lei e de urn sistema de incentivos individuais mal desenhado que estimula
o oportunismo por tres vias: pela nao alocacao de custos de saida, pelo subsidio
dos custos que implica 0 desenho organizativo e pelo desequilibrio na alocacao
de custos e beneficios do credito. No caso aqui estudado levantamos fracas evi
dencias de mecanismos de controle social espontaneos, produto da reciprocidade
dos individuos "in which the transaction itself provides sufficient incentive for
both parties' actions" (Coleman 1991,2). 56 encontramos a experiencia de urn pe
queno fundo de credito solidario, da qual participavam cinco membros do ruicleo
Los Independientes. Porem, contra a expectativa de urn idealismo individualista,
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tratava-se de urn rnisto de relacoes de parentesco e incentivos espontaneos entre
colegas de trabalho.
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