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mostrar a presenca do mito deem frutos. 
Mas o que ha de melhor no livro e a 

habilidade de Bowie para detectar temas im- 
portantes nas diversas comedias e redescobri- 
10s nas varias formas que assumem no seu de- 
correr, provando-nos que Aristofanes cuidava 
mais de seus enredos do que se supunha ate 
pouco tempo atras. Embora esparsos, seus 
comentarios sobre as parabases e seu lugar 
nas pecas sao iluminadores. Conclusao: mais 
do que o metodo escolhido, a intuicao do pes- 
quisador da forma a um bom estudo. 
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Analisando um campo, ate recentemen- 
te pouco explorado pelos especialistas contem- 
poraneos, embora na .ultima decada importan- 
tes trabalhos tenham surgido atraves de auto- 
res como R. Osborne, P. Garnsey, Van Ande1 
and Runnels e A. Snodgrass, este autor estu- 
da com profundidade as estrategias de sobre- 
vivencia, subsistencia e seguranca coletiva 

desenvolvidas pelos camponeses antigos gre- 
gos. 

Para que haja exito nesta proposta de 
trabalho, o autor lanca mao, com muita segu- 
ranca, do metodo comparativo, o que lhe per- 
mite preencher muitas lacunas no conhecimen- 
to atual do mundo rural da antiga Grecia, com 
informacoes e dados colhidos em diferentes 
sociedades camponesas dispersas ao longo do 
tempo e do espaco. A todo momento, Gallant 
introduz o leitor em discussoes pertinentes ao 
campesinato antigo atraves de encaminhamen- 
tos propostos nao por especialistas da anti- 
guidade grega, mas por teoricos e especialis- 
tas de outras realidades historicas bem como 
situados em outras areas de conhecimento, 
como por exemplo Antropologia, Geografia, 
Arqueologia e Economia. 

Apesar de nao ser o primeiro a utilizar 
este tipo de proposta, Gallant parece ja antever 
um tipo de reacao negativa por parte de muitos 
historiadores desconfiados da utilizacao deste 
metodo, pois pensaram que o autor estaria im- 
pondo a Grecia antiga uma visao formada de- 
masiadamente pelas suas proprias percepcoes 
acerca de um passado mais recente ou do mun- 
do atual (p. 2). Sem sombra de duvida, e este 
transitar por outras ciencias que da ao autor 
condicoes de superar as proprias limitacoes de 
uma documentacao cujas informacoes referem- 
se preferencialmente a vida urbana. Este pro- 
cedimento metodologico utilizado por Gallant 
e um dos pontos altos do livro, ja que ele serve 
como uma aula para aqueles especialistas que 
acreditam ser este o caminho para conhecer 
melhor as relacoes sociais, politicas e econo- 
micas produzidas pelo espaco rural que abri- 
gava a maior parte da populacao poliade e que 
era a responsavel por impor o ritmo de vida da 
propria comunidade. 

No centro da discussao proposta por 
Gallant, duas questoes emergem: 

1 ) As estrategias de acao da 
familia camponesa antiga 
grega. 

Antes de analisar estas estrategias, o 
autor enfoca alguns problemas de ordem 
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metodologica. De imediato, ele ira criticar aque- 
les especialistas contemporaneos que, ao es- 
tudarem a familia, transformaram esta entidade 
dinamica, que possui um ciclo de desenvolvi- 
mento de vida bastante versatil e que esta sem- 
pre mudando atraves do tempo, num organis- 
mo estatico sem mobilidade temporal (p. 14 e 
27-30). Em seguida, Gallant ira definir esta fa- 
milia camponesa como sendo uma unidade de 
producao, consumo e reproducao (p. 153). Por 
fim, o autor define o conceito de campones com 
aplicacao para a sociedade grega. Esta defini- 
cao e formada por tres partes: primeira, o 
campesinato representa apenas um setor nas 
grandes sociedades complexas e estratificadas; 
segunda, os camponeses orientam suas estra- 
tegias economicas em direcao a producao de 
subsistencia utilizando basicamente trabalho 
derivado da sua propria familia; terceira, o ex- 
cedente extraido dos produtores camponeses 
sustenta outros estratos sociais. Gallant ob- 
serva, contudo, que o campesinato em qual- 
quer cultura nunca e monolitico. Devido a na- 
tureza da documentacao grega, porem, estas 
diferenciacoes ao nivel do campesinato apare- 
cem borradas ou invisiveis (p. 4). 

