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RESUMO 

Esta tese tern como objetivo situar a produ9ao familiar em urn espa9o de reprodu9ao 

familiar especffico, o assentamento de reforma agraria e analisar suas estrategias de 

adapta9ao e reprodu9ao social inseridas nesse quadro. 0 ator social - o assentado - e visto 

aqui como urn novo produtor rural, guardadas suas especificidades frente ao que se pode 

chamar de produtor familiar tradicional, uma vez que, entre outros fatores diferenciadores, 

tern acesso a terra, passando pelo estagio dos movimentos sociais rurais, o que lhe confere 

uma postura distinta (de reivindicayao, organizayao, credito e produ9ao) frente a produ9ao 

familiar tradicional. 

A produyao familiar e aqui referenciada a partir de sua contextualizayao hist6rica, 

tomando-se como enfoque de sua trajet6ria estudos classicos e contemporaneos sobre o 

campesinato, necessaries para a a preen sao das varias situa96es e abordagens te6ricas 

que cobrem as analises dessa categoria ate os dias de hoje. 

As estrategias de sobrevivemcia das famflias assentadas sao observadas a luz de 

decisoes, voltadas para a gestae do lote em termos economicos, e sociais, e como uma das 

estrategias de sobrevivencia, e inserida a discussao sobre a pluriatividade entre produtores 

familiares, tomando-se como referencial te6rico estudos desenvolvidos desde a decada de 

60 na zona rural francesa, e como esse fato tern se apresentado na situa9ao da produyao 

familiar brasileira e especificamente, entre os assentados. Estes sao aqui configurados 

como urn novo produtor rural, partindo do pressuposto de que se trata de uma categoria 

"em constru9ao". Essa asser9ao pressupoe a ideia de processo, uma vez que o assentado, 

estabelecido em urn contexte diverse, busca urn ajustamento - do ponte de vista de 

estrategia adaptativa - entre o que deixou para tras, urn modo de ser muitas vezes 

ordenado pela tradi9ao (passado agrario, saberes e costumes, autoconsumo, entre outras) 

e uma outra situayao com a qual passa a conviver, como inseryao competitiva no mercado, 

uso de tecnologia e novas formas de gestae. 
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RESUME 

La presente these de Doctoral a comme objectif de situer l'explotation familiale 

dans un espace de reproduction familiale specifique, "l'assentamento" de reforme agraire, 

et d'analyser ses strategies d'adaptation et de reproduction sociale dans ce cadre. 

L'acteur social - "l'assentado" - est vu ici comme un nouvel exploitant qui presente 

certaines specificites par rapport a celui qu'on peut appeler l'exploitant familial traditionnel, 

entre autres l'acces a Ia terre- "assentamento"- a partir des mouvements sociaux ruraux, 

ce qui lui confere une position distincte (de revendication, d'organisation, de credit et de 

production) par rapport a I' exploitation familiale traditionnelle. 

L'exploitation familiale est presentee a partir de son contexte historique, et on 

prend comme analyse de as trajectoire les etudes classiques et contemporaines sur Ia 

paysannerie, qui sont necessaires pour !'apprehension des situations, et les approches 

theoriques sur cette categorie jusqu'a aujourd'hui. 

Les strategies de survie des families sont vue a partir des decisions de gestion de 

I' exploitation en termes productifs, economiques, educatifs et sociaux. La discussion sur Ia 

pluriactivite parmi les families agricoles est presentee, a partir du referentiel theorique sur 

les etudes menees depuis les annees 60 dans Ia campagne franyaise, comme faisant 

partie de cette strategie de survie, avant d'analyser comment cette situation se presente 

dans le cas de !'exploitation familiale bresilienne, plus particulierement parmi "l'assentado", 

considere comme un nouvel exploitant. Cette categorie "en construction" est souteni par 

l'idee de processus, et dans cette situation, institue un ajustement, comme une strategie 

d'adaptation, entre son passe traditionnel et une autre situation: nouvelles pratiques de 

gestion, proximite avec le marche et Ia technologie. 
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ABSTRACT 

The subject of this work is to present the family production within an specific 

framework of social reproduction - the "assentamento" of the Brazilian agrarian reform 

project - and to analyse the strategies of adaptation and social reproduction in this case. 

The social actor - the "assentado" - is here seen as a new family farmer, since he 

accessesses the land, - the "assentamento" - among other differentiated factors, through the 

national rural social movements, which place him in a different position, in terms of claims of 

organization, political, credit and production orders. 

The structure of the family production is here referred to its historical 

contextualization, as both the classical and contemporary studies about peasantry are 

explored as the necessary topics to the comprehension of some situations and theorethical 

issues of this cathegory until nowadays. Also, the social and economic strategies the family 

producers put in practice in order of meet their needs are analysed. 

The discussion concerned the pluriactivity is placed getting as a theoretical issue 

studies develloped since the 60's among the French family farmers and how this fact has 

been presented in the Brazilian structure, specially among the "assentados", cinsidered as a 

new family farmer This cathegory "in construction" is supported by an idea of process. The 

"assentado", in this context, searches for an adjustment between his past (traditional) and 

one other situation: new practices of management, closer connection with the market and 

technology. 
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INTRODUCAO 

0 objetivo deste trabalho e o de realizar uma analise sobre as estrategias de 

adaptagao e reprodugao social de grupos familiares de produgao em assentamentos rurais. 

Tomou-se por base o estudo de urn assentamento rural de reforma agraria, denominado 

Fazenda Barreiro, situado na microregiao do Pontal do Tri<lmgulo Mineiro, especificamente no 

municipio de Limeira d'Oeste, Estado de Minas Gerais. 

0 quadro agrario do Estado de Minas Gerais vern, ha alguns anos, passando por 

grande transformagao social. Algumas regioes, como o Noroeste e, mais recentemente, o 

Triangulo Mineiro, mostram altera¢es em sua estrutura fundiana, modificada atraves de 

lutas pela posse da terra, resultando na implantagao de assentamentos de reforrna agraria. 

0 local da pesquisa situa-se no municipio de Limeira d'Oeste, antigo distrito de 

lturama. A passagem da situagao de distrito para municipio teve influencia marcante do 

assentamento Fazenda Barreiro, que atualmente responde por grande parte da produgao do 

municipio, sendo a agropecuaria a principal base de sustentagao do mesmo. 

A produgao familiar e aqui investigada tomando-se como ponto de partida categorias 

te6ricas 1 que orientam a pesquisa empirica, em especial as estrategias2 de reprodugao 

social (no sentido de adaptagao, mudanga)desenvolvidas pelas familias assentadas como: 

decisao, diversificagao da produgao, pluriatividade, projeto de futuro familiar, bern como suas 

praticas. adaptagao, mudanga, sendo a 

0 ator social e o assentado, visto como urn novo produtor familiar rural, analisado 

como uma categoria "em construgao", pelos seguintes motives: 

- Primeiro, por sua situagao especifica, incluido no quadro de assentamento rural, a partir de 

sua trajet6ria de luta, mobilizagao e praticas de organizagao, engajamento politico, 

1 A base te6rica sobre as quais essas categorias estao amparadas e fundamentada pelos trabalhos de 
Touraine, A (1978), Lamarche, H. (1984; Coord.1993-1994 -). 

2 De acordo com Antuniassi et al. (1993, p. 126), •a nogilo de estrategia tern sido utilizada com 
frequencia na /iteratura sociol6gica, as vezes de modo bastante impreciso, outras em sentido muito 
restrito, como praticas economicas orientadas para a maximizar;ao de lucros. Oaf a necessidade de 
definir o que se entende por estrategia. (. . .) No caso dos trabalhadores rurais {do assentamento] de 
Monte Alegre, o que caracteriza suas estrategias como produtores e a capacidade de manejar 
recursos escassos e bens limftados, em novo contexto de vida e em sftua<;Oes de pouca liberdade de 
escolha e grande dependf!mcia. A analise, em termos de estrategias, pressupi5e uma dimensiio 
temporal, isto e, para entender as a<;;Oes do agente social e as suas circunsUlncias e necessario 
conhecer o seu passado e suas raizes sociais. A capacidade de lidar com os varios elementos da 
situa<;;iio em que se encontra esta diretamente relacionada com a origem social, com a parcela de 
capital economico, social, cultural e simb6/ico adquirida. Reconstftuir as estrategias implica conhecer a 
trajetoria expressa, portanto, a dimensao diacr6nica que liga o conjunto das circunstancias as 

1 



experiencias coletivas. Essas caracteristicas acabam por influenciar os processes decis6rios 

com rela~o a gestao da propriedade. Nessa configura~o. sao levados a se organizarem 

como grupo de assentados (associa9ao para obten~o de credito), primeiro passo para a 

consolida~o produtiva e viabiliza~o economica do assentamento. Sao enfocadas duas 

formas diferenciadas de gestao, uma coletiva e outra individual, onde as decisoes tomadas 

pelo grupo familiar ganham espa9o. 