Definidas estas questoes, o autor cons- 
tata que o campones poderia recorrer a um con- 
junto coerente e integrado d e  medidas 
adaptativas. Estas medidas permitiriam a ele 
alterar suas estrategias produtivas, entre as 
quais o autor destaca: 

a) Diversificacao da colheita. A docu- 
mentacao textual, representada por Teofrasto, 
nossa melhor fonte sobre agricultura antiga 
grega, e a Arqueologia confirmam que a diver- 
sificacao do plantio representa uma excelente 
estrategia de producao. Esta seria uma pratica 
bastante difundida na regiao do Mediterraneo. 
Ela visava a protecao contra as doencas nas 
plantas e a seca. Como observa Gallant, entre- 
tanto, a diversificacao das colheitas estava di- 
retamente associada as necessidades da fami- 
lia. Era ela quem determinava ou nao a sua 
aplicacao (p. 36-38). 

b) Colheita mista. Este tipo de estrate- 
gia estava disponivel aos camponeses antigos. 
Ela era uma excelente arma ao alcance destes 

individuos contra os riscos de perda da produ- 
cao. Este tipo de estrategia implicou um au- 
mento real do trabalho entre os membros ati- 
vos da familia camponesa, principalmente por- 
que existia uma diferenca entre o periodo do 
plantio e o da colheita. O autor observa, entre- 
tanto, que, se as plantas selecionadas fossem 
compativeis entre si, existiriam otimas vanta- 
gens para os camponeses, tais como: maior 
producao geral por hectare, melhor controle das 
ervas daninhas, diminuicao da erosao do solo, 
manutencao da fertilidade do solo e maior ga- 
rantia de algum retomo. Esta estrategia de pro- 
ducao agricola representou um traco caracte- 
nstico no espaco rural antigo grego, ja que havia 
nele uma perfeita integracao da colheita de ce- 
reais, leguminosas e arvores frutiferas (p. 38- 
41). 

c) Fragmentacao da propriedade fun- 
diaria. Esta seria a caracteristica mais comum 
da Grecia antiga. Especialistas contemporane- 
os, particularmente economistas e geografos 
fisicos, identificam este traco como estando 
associado a irracionalidade e a ineficiencia da 
agricultura camponesa ou, simplesmente, um 
mal bem conhecido. O autor se posiciona de 
forma critica diante de tais afirmacoes porque 
ha embutido nelas o pressuposto de que a frag- 
mentacao seria uma vontade do proprietario e 
nao uma vontade dos proprios camponeses. 
Para Gallant a fragmentacao fundiaria esta as- 
sociada a minimizacao dos riscos da producao 
agricola. Neste sentido, os camponeses anti- 
gos gregos passariam a desejar tal estrategia 
porque, depois de uma ou duas geracoes, es- 
tes teriam assumido propriedades rurais que 
consistiam de pequenos lotes de terra dissemi- 
nados pelo territorio poliade. Por um lado, se 
isto implicava um maior gasto de trabalho rea- 
lizado devido ao tempo de viagem para fazer 
este deslocamento, por outro, os camponeses 
passavam a explorar diferentes micro-ambien- 
tes com possibilidades de obter diferentes ti- 
pos de produtos agricolas ao mesmo tempo em 
que evitavam os riscos das perdas totais da 
producao (p.41-45 ). 

d) Estrategias de colheita. Estas estra- 
tegias da etapa da producao, se comparadas 
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com as tres anteriores, representavam um pa- 
pel menor, mas nao sem importancia, na vida 
do campesinato antigo. Os mecanismos iden- 
tificados pelo autor estavam diretamente asso- 
ciados a capacidade da propria familia campo- 
nesa em emprega-los. Eles sao basicamente 
quatro. Primeiro, nivel medio de semeadura. 
Este era o passo inicial que o agricultor deveria 
dar. A agua, a qualidade do solo e as proprias 
necessidades da familia do campones, que va- 
riavam de ano para ano, eram levadas em con- 
sideracao no momento de se fazer a semeadu- 
ra. Segundo, retirada das ervas daninhas. Es- 
tas, segundo estimativas modernas, podem 
gerar uma perda da producao agricola, caso o 
solo nao esteja suficientemente limpo, da or- 
dem de 70% dos cereais e de 50 a 85% dos 
legumes. Gallant faz uma interessante obser- 
vacao com relacao ao trabalho gasto pelo cam- 
pones nesta tarefa. Segundo o autor, antes do 
advento do veneno agricola, as ervas deveri- 
am ser retiradas do solo pela acao humana. O 
tempo gasto para efetivar esta operacao seria 
da ordem de 50% do total do tempo gasto em 
todo o processo agricola. Terceiro, prepara- 
cao da semeadura e aragem. Basicamente, dois 
metodos predominavam: a limpeza do solo com 
a enxada ou com o arado. O autor ressalta que 
um metodo nunca suplantou o outro. A prefe- 
rencia da enxada ou do arado depende do ta- 
manho da propriedade e da abundancia do tra- 
balho. Gallant observa que a diferenca entre 
limpar a terra com arado puxado com animal e a 
enxada e o tempo de trabalho e o investimento 
de capital. O arado faz o trabalho mais rapido, 
porem o seu custo e maior que o da enxada. A 
produtividade da enxada em alguns casos, en- 
tretanto, pode ser maior que a do arado. Quar- 
to, pousio. Ele estava integrado num esquema 
de rotacao de colheita. A documentacao tex- 
tual revela a existencia de varias formas de com- 
binacao de sistemas de pousio. Era a riqueza o 
fator determinante sobre qual dos sistemas de 
pousio seria escolhido. Na Grecia antiga, con- 
tudo, a terra limpa em pousio era pouco atrati- 
va. Os agricultores gregos preferiam produzir 
e consumir varias especies agricolas ao longo 
do ano (p. 46-56). 

e) Irrigacao. Enquanto estrategia apre- 
sentada ao campones, ela representou um pa- 
pel marginal. Com rarissimas excecoes, a Grecia 
nao e uma terra bem situada para a irrigacao. 

Estas cinco estrategias mencionadas 
acima funcionavam como regras basicas entre 
os agricultores gregos. No caso de elas fra- . 
cassarem, os camponeses lancariam mao de ou- 
tros mecanismos que variavam, segundo 
Gallant, de acordo com a dimensao do quadro 
de perdas da propriedade agricola. O grau de 
exploracao da flora, fauna e pesca ira variar de 
acordo com a dimensao das perdas da produ- 
cao. Os alimentos selvagens eram consumi- 
dos basicamente pelos pobres e pelo resto do 
campesinato, e eles representavam de 8 a 20% 
das calorias consumidas pelas familias campo- 
nesas. Com relacao a fauna, os gregos caca- 
vam e consumiam animais selvagens; porem, 
no nivel do campesinato mais pobre, o aumen- 
to do consumo de carne e uma resposta imedi- 
ata a reducao ou quebra da colheita. A mesma 
analise vale para a pesca, isto e, para o campo- 
nes ela exerce um papel importante, porem se- 
cundar io (~ .  116-121 ). 

Estes mecanismos mencionados podem 
ser classificados como um primeiro passo para 
tentar diminuir o impacto da crise alimentar. 
Porem, se esta crise aumentar, novas estrategi- 
as de caracteres mais drasticos serao emprega- 
das. Gallant destaca a remocao pela morte ou 
pela venda de animais de uso ou para fins de 
lucro. Esta decisao podia ser terrivel, contudo, 
poucas escolhas restavam ao campones em 
relacao a seus animais em situacao adversas 
como a seca, a fome ou a crise alimentar. No 
interior deste quadro, o autor levanta uma inte- 
ressante questao, qual seja: a venda de ani- 
mais e a compra de cereais adquirem valores 
diferenciados dentro de uma mesma comuni- 
dade, e aquele individuo que vende animais 
tem uma perda consideravel, no caso o proprio 
campones, e aquele que compra os animais e 
vende os cereais adquire um lucro considera- 
vel, no caso o elemento rico. Aprofundando 
ainda mais o quadro de crise, o campones po- 
deria lancar mao de medidas extremamente dras- 
ticas, como vender os escravos, se por acaso 
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os tivesse, hipotecar ou vender a propriedade 
fundiaria. Apesar de ooikos ancestral fazer parte 
da estrutura social e psicologica do mundo gre- 
go, muitos camponeses se viram diante de uma 
tal situacao (p. 121-142 ). 