- Segundo, seu acesso a terra e um diferenciador: a terra nao foi adquirida por compra (ha 

algumas poucas exce96es), tampouco faz parte de um patrimonio familiar, adquirida por 

heran9a, mas sim obtida atraves de um Iongo processo de I uta e de mobiliza~o. 

- Terceiro: muitos assentados, agora produtores rurais, tiveram que se adaptar ao novo 

"metier": sao os que procedem do meio urbano, e agora, a vida no assentamento lhes exige 

um reajustamento a situa9ao rural. 

- Quarto: origem rural ou urbana, todos tern em comum a importancia da terra conquistada. 

Sua sobrevivencia e permanencia nesse meio reclamam por determinadas estrategias nem 

sempre encontradas no trabalho agricola. Ultrapassar as "barreiras" dos que visionam o 

assentamento rural como um primado do agricola, e outra dificuldade que tern que enfrentar. 

- Por fim, a trajet6ria vivida por essas familias largamente amparadas pelo grupo coletivo 

vitalizado pelo debate, organiza9ao, negocia9ao, mobiliza~o. cedo leva-as a tomar 

consciencia que um dos pilares que sustenta o projeto de vida familiar e a educa9ao e a 

profissionalizayao dos filhos. 

E, portanto, em meio a essa situa~o que podem ser ressaltados os objetivos deste 

trabalho, tais como: 

Verificar quais sao as estrategias de adapta~o e reprodur;ao social das familias de 

produtores rurais assentados. 

1- A gestao da produ~o: quais as praticas coletivas que influenciaram no comportamento e 

nas decisoes relacionadas: 

a) a familia; 

b) as experiencias de organiza9ao (comissoes, associa9ao, cooperativa). 

Como sao tomadas as decisoes no quadro familiar no sentido de dirigir a gestao do lote com 

a finalidade de permanecer na terra; qual a representatividade da associa~o no universo 

das tomadas de decisao das familias. 

2 - Diversifica9ao da Produ9ao: quais as praticas economicas relacionadas: 

a) a produ~o; 

estrategias, tal como relatado pe/os assentados quando contam a hist6ria de suas vidas". 
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b) a comercializagao; 

c) a gestao; 

3 - Pluriatividade: quais as praticas s6cio-econ6micas relacionadas ao desenvolvimento de 

atividades nao agricolas; dentro das estrategias de sobrevivencia da agricultura familiar, qual 

a importancia da diversificagao de atividades e da pluriatividade. 

Especificamente, 

a) caracterizou-se os movimentos sociais rurais em Minas Gerais, destacando-se sua 

importancia para a contextualizagao da analise das estrategias de sobrevivencia das familias 

assentadas. 

b) buscou-se saber como as novas configuragoes da dinamica familiar (a familia e suas 

modificag6es intemas; as relagoes familia/empresa agricola e/ou rural; as relagoes 

familia/trabalho; as relagoes com o mercado) vao alterar suas estrategias de 

reestruturagao/reprodugao e influenciar as tomadas de decisao no seio da familia. 

c) pretendeu-se analisar esse novo contexto da pequena produgao familiar no quadro dos 

assentamentos rurais de reforma agraria, a partir da diversificagao das atividades agricolas 

inseridas, tomando-se a pluriatividade como um vies dessa discussao. 

d) a partir da analise da trajet6ria das familias assentadas, de suas hist6rias de vida, 

verificou-se seu objetivo em relagao a terra - o ponto de vista do assentado: 

* o da exploragao agricola, a sobrevivencia somente a partir das atividades agricolas e que 

estrategias desenvolvem para realiza-lo; nesse sentido, existe um projeto para a reprodugao 

da exploragao agricola familiar? 

* o da sobrevivencia, e nesse caso, a dedicagao a outras atividades paralelas as agricolas, 

que garante a reprodugao do grupo familiar (nao descartando aqui, para isso, a possibilidade 

de deslocamento para outro Iugar, outra regiao, e mesmo uma mudanga de atividade). 

A Construgao do Objeto de Estudo 

A produgao familiar continua sendo responsavel por grande parte da produgao 

agricola brasileira. Sua principal caracteristica baseia-se em dois principios basicos, que sao: 

mao-de-obra familiar e acesso a terra, bern como aos meios tecnicos necessaries a 

produgao, sendo um de seus pilares a intima relagao entre propriedade e trabalho 

(Lamarche., op. err., p. 15), alem da diversificagao das culturas, cujo excedente e, na maioria 

das vezes, destinado ao mercado. 

Segundo Wanderley (1994), e justamente essa diversidade de culturas que assegura 
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o equilfbrio alimentar da familia, alem de garantir a ocupayao da mao-de-obra familiar no 

decorrer do ano. Nesse ponte, ressalta-se a grande importancia dada a agricultura familiar 

que e a questao do equilfbrio alimentar da familia, exposto per Chayanov (1966). 

Embora certos autores, como Mendras (1984) tenham preconizado o fim des 

camponeses, sua for9a pede ser notada ainda nos dias de hoje como uma grande reserva 

nao s6 da produ9ao de alimentos basicos (como arroz, feijao, mandioca e milho). No case do 

Brasil, tambem a produyao desses itens e de outros, como de fibras (algodao), encontra-se 

nas maos de pequenos produtores familiares. Aqui, de grande importancia foram os estudos 

de case desenvolvidos nessa area, principalmente nos anos 70, no sentido de levantar 

aspectos da agricultura familiar, em diferentes regioes, colocando em foco suas 

especificidades. 

Atualmente, as referencias a esse setor nao podem basear-se somente naqueles 

agricultores que mantem urn nfvel de produyao pautado em tecnicas tradicionais, afastados 

do processo de modemizayao. Pesquisas nacionais e intemacionais, como as realizadas per 

Lamarche (op. cit.), localizam a produyao familiar hoje em nfveis de tecnificayao bastante 

avan9ados, podendo o produtor familiar, mesmo com mao-de-obra reduzida, produzir para o 

mercado de forma competitiva. Suas pesquisas baseiam-se principalmente em estudos da 

agricultura familiar em varies parses,' cujo foco e direcionado para algumas particularidades, 

como subjetividade, heterogeneidade, cultura, analisando essa realidade como urn processo. 

Per isso, o referencial e pertinente para pensar a agricultura familiar hoje. 

As transforma9oes pelas quais passou a agricultura, tanto nos pafses desenvolvidos 

como no Brasil, servem de apoio para reflexoes sobre a produyao familiar, vendo-a nao 

somente a luz de analises puramente economicas. Queiroz (196311973) foi uma das 

primeiras a se preocupar com a importancia de estuda-la atraves de sua "identidade social", 

das rela9oes sociais e nao apenas em seu sentido economico. 

Com a modernizayao da agricultura, esse setor sofre altera9oes, sendo levado a 

desenvolver estrategias de perrnanencia - de reproduyao social, adapta9ao e reestrutura9ao 

frente a nova situayao. Uma delas diz respeito a familia e a importancia do trabalho familiar. 

Mas nao somente ao que se refere a mao-de-obra, mas tambem as decisoes que sao 

tomadas no interior da familia, a diversificayao da produyao, ao desenvolvimento de 

atividades nao agrfcolas paralelamente ao trabalho realizado na agricultura e ao projeto 

familiar. 

Visto como urn referencial fundamental para o funcionamento dessa unidade de 

3 As pesquisas mencionadas foram realizadas no Brasil, Canada, Fran98, Polonia e Tunisia. 
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produ9ao, a familia forma a base de sustentayao dessa categoria (desse grupo social}, 

sendo seu funcionamento amplamente discutido por Chayanov, principalmente no que diz 

respeito a diferenciayao demognafica, a "dinamica familiar''. Esta nao permanece a mesma 

ao Iongo do tempo, pois no inicio de sua existencia, o grupo familiar ancora-se apenas em 

urn casal e assim permanece ate que os filhos tenham idade suficiente para auxilia-lo. A 

saida dos filhos da propriedade por ocasiao da formayao de suas pr6prias familias, assim 

como o casal em idade senil, cuja forya de trabalho diminui, alteram o ritmo de trabalho da 

familia no decorrer do tempo. Uma parte importante das decisoes tomadas no interior da 

familia, bern como a "avalia9ao subjetiva da auto-explorayao" sao feitas observando-se essa 

"mobilidade intema da familia". 

Nesse contexte de transforma96es, surge a produ9ao familiar inserida em urn novo 

contexte (embora mantendo certas caracteristicas especificas - trabalho familiar e acesso a 

terra} dentro desse projeto de produyao voltado para o mercado. A diferenya entre os 

camponeses e os agricultores e a modemizayao destes e de suas explora96es agricolas, 

sua integrayao ao mercado, uso de tecnologia, uma mudan9a, enfim, no modo de vida dos 

individuos e suas familias, impelida nao s6 pela modernizayao, mas tambem pelas 

necessidades da sociedade global, no sentido de suprir as necessidades alimentares, de 

mercado, de produyao, de exporta9ao. Tanto na sociedade francesa como na europeia, ha 

uma 16gica evolutiva que mostra essa transforma9ao, a passagem de uma sociedade 

camponesa para uma sociedade de agricultores. Pode-se observar isso em Mendras (1991}. 

A moderniza9ao da agricultura nao se fez a partir de urn unico tipo de agricultor, mas 

sim, de vanos tipos de agricultores, encontrados nas explora96es agricolas familiares. De 

acordo com Lamarche (op. cit.}, a agricultura familiar nao e urn tipo social em evoluyao, esta 

em todos os lugares onde a familia tern urn papel fundamental. Pode ser encontrada sob a 

forma muito proxima ao modelo campones ou, ao contrario, bastante integrada ao mercado, 

ligando-se, dessa forma, a urn outro conceito, ao de empresa. Esse ultimo, muito particular, 

utiliza tecnologia, tern relayao com o mercado, com a familia e com a terra. Ha ainda urn 

outro modelo, o Alternative, que define-se pela ideologia e pela 16gica cada vez menos 

familiar, onde as rela96es de patrimonio e de trabalho nao se fundam mais sobre a familia, e 

sim, sobre urn modelo alternative de produyao, cuja base esta no trabalho assalariado, 

encontrando-se, assim, mais independente do mercado. 

No sentido de analisar a agricultura atual, e importante posiciona-la em relayao ao 

papel da industrializayao, que por sua vez relaciona-se a questao do emprego e seu impacto 

sobre o trabalho (busca de mao-de-obra no campo, para suprir as necessidades da 
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industria); migragao rural-urbano; desemprego; exclusao, etc., alem do que o modelo 

preconizado hoje na agricultura, via modernizagao, utiliza cada vez menos trabalhadores 

(mecanizagao da agricultura; busca de mao-de-obra especializada). 

Os produtores familiares brasileiros ligam-se, antes de tudo, a famflia, a ideia da 

exploragao agricola (nao a materialidade da terra, no sentido antropol6gico, de bern herdado, 

a ser conservado e transmitido das tradiyiies culturais e todo o significado do campones 

classico). Assim, a terra significa urn bern que, se necessario, dela podem se despojar, assim 

como podem transferir-se com a famflia para uma outra regiao, para explorar a terra em 

outro Iugar, se isso realmente significar uma compensagao, seja em terrnos de acumulagao 

financeira ou fundiaria, seja em termos de sua reprodugao social, significando isso que 

haveria, entre esses produtores familiares, uma maior mobilidade. Ou seja, o importante e a 

satisfagao da 16gica familiar, estar bern na exploragao que acumulam, nao importando se 

para isso devam se transferir para outro local, pois o que importa nao e a reprodugao da 

exploragao agricola, mas a reprodugao da familia. Deve-se levar em conta, no entanto, as 

singularidades hist6ricas desse produtor familiar no que se refere a 16gica de reprodugao 

familiar, dada sua trajet6ria muitas vezes de migrantes. Esse aparente desprendimento nao 

significa, necessariamente, uma desvalorizagao do local ou de sua comunidade, mas uma 

busca perrnanente desse espago. 

No caso particular dos assentamentos rurais de reforrna agraria, estes serao 

compreendidos a partir da analise da produgao familiar. 

No decorrer do trabalho, sao utilizadas categorias de analise, cuja orientagao te6rica 

e conduzida pela abordagem de autores, pilares centrais da discussao sociol6gica no campo 

da produgao familiar. Para a abordagem da nogao de produgao familiar, contextualizada aqui 

a partir de urn assentamento rural de reforrna agraria, e necessario nortear determinadas 

discuss6es por onde se dirige o debate: os processos decis6rios, a gestao da unidade de 

produgao; a racionalidade economica;4 a opgao por certas mudangas; a familia, sua 

importancia indissociavel desse espago de produgao e reprodugao social e a caracterizagao 

4 Sobre a discussao da racionalidade economica, temos o posicionamento de Haberrnas, J. (Theorie 
de I'Agir Communicationnel. Tome 1- Rationalite de ragir et rationalization de Ia societe. Paris, 
Fayard, 1987), para quem a racionalidade economica pode ser tomada como urn calculo estrategico 
entre meios e fins visando a maximiza~ dos lucros. Segundo esse autor, "todas as vezes que 
empregamos a expressao "racional~ supomos uma relat;iio estreita entre racionalidade e saber (. . .) 
Podem ser mais ou menos racionais as pessoas que dispaem de um saber, e as expressf>es 
simb61icas, de linguagem ou nao, comunicacionais ou ni!io, que incorporam um saber (p. 24). Em 
resumo, compreendemos a raciona/idade como uma disposit;iio propria aos sujeitos capazes de falar 
e de agir". Ver tambem Weber, M. Economia e Sociedade, 1972. 

6 



desses grupos domesticos; os movimentos sociais aos quais os atores sociais estao ligados, 

por sua trajet6ria de vida, trabalho e participagao polftica; os pr6prios atores sociais5 dessa 

busca e vivencia da historicidade desse dado contexto social, suas trajet6rias e conflitos.6 

Depois de colocadas as situag(ies que perrneiam o contexto dos agentes sociais em 

nivel macro-social, a analise parte para focalizar os aspectos micro das unidades de 

produ'<ao - a familia, o grupo domestico (a familia extensa, diferente da familia nuclear, 

conjugal). A abordagem da familia, nao tomada aqui como categoria de analise, mas como 

parte indissociavel de uma categoria mais ampla - a unidade de produ'<ao familiar - e 

caracterizada no decorrer do trabalho como elo fundamental que permite a manutengao e 

reprodugao desse sistema de produgao. Para sua melhor identifica'<ao, e tomada a 

caracteriza'<ao feita por Barthez (1982), para quem a defini'<ao familiar da unidade de 

produ'<ao agricola nao e dada a partir das rela9(ies de produr;ao salariadas ou a partir da 

concentrar;ao dos meios de produ'<ao nas maos de urn patrao ou da separagao do 

trabalhador de seus meios de produgao. Tal unidade de produ'<ao e caracterizada pela 

explora'<ao agricola ou a exploragao familiar, nao passando de 2 ou 3 pessoas unidas por 

lar;os de parentesco, o casal e seus filhos, nao se dissociando a 16gica da unidade de 

produr;ao e seu funcionamento, da familia: "a unidade de produqao e uma fami/ia"7 

"Na unidade de produr;ao familiar, o trabalho e efetuado por urn grupo de 
individuos que ntio esttio reunidos segundo uma 16gica de engajamento e de 
seter;ao a partir de urn mercado de trabalho, mas segundo uma 16gica de 
desenvolvimento da familia. 0 grupo que trabalha nessa unidade de produqao 
agricola ntio resulta da iniciativa de urn chefe (de urn patrtio) que recruta e cria 
uma equipe; ele e relativo a existencia de uma familia com certas caracteristicas 
demograficas e sociais de fecundidade, de sexo e idade, de coabitaqao entre as 

gerar;oes. 0 funcionamento dessa 'equipe de trabalho' nao pode se referir as 
condir;aes guiando as relar;oes entre empregadores e empregados, mas a urn 
c6digo de retar;oes familiares: aqui, os trabalhadores sao os esposos, os pais, as 

crianqas. 0 grupo de trabalho se constitui pelo casamento e nascimento dos 
fi/hos de onde a inquietude suscitada pelo exodo dos jovens e o celibato na 
agricuttura, urn tido como nao renovar;ao do grupo de trabalho, deixando a 
unidade sem sucessor e o outro como a impossibilidade mesma desse grupo 
familiar como unidade de produr;tio" (p. 11112). 

5 "Eie (o ator) ocupa uma posigao social em urn sistema de organizagao social e cultural que funciona 
segundo as regras e preenche as fungOes instrumentais; ele participa menos individualmente aos 
mecanismos pelos quais uma sociedade se adapta as mudan9<3s de ordem intema ou extema; enfim, 
ele lorna parte mais coletivamente ainda nos dramas da hist6ria, do conflito, pela diregao da 
historicidade, da produgao da sociedade par ela mesma" (Touraine, 1978, p. 84). 

6 Cada urn desses pontos sera analisado mais detidamente em capitulos posteriores. 

7 Barthez, op. cit., p. 9-11. 
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Ressalta-se que, alem desses aspectos tradicionalmente definidores da familia dita 

tradicional, a familia hoje deve ser analisada niio somente como a familia tradicional, posto 

que sua configura~o. enquanto grupo domestico (o conhecido termo ingles household ou o 

frances groupe domestique para grupo de residencia e grupo de consumo), vem assumindo 

outras configurayi)es - "abordar a familia sob o angulo do grupo domestico, entre as 

diversas pessoas que o compaem", permite analisar a familia sob varios aspectos e arranjos 

observados em contextos diversos". 0 grupo domestico "e um conjunto de pessoas que 

compartilham um mesmo espar;o de vida: a no~o de co-habita~o, de resid{mcia. Esse 

espar;o de vida pode serum espar;o de trabalho e de produr;ao'". 

Com base nesses pressupostos te6ricos, e apresentada a seguir a metodologia 

utilizada para a realizar;iio da pesquisa. 