2 ) A relacao estabelecida entre 
a familia camponesa e suas 
diferentes partes integrantes. 

O autor analisa duas relacoes basicas 
presentes no interior do mundo grego denomi- 
nadas de reciprocidade e obrigacao. Estas re- 
lacoes se inserem num quadro de trocas entre 
individuos. O primeiro nivel destas trocas e o 
parentesco. O parente constitui a primeira li- 
nha de defesa do individuo durante um quadro 
de crise alimentar. As relacoes de parentesco 
geraram no interior do mundo a obrigacao mo- 
ral de um parente ajudar o outro parente, ja que 
as familias estavam conectadas pelo parentes- 
co ate a sua extincao. O segundo nivel analisa- 
do pelo autor sera a relacao estabelecida entre 
um individuo e os seus amigos e vizinhos. 
Gallant observa que o principal criterio para 
escolha do amigo e do bom vizinho era a capa- 
cidade destes dois .ultimos em ajudar o primei- 
ro em epoca de crise. Devido a proximidade, 
eles podiam ajudar mais rapidamente um amigo 
numa crise alimentar do que o proprio parente 
deste. Esta ajuda era bastante ampla, englo- 
bando diversas situacoes, entre as quais o au- 
tor destaca a comensalidade, o trabalho, o em- 
prestimo de ferramentas e instrumentos agri- 
colas e ajuda nos tribunais. O terceiro nivel diz 
respeito as relacoes clientelisticas. Elas sao 
caracterizadas pelo grau particular e face a face 
que envolve dois individuos de status social e 
economico diferentes. As relacoes patrono- 
cliente nao se caracterizaram, segundo Gallant, 
como sendo de exploracao ou vias de mao uni- 
ca, mas elas estabeleciam trocas desiguais em 
vias de mao dupla. Para o autor, as phrutriai, 
thiasioi, orgeones, hetairiai, genos e demos 
seriam exemplos de associacos que facilitariam 
e ajudariam a cristalizar estas trocas envolven- 
do homem/homem em detrimento daquelas en- 
volvendo Estadohomem. 

Tais sao as questoes colocadas por 
Gallant. O livro contem de forma pertinente 
tabelas e graficos. Ele apresenta tambem uma 
vasta bibliografia multidisciplinar, dando ao 
leitor a oportunidade de tomar conhecimento 
das ultimas novidades publicadas nas areas 
de Antropologia, Arqueologia, Geografia e 
Historia aplicadas ao mundo antigo grego. 
Trata-se de uma obra seria, de leitura indispen- 
savel, para todos aqueles que se interessam 
por uma analise interdisciplinar rica em deta- 
lhes sobre a familia camponesa antiga grega. 
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PALADAS DE ALEXANDRIA. Epigramas. 
Selecao, traducao, introducao e notas de 
Jose Paulo Paes. Edicao bilingue. Sao 
Paulo: Nova Alexandria, 1992,83 pags. 

Deve ser celebrada a iniciativa da pu- 
blicacao, em volume de excelente qualidade 
grafica,  dos  epigramas d e  Paladas d e  
Alexandria, sem duvida um autor de primeira 
importancia, na condicao de observador privi- 
legiado e arguto do que poderiamos conside- 
rar os derradeiros tempos do helenismo anti- 
go. De fato, tendo florescido na passagem do 
IV para o V seculo de nossa era, Paladas vem a 
ser, na pratica, o ultimo dos poetas pagaos. 
Demonstra ele zelo dessa condicao, transmi- 
tindo ao mesmo tempo a amarga consciencia 
da ruina de todo um mundo, ja irrecuperavel. 
Mais de uma centena de seus poemas foram 
conservados na Antologia Palatina, ficando 
a figura do poeta, contudo, como que sepulta- 
da, em virtude dos proprios criterios de organi- 
zacao da daquela antologia, os quais determi- 
naram a dispersao de seu corpus. Mais uma 
razao, portanto, para celebrar-se a iniciativa de 
reconstituir-se a coesao de sua obra numa edi- 
cao isolada, constituida pela selecao de 5 1 de 