METODOLOGIA 

Os Procedimentos de Pesquisa 

Durante o processo de pesquisa, tanto os metodos quantitativos como os qualitativos 

ganharam espar;o com a finalidade de poder utilizar-se de um conjunto o mais amplo 

possfvel de analise. Como e freqOente nas ciencias sociais, o metodo qualitativo e o mais 

visado, no entanto e justamente no meio sociol6gico onde podemos encontrar uma maior 

variedade de utiliza~o de metodos, podendo falar, de acordo com Boudon (1980), niio de 

um metodo sociol6gico, mas de metodos de sociologia. 

Observar;iio Direta lntensiva (Duverger, 1964 ): 

Se a observar;iio direta extensiva e utilizada para popular;oes numerosas, a 

observa~o direta intensiva e recomendada para grupos menores, quando captados por 

metodos como questionarios, entrevistas gravadas e podem ser precisados atraves da 

observa~o durante a pesquisa de campo para posterior analise. 0 registro diario das 

observar;oes (diario de campo) e importante no sentido de niio deixar fugir observar;oes 

captadas durante a pesquisa de campo. 

Atraves de enquetes por sondagem, estudou-se uma amostra de uma dada 

comunidade, no sentido de, a posteriori, poder se estender as conclusoes que se chegou ao 

conjunto da comunidade estudada. Essa tecnica consiste em interrogar uma amostra que 

'Segalem, 1981, p. 15/16. 
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seja considerada como representativa da populagao a investigar (amostragem); a 

interrogayao dessa populagao (a enquete propriamente dita); a exploragao dos resultados da 

enquete. 

A determinayao da amostra teve como procedimento o metodo probabilistico, onde a 

amostra e determinada pelo acaso, sendo os interrogados tirados a sorte. No caso desse 

repert6rio da populagao sondada, tomou-se o mapa geral do assentamento, com a 

numeragao dos lotes, seguindo urn intervalo mais ou menos regular entre eles, definindo as 

"unidades-areas", ou seja, as familias a serem entrevistadas (50 familias). 

Procedimento comum a observayao intensiva e extensiva, as entrevistas foram 

deixadas as questoes abertas nao permitidas nos questionarios, ou seja, os depoimentos. 

De acordo com as tecnicas de entrevistas prescritas pela metodologia, e essencial a 

confianya do sujeito junto ao entrevistador, sendo recomendado que este seja, no momento 

das entrevistas, conhecido da comunidade em questao. Dai ter sido a etapa das entrevistas 

deixada por ultimo. 

Os Metodos de lnterrogayao - Entrevistas, Depoimentos e Hist6rias de Vida. 

Com o objetivo de resgatar a trajet6ria de vida das familias, foi utilizada a tecnica de 

depoimentos. E importante fazer a distingao entre essa ultima tecnica e a de hist6rias de 

vida. Segundo Haguette (1987), essa tecnica preocupa-se com a fidelidade das experiemcias 

e interpretagoes do autor sobre seu mundo. As hist6rias de vida foram coletadas a partir da 

seleyao das pessoas do universo pesquisado, a partir de criterios como: lideranga; 

moradores mais idosos e com mais tempo no local, participagao desde o inicio do movimento 

social que deu origem ao assentamento, antigos posseiros, testemunhas de fatos 

importantes ocorridos durante a ocupayao do assentamento e durante o acampamento. 

Nesse tecnica, e importante deixar a pessoa falar para depois complementar sua fala com 

questoes que deixaram de ser mencionadas. E importante o registro imediato dos dados, 

portanto a utilizagao da gravagao, aliada as anotagoes, evitando a interrupgao da fala do 

entrevistado (Nogueira, 1977). 

Paralelamente, foi utilizada a tecnica do relato oral, sob a forma de depoimentos, 

escolhido por ser uma forma ampla de obtengao de informagoes que "antecede a outras 

tecnicas de obtenc;ao e conservac;Bo do saber" (Queiroz, 1969, p. 16). Nao se pode confundir 

essa coleta de depoimentos com hist6rias de vida. A primeira refere-se a urn numero grande 

de individuos entrevistados, individual ou coletivamente, levados a narrar fatos conduzidos 

pela intervengao do pesquisador. Dado o carater das entrevistas, os depoimentos poderao 
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ser coletados em alguns cantatas, conduzindo o processo. Nas historias de vida, por sua 

vez, ah~m de necessitarem um tempo maior de cantata com o entrevistado, os depoimentos, 

nesse caso, nao se esgotam em uma ou duas visitas, o narrador e deixado falar, sem 

interfer€mcia do pesquisador. Alem disso, nas historias de vida, quem decide o que narrar e o 

proprio narrador. 

Utilizou-se, portanto, o depoimento oral para a analise da trajetoria das familias, tanto 

das que ja habitavam o local antes da efetiva~o do assentamento, como posseiros e como 

daquelas que chegaram no momenta do acampamento. Entre as questoes propostas para 

que sabre elas discorressem, estao a importancia e significado da terra conquistada; se o 

objetivo e a explorac;:ao agricola ou estao ali somente pela sobrevivemcia; se ter terra e igual 

a sobreviver, logo o objeto nao e exatamente o de implementar a produc;:ao agricola, pais 

para sobreviver pode significar tambem a possibilidade de desenvolver outras atividades; se 

almejam algum tipo de acumula~o; se visam o mercado; se contam com o fator de 

mudanc;:a, com a possibilidade de deixar tudo e ir para outro Iugar; se imaginam dedicar-se a 

outras atividades paralelas as atividades agricolas; qual o caminho que estao buscando para 

sua reproduc;:ao social? Possuem um projeto de vida familiar? Entre os assentados, alguns 

podem querer organizar suas estrategias no sentido de serem essencialmente agricultores, 

cujos objetivos sao viver das atividades agricolas; outros, ao contrario, podem nao seguir 

esse caminho, baseando suas atividades nao necessaria mente dentro do quadro agricola. 

A recuperac;:ao da historia do assentamento e importante para a compreensao do 

passado das familias, da sua historia de migrantes, seja do rural, seja do urbana, de luta 

coletiva ou nao, da organizac;:ao do trabalho, de luta, enfim, da memoria coletiva (de onde 

veem, quais sao suas trajetorias individuais, suas atividades anteriores - rurais ou nao, 

agricolas ou nao), que representa um papel importante no quadro de suas reivindicayCies, de 

seus projetos. Foi utilizada juntamente com a aplicayao dos questionarios. A forma de coleta 

de dados orais foi feita atraves de entrevistas, mantendo-se, na transcric;:ao das falas dos 

entrevistados, os registros originais. Este material, mais tarde trabalhado pelo pesquisador, 

foi selecionado de acordo com os objetivos previamente fixados, destacando determinados 

topicos de acordo com os objetivos do trabalho. 

Diferentemente do questionario, que seguiu a tecnica da escolha aleatoria para os 

entrevistados, a coleta dos depoimentos seguiu os seguintes critenos: 

- entrevistas com lideranc;:as (locais; da associac;:ao; dos movimentos sociais rurais locais, 

regionais e estaduais; de formac;:ao de opiniao); 

- agronomos, antigos e atuais extensionistas da EMATER!Limeira d'Oeste, que trabalharam 
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e trabalham no assentamento; 

- antigos posseiros da Fazenda Barreiro; 

- os moradores mais idosos do local; 

- os que estiveram presentes nos momentos decisivos tanto durante o periodo do 

assentamento como do periodo anterior, o do acampamento; 

- prefeito; 

- administrativos do INCRA. 

Para a preparayao do questionario, optou-se por questoes fechadas (o sujeito a quem 

se dirige nao pode responder mais que sim ou nao) e de multiplas escolhas (asseguram uma 

interpretayao e codificayao igualmente faceis, limitando os riscos de uma interpreta9iio 

pessoal). 

A pesquisa de campo desenvolveu-se a partir de tres momentos especificos, ao Iongo 

dos a nos 1995/97/99. 

1- A primeira viagem a campo ocorreu no inicio de 1995, entre os meses de janeiro e 

fevereiro. Ate entao, todo o contato com o assentamento havia sido feito atraves de 

documentos encontrados no INCRAIBH, de artigos gerais sobre os assentamentos de Minas 

Gerais e alguns contatos telefonicos e troca de correspondencia com a EMATER de Limeira 

d'Oeste e a Associayao dos Pequenos Produtores Assentados da Fazenda Barreiro. 

Portanto, a primeira visita foi mesmo um primeiro contato, de observa9ao, sem intenyao de 

entrevistar diretamente os assentados, pois nao se havia pensado ainda na confecyao do 

questionario. Nessa fase, ap6s 15 dias de campo, foram realizadas algumas grava96es de 

depoimentos com o lider da Associayao e entrevistas com o agronomo e assistente social da 

EMATER. A maior parte do tempo transcorreu por conta de visitas informais as familias, no 

intuito de fazer um mapeamento geral da area e firrnar um primeiro contato. Nessa etapa o 

diario de campo foi utilizado como um dos instrumentos para o registro da observayao 

cotidiana, de muita utilidade para posterior analise. 

II- Entre julho e agosto de 1997, realizou-se um trabalho de campo durante 22 dias 

no assentamento. Ap6s a reelaborayao do projeto de pesquisa e confiando ja estar com a 

problematica amadurecida, foi confeccionado o questionario, partindo-se das questoes 

propostas nos objetivos do projeto. Contando o assentamento com 131 familias, a ideia 

inicial era entrevistar todas, prop6sito nao alcan~do no decorrer do trabalho. Varios 

contratempos, entre eles a dificuldade de deslocamento em uma area de 2630 hectares e o 

grande tempo dispensado a cada entrevista, for9aram o recolhimento de 50 entrevistas. 

Para a escolha das familias entrevistadas, tomou-se o mapa do assentamento, com a 
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devida divisao dos lotes e, atraves de escolha aleat6ria, foram selecionadas 50 familias para 

entrevistas. Nesse periodo foram entrevistados, na EMATER de lturama, antigos agentes da 

EMATER que ocuparam cargos em Limeira d'Oeste desde o periodo inicial do assentamento 

ate 1995. 

Ill - Uma terceira visita a campo foi realizada no final de agosto de 1997, para a 

realizayao das entrevistas restantes, entre elas com urn dos primeiros agronomos a trabalhar 

no assentamento. Nesse periodo estava sendo inaugurado o Nucleo Educacional do 

assentamento, com ampliay§o da antiga area reservada a escola para receber alunos ate a 

a• serie. Foi inaugurada tambem uma ponte de concreto em uma das varias estradas que 

cortam o assentamento, facilitando e melhorando o transporte na area. Esses dois eventos 

reuniram politicos locais e regionais, funcionanos do INCRAIBH, bern como lideran9as dos 

movimentos sociais rurais locais vindas de acampamentos na regiao, o que possibilitou a 

complementay§o da coleta de dados junto a alguns agentes municipais e estaduais. 

Em novembro do mesmo ano foi realizada uma viagem a Belo Horizonte para 

recolher entrevistas com o Superintendente do INCRA/SRMG, MST/M.G., FETAEMG, 

lideranyas de movimentos sociais rurais e coleta de material bibliografico (documentos, 

teses, artigos) na Universidade Federal de Minas Gerais. 

Aporte Te6rico-Metodol6gico 

As diversas formas sociais de produy§o levam a necessidade de utilizay§o de urn 

caminho metodol6gico bern delineado, que possa dar conta, com maior seguran9a, da 

analise de dados observados em campo. Tanto modelos amplos e genericos, quanto 

modelos fortemente restritivos, podem configurar urn quadro da pequena produyao distorcido 

da realidade. 0 quadro agricola atual tern revelado, atraves de inumeras pesquisas, que a 

transformac;:ao economica e social pela qual vern passando a agricultura deve ser tratada em 

termos de uma abordagem que indique sua pluralidade. Como ressalta Lamarche 

(Coord., 1993), nao basta saber a superficie de terra cultivada por urn agricultor, mas tambem 

a relay§o que ele tern com este recurso natural - patrimonio, especulayao, ferramenta de 

produ9ao, local de status profissional, valendo tambem para as aproximayaes tecnica e 

financeira. Por isso, levanta a importancia de uma metodologia interdisciplinar, onde 

trabalham juntas economia, sociologia e agronomia, ressaltando que o modo de 

funcionamento das propriedades deve ser entendido no sentido de reproduy§o social, 

sempre considerando a representayao de valores. Esta proposta te6rico-metodol6gica foi 

escolhida por procurar definir a multiplicidade de realidades apresentadas, permitindo 
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examinar a dinamica das diferentes trajet6rias, a partir da teoria s6cio-antropol6gica. Esse 

tipo de analise permite observar aspectos da produyao familiar quanto as suas estrategias 

de reproduyao social e reestruturayiio em um espayo delimitado: o assentamento rural. 

Considerado como um espayo "criado", nele reunido grupos familiares de diferentes origens 

e com distintas trajet6rias, ali e possfvel observar a dinamica social dessas familias, 

diferentemente de um quadro da produyiio familiar exterior a essa situayiio. Verificar o que 

determina as diferentes realidades, as diferentes trajet6rias ou o que determina a escolha 

por determinado caminho de desenvolvimento e como se distinguem, torna-se um dos 

pontos de discussao desse trabalho. As relayoes de trabalho, os sistemas de valor e de 

representayiio, a percepyiio de risco, a identidade social e profissional, as formas de gestao 

serao vistos a luz das 16gicas produtivas, fundiarias e familiares: 

As L6qicas Produtivas 

A analise das 16gicas produtivas e levada adiante considerando-se o funcionamento 

das unidades de produyao. Nesse sentido, Lamarche (op. cit.) procurou situar a produyao 

familiar presente a partir de um modelo de funcionamento especffico que obedece a duas 

16gicas fundamentais, a saber, o papel da famflia e a autonomia ou depend€mcia com 

relayao ao mercado. 

De acordo com este autor, as 16gicas familiares (de um lado ha o estabelecimento em 

que a famflia desempenha um papel fundamental; de outro, seu papel e limitado ou 

inexistente). 0 grau de intensidade das 16gicas familiares e determinado por Ires fatores: 

terra, trabalho e reproduyao familiar do estabelecimento, ou tres 16gicas, a fundiaria, a 

produtiva e a familiar. Alem desses fatores, a agricultura familiar e analisada a partir de sua 

relayao com a economia de mercado, surgindo entao a noyiio de dependencia, vista tambem 

sob tres perspectivas: dependencia tecnol6gica, dependencia financeira e dependencia de 

mercado. Da analise resultante da pesquisa intemacional coordenada por Lamarche (op. 

cit.), surgem quatro modelos te6ricos a partir das 16gicas familiares e do grau de 

dependencia, definindo quatro modelos de funcionamento: 

A - Modelo Empresa. 

B - Modelo Empresa Familiar 

C - Modelo Agricultura Camponesa ou de Subsistencia9 

D- Modelo Agricultura Familiar Modema (ou de Transiyao) 

9 0 que distingue o estabelecimento campones do de subsistencia: o campones nao se restringe a 
simples sobrevivencia do grupo domestico. Alem disso, ha todo urn sistema de valores e 
representa9(ies que diferencia os dois tipos. 
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As Estrategias Fundiarias 10
, 

Maurel (1994), parte das analise da relayao do produtor com a terra para estabelecer 

as base de suas estrategias fundiarias. A terra e urn bern patrimonial, alem de bern de 

produyao. Nesse sentido, urn dos objetivos e entender como os produtores familiares 

orientam suas estrategias fundiarias e as adaptam de acordo com seus projetos profissionais 

e/ou familiares. Para compreender a relayao dos produtores com a terra, e necessaria 

observar as 16gicas fundi!irias que os envolve, sendo que cada uma delas caracteriza-se por 

uma trajet6ria fundiaria (no espayo de tempo decorrido desde a instalayao do produtor) (p. 

89). Para qualificar o projeto fundiario do produtor, selecionou tres variaveis: 

1 - superficie ideal que ele desejaria atingir; 

(para perceber uma trajet6ria fundiaria projetiva) 

2 - se tivesse uma poupanya, utilizaria para adquirir terra? 

(para avaliar a intensidade do desejo de acumulayao fundiaria) 

3 - venderia a terra para adquirir outra maior em outro local? 

(para diferenciar agricultores cuja vontade de acumulayao fundiaria sobrepoe-se ao vinculo 

com a terra que cultivam). 

Estrategias familia res" 

Stanek (1994), para uma analise da unidade de produyao familiar, parte do ponto de 

vista do futuro dos filhos, a partir das aspiray6es e projetos que os produtores familiares 

acalentam para eles. Para tanto, focaliza: 

-A avaliayao que fazem da situayao global da sociedade em que vivem; 

-A visao das perspectivas do estabelecimento agricola; 

- 0 futuro das coletividades onde moram. 

As estrategias de encaminhamento dos filhos sao resultado: 

- Do tamanho das familias e capacidades financeiras estao confrontadas as possibilidades 

de promoyao social e profissional dos filhos que devem sair; 

- Das oportunidades fomecidas pelo mercado fundiario local podem ser aproveitadas para 

instalar os filhos no local; 

- Alguns agricultores ja perderam as esperanyas de instalar os filhos e assegurar o 

patrimonio; 

- Uma situayao incerta no meio rural pode ser preferida ao exodo; 

- A fidelidade a terra e a perenidade do patrimonio pode superar qualquer considerayao a 

10 M. C. Maurel (in: Lamarche, op. cit., 1994). 
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respeito do bem-estar dos filhos (p. 119). 

A partir desse quadro te6rico, buscou-se analisar, nesta tese, com base na 

classificagao dos agricultores de acordo com os modelos propostos pelos autores acima 

citados, as estrategias produtivas, fundiarias e familiares dos produtores familiares 

assentados. 

A tese encontra-se dividida em tres partes e oito capitulos, sendo a Primeira Parte 

uma revisao te6rica sobre campesinato e agricultura familiar a partir dos principais te6ricos 

(Capitulo Urn), passando a seguir para a revisao da literatura sobre o tema no Brasil 

(Capitulo Dois). 0 Capitulo Tres trata da questao da pluriatividade entre produtores 

familiares, como uma estrategia de sobrevivencia dos mesmos. A Segunda Parte tern inicio, 

no Capitulo Quatro, com a discriminac;:ao e analise do quadro agrario de Minas Gerais e, 

especificamente, da regiao do Triiingulo Mineiro, local onde foi realizada a pesquisa 

empirica. 0 Capitulo Cinco trata do assentamento pesquisado, o Projeto de Assentamento 

lturama - Fazenda Barreiro. A Terceira Parte deste trabalho remete as estrategias de 

reprodugao social desenvolvidas pelos produtores assentados, pautadas nas 16gicas 

produtivas, fundiarias e familiares, respectivamente nos Capitulos Seis, Sete e Oito. 

11 0. Staneck (in: Lamarche, op. cit., 1998). 
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PRIMEIRA PARTE 



CAPiTULO UM 

CAMPESINATO E AGRICULTURA FAMILIAR 

0 debate sobre a agricultura familiar: das am!ilises s6cio-economicas a sociologia 

rural contemporanea 

A seleyao de autores aqui apresentada e justificada pela necessidade de situar a 

analise, posteriormente focalizada, sobre os produtores familiares assentados, no contexto 

das discussoes dos autores classicos sobre o tema. 0 recorte foi feito inicialmente pelas 

principais linhas te6ricas que influenciaram as pesquisas sobre essa categoria. 

A agricultura familiar e aqui vista a partir de sua contextualiza9ao hist6rica, tomando

se como base estudos classicos e contemporiineos sobre o campesinato e as diversas 

configura96es te6ricas a que essa categoria social tem estado sujeita, bem como suas 

estrategias de sobrevivemcia frente as novas situa96es economicas e sociais. 

Chayanov (1966), apresenta uma teoria sobre o campesinato como sendo uma 

economia mercantil simples, diferente do modo de produ9ao capitalista, observando o 

campesinato russo a partir da importiincia do trabalho familiar como parte fundamental da 

estrutura9ao da economia mercantil simples. 

Contraposto a este autor, Kautsky (1970), a partir da analise do desenvolvimento da 

agricultura paralelo ao da industria, discute a capacidade tecnica da grande propriedade 

frente a pequena e a seguir, sao vistos os trabalhos de Servolin (1972) e Tepicht (1973), 

ambos com fundamentos marxistas. Contemporaneamente a esses dois ultimos autores, 

Mendras (1965; 1978; 1984), compartilhando uma analise que aponta para a no9iio de 

sociedades camponesas, como Redfield (1956), preve o fim dos camponeses, a partir de 

uma discussao onde a produ9ao capitalista terminara por inviabilizar o mundo campones. 

Por fim, complementando a reflexao sobre a agricultura familiar francesa contemporiinea 

dentro do quadro da sociologia rural, estao Lamarche (Coord. 1993-1994.), e Robert (1986). 
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A- Chayanov e a Teoria do Sistema Mercantil Simples 

Chayanov (1966), cujos trabalhos datam do inicio do seculo (1910-1930), foi o 

primeiro a iniciar a discussao do campesinato como sendo urn modo de produ9ao 

especifico a partir da teoria de uma economia camponesa como uma forma de produ9ao 

nao capitalista. 1 A leitura que faz sobre o comportamento campones e o papel da familia no 

quadro do trabalho, produyao, e consumo, foram fundamentais para a compreensao do 

comportamento dessa categoria, ainda nos dias de hoje e sua 16gica de reprodu9ao social 

que, em certos grupos familiares de produ9ao agricola, muitas vezes, s6 pode ser 

entendida sob o foco das rela96es familiares de produ9ao, da reproduyao da familia e sua 

subsistencia. As relayees como mercado, algumas vezes esporadicas e atraves da venda 

dos excedentes de produ9ao, fogem a uma explicayao atraves do modo de produyao 

capitalista. 

De acordo com esse autor, as explorayoes camponesas, baseadas no trabalho 

familiar, sao diferentes da empresa capitalista, baseada no lucro e requerem uma teoria 

economica diferente. Dessa forma, existe urn modo de produyao campones diferente do 

modo de produ9ao capitalista. Esse tipo peculiar de produyao esta, assim como o consumo, 

estreitamente ligado as necessidades da familia, existindo urn equilibrio entre trabalho e 

consumo, "detenninado pe/o tamanho da familia, pela proporr;ao de familiares que 

trabalham e que nao trabalham, pela superficie e qualidade da terra". 2 Produzindo para si 

pr6prio, o campones nao tern uma preocupa9ao vital com o mercado, destinando a este 

apenas parte de sua produyao e ainda assim quando o excedente for significative e nao 

afetar o balanyo alimentar da familia. 0 que lhe interessa primeiro e a satisfa9ao das 

necessidades e o que vai satisfaze-la e a intensidade do trabalho e o grau de auto 

explorayao da for9a de trabalho familiar.
3 

Os camponeses entram no mercado para a 

comercializa9ao dos produtos em urn nivel bern simples e para a aquisi9ao de bens que 

1 
0 campesinato e analisado per Kroeber (1952), Redfield (1956-1969); Lewis (1965); Shanin (1971); 

Galesky (1972) pela 6tica da cultura, destacando o modo de vida campones. Schultz (1961/1964) e 
Lipton (1968) pela vertente econ6mica; os classicos marxistas Lenin (1936) e Kautsky (1970) tambem 

surgem no cenario da discussao econ6mica sobre olema. 

2 
Chayanov, op. cit., p. 53-69. 

3 
"( ... ) o grau de auto explora(:iio da forya de trabalho se estabelece pela rela(:iio entre a necessidade 

de satisfa(:iio e a penosidade do trabalho". Chayanov, op.cit., p. 81. 
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nao podem produzir. 

Pode-se afirmar que, para Chayanov, o campesinato tern como caracteristica central 

o fato de os camponeses pertencerem a uma categoria economica a parte, distinguindo-se 

da economia capitalists, como uma produc;:ao mercantil simples, destacando, tambem, a 

relevancia dada pelo autor sobre o equilibria entre trabalho e consumo pela familia, como 

forma de garantir a satisfac;:ao das necessidades da familia e a quantidade de trabalho 

empregada para satisfazi!Ho. 

0 trabalho de Chayanov sobre a produc;:ao mercantil simples ganha relevancia na 

analise contemporanea da produc;:ao familiar, uma vez que algumas praticas adotadas por 

essa categoria como, por exemplo, a do autoconsumo, podem ser explicadas como urn tipo 

de estrategia de sobrevivencia, aspectos esses que encontram dificuldade para serem 

analisados a partir de uma analise do modo capitalists de produc;:ao. 

B- 0 Campesinato a partir da Subordinac;:ao do Trabalho ao Capital 

De acordo com Robert (1986), ha urn impasse a respeito da visao dos marxistas 

sobre a questao agraria, ap6s o seculo XIX, estruturado em duas fases: ap6s excluir, em 

urn primeiro momento, o campesinato das discussoes, questionavam-se entao como 

reintroduzi-lo no debate. Se no 18 Brumaire de Louis Bonaparte Marx ve o campesinato 

"quase" como uma classe - o campesinato pode ser uma classe, urn tipo de classe em 

potencial, incompleta.< essa obra nao pode ser tomada como uma base completa de 

4 "Cada uma das familias camponesas se garantem por si s6, produzindo diretamente a maior parte 
do que consome e se procura assim seus meios de subsistencia e bern mais por uma troca com a 
natureza que por uma troca com a sociedade. A parcela, o campones e sua familia; ao /ado, uma 
outra parcela, um outro campones e uma outra familia. Um certo numero dessas familias formam um 
village e um certo numero de village, um departamento. Assim, a grande massa da popular;ao 
francesa e constituida por uma simples adir;ao de grandezas de mesmo nome, do mesmo modo que 
um saco repleto de batatas forma um saco de batatas. Na medida em que milhaes de familias 
camponesas vivem em condir;6es econ6micas que as separam umas das outras e opaem seu genera 
de vida, seus interesses e sua cultura aqueles de outras classes da sociedade, elas constituem uma 
classe. Mas elas nao constituem uma classe na medida em que nao existe entre os camponeses 
parcelarios senao que um Iugar onde a similitude de seus interesses nao cria entre eles qualquer 
identidade, qualquer ligar;lio nacional nem qualquer organizar;ao politica. E por isso que sao incapazes 
de defender seus interesses de classe em seu pr6prio nome, seja por intermedio de um Parlamento, 
seja por intermedio de uma Assembleia. Niio podem se representar a si mesmos, devem ser 
representados. Seus representantes devem ao mesmo tempo lhes parecer como seus senhores, 
como uma autoridade superior, como uma potencia govemamental absoluta que lhes protege contra 
as outras classes e lhes envia de cima a chuva e o born tempo. A influencia politica dos camponeses 
parcelarios encontra, por consequencia, sua ultima expressao na subordinar;ao da sociedade ao poder 
executivo" (Marx, 1976, p. 127). 
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reflexao sobre o campesinato. 0 impasse colocava-se entao da seguinte forma: se de urn 

lado estavam os capitalistas, de outro os trabalhadores, os primeiros explorando os 

segundos, onde estaria entao a pequena produgao parcelaria? Estes ultimos seriam uma 

classe ou seria urn grupo dissociado atraves da sociedade global?5 

Em uma das discussoes sobre o campesinato feita por Marx, o 18 Brumario, Marx 

tece algumas reflexoes acerca do campesinato frances no contexto politico de Bonaparte, 

apontando este como seu representante de classe, o "representante dos camponeses, ou 

seja, da massa do povo frances" (p. 127), mas nao do "campones revolucionario, mas o 

campones conservador; nao o cam pones que quer se libertar de sua condil{ao de existencia 

social representada pela parcela, mas o campones que quer, ao contrario, reforl{a-la; nao o 

proprio campones que quer, por sua energia, transformar a velha sociedade, em 

colaboral{ao estreita com as cidades, mas ao contrario, aquele que, estreitamente confinado 

no velho regime, quer ser salvo e levar vantagem, ele e sua parcela, pelo fantasma do 

Imperio". Para Marx, o campesinato e visto como o representante do individualismo, 6 

tradicionalismo
7 

e o seu afastamento das reivindicagoes do operariado distanciou-o das 

reflexoes acerca dessa categoria. 

Kautsky e a Questiio Agraria 

Se podemos encontrar em Chayanov todo o desenvolvimento te6rico que mostra a 

possibilidade de adaptayao e reprodugao social da produgao mercantil simples mesmo 

frente ao avango capitalista no campo, o contrario nao pode ser observado em Kautsky. 

Para esse autor, a pequena propriedade nao mostrava nenhuma vantagem frente a grande 

5 Robert, op. cit., p. 86. 

6 No 18 Brumario, Marx aponta para a grande dissociac;:§o existente entre os camponeses que, 
malgrado o isolamento que os mantinha afastados das cidades, ainda viviam afastados uns dos 
outros. "Os camponeses parcelarios constituem uma massa enorme cujos membros vivem todos na 
mesma situar;ao, mas sem estarem unidos uns aos outros por re/ar;oos variadas. Seu modo de 
produr;i!lo os isola uns dos outros, ao inves de criar relaq/5es reciprocas. Este isolamento ainda e 
agravado pelo mal estado dos meios de comunicar;ao na Franr;a e pela pobreza dos camponeses. A 
explorar;ao da parcela nao permite qualquer divisao do trabalho, qualquer utilizaqao de metodos 
cientificos, por consequencia, qualquer diversidade de desenvolvimento, qualquer variedade de 

talentos, qualquer riqueza de relaq/5es socials" (Marx, op. cit., p. 126). 

7 Nao somente os fatos colocados acima afastam os camponeses de unirem-se ao redor de 
reivindica¢es comuns, enquanto classe social, segundo Marx, mas tamrem sua o!)9iio de 
representar;iio, ou seja, de Napoleao Bonaparte, "o representante da classe mais numerosa da 
sociedade francesa, a saber, os camponeses parcelarios" (Ibidem, p. 127). 
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propriedade, e a superioridade dessa ultima era demonstrada a partir de varies fatores, dos 

quais falaremos a seguir. Par que a grande explorayao era melhor do que a pequena? Qual 

o tipo de comparayao entre as duas? Par que ela era economicamente mais rentavel? 

Kautsky fez uma interpretayao marxista sabre o desenvolvimento da agricultura 

paralelamente ao da industria. Em seu prefacio da tradu9ao francesa de La Question 

Agraire de 1900, afirmava sera ideia central de seu livre a de que a agricultura, fosse ela 

camponesa au capitalists, deixava cada vez mais de ter urn papel na sociedade, sendo 

subjugada pela industria, que tra9ava de forma cada vez mais marcante a lei da evolu91io 

agricola. Ao iniciar seu livre sabre a questao agraria, tinha como concepyao de evolu9ao 

social que a explorayao camponesa estava ameayada par dais fatores: pelo parcelamento 

e pela grande explorayao e que, seguindo esse curse, se produziria, na agricultura e na 

industria, o avan9o da grande explorayao capitalists, de urn lado, e a proletarizayao de 

outre; havia ainda uma outra corrente que preconizava o futuro da agricultura pertencendo 

a explorayao camponesa. Ao buscar saber em qual das duas concep96es estava a 

verdade, deparou-se com uma situa9ao diferente, au seja, a de que nao se devia esperar, 

na agricultura, nem o fim da grande explorayao, nem o da pequena, e a de que se encontra 

tanto a tendencia universalmente verdadeira, a proletarizayao, de urn lado, como uma 

oscilayao constante entre as progresses da pequena explorayao e as da grande.
8 

Par isso 

a pequena propriedade nao seria urn entrave para o desenvolvimento do capitalismo no 

campo, como inicialmente havia imaginado, conclusao a que chega ap6s uma analise de 

diversas situa96es encontradas no decorrer da elaborayao de seu trabalho. 

Enquanto que para Chayanov, mesmo frente ao avan90 capitalists, a produyao 

mercantil simples desenvolvia meios para se reproduzir, Kautsky nao compartilhava da 

mesma opiniao. Para este ultimo, urn dos motives que corroboravam para a nao 

continuidade da explorayao camponesa era a inferioridade, principalmente tecnica, da 

pequena em relayao a grande propriedade. Essa questao, que ocupou Iugar de destaque 

em sua obra, envolvia compreender em que dire9ao a grande propriedade mostrava-se 

mais vantajosa e qual o caminho a agricultura deveria seguir para se desenvolver em meio 

ao modo capitalists de produ9ao. Esse processo levaria, segundo ele, a sobreposiyao da 

grande sabre a pequena propriedade. 

Levando-se em conta que sua analise baseou-se em uma situa9ao de observa9ao 

8 Kautsky, 1970, p 11-IV. 
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no inicio do seculo, considera-se tambem que sua aten~;ao focalizava uma comparal(iio das 

rela~;oes de produ~;ao entre a agricultura e a industria. Assim, a racionalidade que envolve a 

produ~;ao industrial nao se compara aquela da produ~;ao agricola, por uma serie de fatores. 

Na sua analise marxista sobre a necessidade que a grande propriedade tern da pequena 

para se reproduzir (a pequena nao chega a compreender uma amea~;a, nao e concorrente, 

mas serve para suprir a escassez de mao-de-obra e ainda surge como consumidora de 

produtos produzidos pelo grande capital), a pequena aparecia como sendo o sustentacula 

do que havia de mais retr6grado na sociedade analisada por esse autor. 

Ao falar das dificuldades tecnicas para o desenvolvimento de pequenas 

propriedades, urn dos argumentos sobre os quais apoiava-se referia-se aos entraves 

provocados pela utiliza~;ao de certas maquinas, que mostravam-se pouco vantajosas 

quando utilizadas em pequenas superficies. Mesmo a questao tecnica, abordada por ele 

como urn obstaculo consideravel para o desenvolvimento de pequenas propriedades, ainda 

que analisada fora do contexto europeu, ja nao encontra sustenta~;ao na atualidade. 

Continua sua argumenta~;ao acrescentando que, ao apresentar uma justaposi~;ao da 

divisao dos trabalhos intelectual e manual na pequena propriedade, esta seria uma 

desvantagem da pequena propriedade, que nao poderia usufruir dessa divisao de forma 

proveitosa. Quanto ao uso mais racional de maquinas e implementos, Kautsky afirmava 

serem melhores aproveitadas as maquinas em grandes extensoes. Uma outra 

desvantagem apontada pelo autor referia-se a impossibilidade que a pequena propriedade 

teria de poder contar com a coopera~;ao ordenada de varias pessoas, para a promo~;ao de 

urn trabalho organizado. 

A grande propriedade, por exemplo, poderia alcan~;ar melhores pre~;os no mercado, 

menor custo por transportar grande quantidade de mercadoria, assim como teria acesso ao 

credito mais facilitado. Por fim, Kautsky apontava como uma das grandes dificuldades 

enfrentadas pelos camponeses a quantidade inadequada de alimentos que dispunham, 

gerando trabalhadores subnutridos, incapazes de realizarem trabalho suficiente que lhes 

garantisse urn nivel de vida razoavel, obrigando-os a uma auto-exploral(iio desumana para 

que pudessem sobreviver. 

Muitas vezes, investiga~;oes pautadas em aspectos puramente economicos 

sobrepoem-se a outros tipos de analise, nao considerando elementos mais subjetivos e 

abstratos que circundam o universo dos produtores familiares, ou as estrategias subjetivas 

da produ~;ao familiar. Alem disso, as vantagens listadas por Kautsky da grande propriedade 
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sobre a pequena devem ser compreendidas a partir de uma realidade observada no inicio 

do seculo, quando a massa camponesa europeia, alem de viver em condi96es bastante 

precarias, era representante de todo um passado agrario conservador, tradicional, 

individualista, valores estes vistos como incompativeis sob a 6tica marxista do avan9o 

capitalista no campo. 0 proprio autor rende-se as evidencias de que os fatos listados por 

ele a prop6sito da "maior racionalidade econ6mica" da grande propriedade nao poderiam 

ser confirmadas, pois a observayao de uma situal(ao pendular sobre a pequena 

propriedade, que ora mostrava progresses, ora nao, nao confirmou seus progn6sticos. 

Ao observar-se a produyao familiar hoje, guardada a grande diversidade de 

situa96es em que pode ser encontrada, deve ser levado em conta os niveis consideraveis 

de desenvolvimento tecnol6gico que essa categoria alcanyou em alguns paises 

conseguindo resultados de produl(ao bastante competitivos no mercado. Naturalmente que 

isso se deu em contextos especificos e pOde ser possivel porque essa camada, mais 

capitalizada, conseguiu sobreviver as custas de uma outra que, impossibilitada de competir, 

tornou-se marginalizada nesse processo. Essa situal(ao, que se deu de forma diferenciada 

em varies paises, pode ser exemplificada com o caso frances, cuja promoyao da agricultura 

familiar, ou dos agricultores melhores estruturados, a "elite" camponesa, pautou-se em um 

modele produtivista especializado - que necessita de um constante investimento e 

renoval(ao dos niveis tecnol6gicos - cujo resultado foi o empobrecimento e proletarizal(ao 

de parte dos camponeses que nao conseguiram seguir esse modele. Nao se trata aqui de 

apontar vantagens conseguidas por essa camada, uma vez que o modele produtivista 

adotado por ela deu-se em um campo de profundas transformal(oes sociais. 0 que se quer 

ressaltar e a grande variedade de situal(oes em que se apresenta hoje essa categoria, que 

engloba tanto a parcela da "elite" camponesa referida acima, como camponeses em 

situagoes economica, de produyao, tecnol6gica e social ainda bastante precanas. Alem 

disso, ressalta-se tambem que hoje, compara96es desse tipo - as vantagens da grande 

propriedade frente a pequena, inseridas no contexte atual da questao agraria, passa por 

questoes mais complexas que nao se esgotam na quadro das vantagens tecnicas. 

A respeito da discussao feita por Kautsky sobre a viabilidade da grande propriedade 

frente a pequena, uma comparal(ao nesse sentido encontraria sustental(ao nos dias de 

hoje, frente a uma realidade tecnol6gica, de mercado, diante, por exemplo, de produgoes 

familiares com um alto grau de integral(ao ao mercado e nivel tecnol6gico avanl(ado, como 

se pode observar em parcelas camponesas europeias e canadenses? Existem vertentes 
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que colocam a agricultura familiar hoje, por exemplo, como sendo o locus propicio para o 

desenvolvimento de uma agricultura sustentavel baseada em tres niveis de sustenta9ao, ou 

seja, o economico, o ecol6gico e o social (e ainda como importante nicho de produ98o de 

uma agricultura mais saudavel, organica, alem de importante produtora de alimentos) (Cf. 

Carma, 1998). 

Abrindo urn parenteses para os dias atuais e fazendo urn recorte para a realidade 

empirica pesquisada ou mesmo para a discussao sobre o parcelamento ou nao de terras 

para reforma agraria, em que a argumenta9ao sobre a explora9ao coletiva surge como 

sendo economicamente mais viavel, esse tipo de argumento pode ser rebatido. 

Sendo o assentamento pesquisado dividido em lotes trabalhados de forma 

individual, o uso do maquinario coletivo teve que se adequar as diferentes necessidades de 

uso das familias assentadas. Nesse caso especifico, a Associa9ao dispoe de quatro 

tratores, cuja utiliza9ao e coletiva, bastando para isso o encaminhamento de uma 

requisi9ao para o uso. Os assentados encontraram solu9oes para sua utiliza9ao de forma a 

poder atender a todos sem prejuizo de alguns. Em deterrninados cultivos anuais, como no 

caso do algodao, em que a grande maioria o cultiva, o prepare da terra pode ser feito em 

urn s6 periodo, passando os tratores de lote em lote. A questao sabre o tempo maior que e 

gasto entre uma troca e outra de terreno, que poderia atrasar o trabalho de urn outro lote, 

pode ser resolvido com uma planilha de trabalho e horario de utiliza9ao, com urn calendario 

que atenda a todos em urn tempo util de preparo para a planta9ao. Urn born gerenciamento 

das maquinas agricolas por parte da Associa9ao pode encontrar solu9oes, muitas vezes 

simples, para problemas dessa natureza, o mesmo servindo para tarefas como drenagem e 

irriga9ao e outras atividades especificas de manejo do solo. 

0 mesmo pode ser dito com rela9ao a divisao dos trabalhos intelectual e manual na 

pequena propriedade. Esta ultima poderia se valer desse tipo de divisao atraves da 

coopera9ao tecnica entre, por exemplo, empresas de assistencia tecnica e assentamentos, 

situa9ao essa em que as familias assentadas sao assessoradas por tecnicos, agronomos, 

tanto para a utiliza9ao mais racional das maquinas, aproveitamento dos meios de produ9ao, 

como indica9ao para a cria9ao de animais mais adequados e adaptados, entre outros. A 

observa9ao de campo dessa pesquisa presenciou esse tipo de assistencia, inclusive no 

processo de cria9ao de uma ra9a especifica de frangos em uma parcela de assentados. 

Se for observada, no assentamento, a divisao das tarefas, percebe-se que cada 

membro do grupo familiar desempenha uma fun9ao especifica, de acordo com sua 
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capacidade, habilidade e sexo. Essa divisao nao esta pautada somente em aspectos 

culturais - a mulher desempenhando determinadas func;:oes, em espac;:os especificos, e 

vice-versa - mas obedece tambem uma 16gica, uma racionalidade que tem por objetivo 

alcanc;:ar um maior aproveitamento do trabalho. As dificuldades que esses tres itens 

poderiam impor aos produtores familiares assentados podem ser superados atraves do seu 

engajamento na Associac;:ao, uma vez que a comercializac;:ao, transporte e credito pode - e 

muitas vezes e- intermediado por ela. 

Os produtores familiares assentados, embora enfrentem, algumas vezes, situac;:oes 

adversas, como uma safra que ficou aquem de suas expectativas, baixos prec;:os 

alcanc;:ados no mercado, dificuldades na comercializac;:ao, conseguem superar mementos 

de crise atraves de estrategias, como por exemplo, o autoconsumo, sem afetar de forma 

comprometedora o abastecimento alimentar do grupo domestico. 

E entendido aqui que uma discussao hoje sobre a viabilidade tecnico-economica da 

pequena propriedade e de grande importancia, principalmente frente a incorporac;:ao, nessa 

discussao, dos assentamentos rurais, que, em parte, sao formados por glebas de cerca de 

vinte hectares cada. A inconsistencia social (produtiva e economical de grandes extensoes 

de terra, no quadro geral da atual conjuntura, deve ser confrontada com as possibilidades 

de desenvolvimento da produc;:ao familiar, partindo-se, tambem, do pressuposto que e a 

produc;:ao familiar a responsavel por grande parte do abastecimento alimentar, como foi 

destacado na lntroduc;:ao deste trabalho. 

C • Duas lmportantes Analises nos Anos 70 Sobre a Agricultura Familiar EuroptHa: 

Servolin e Tepicht 

Dois autores encontram-se frente a analise da agricultura familiar no campo 

marxista: Servolin - L' Absortionde !'agriculture dans le mode de production capitaliste 

(1972) e Tepicht - Le Paysans Polonais (1973) -seguindo os dois a mesma direc;:ao, o 

abandono do "modele ingles" que preve a desaparic;:ao da pequena propriedade em 

vantagem das grandes explorac;:oes do tipo industrial.
9 

9 Tepicht (op. cit., p. 13), inicia seu livre afirmando que, passado um seculo do progn6stico de Marx 
de que todos os paises da Europa ocidental seguiriam o modele das rela¢es capitalistas na 
agricultura, representado por 3 personagens - o proprietario agricola, o empresario agricola 
capital isla e o trabalhador agricola assalariado - isso nao pOde ser confirmado pela hist6ria. Salvo em 
algumas regiiies especificas, os paises do Ocidente nao seguiram esse movimento. 
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De acordo com Robert (1986, p. 109), Servolin (op. cit.) parte da definiyao da 

produ9ao agricola como urn modo de produ9ao especifico: a produ9ao mercantil simples, 

como urn modo de produyao do tipo pre-capitalista, regida pela reprodu9ao da mercadoria e 

nao do lucre, explicando, em urn primeiro momenta, que o modele ingles nao havia se 

desenvolvido na agricultura devido aos obstaculos fundianos, ao progresso tecnol6gico a 

favor da pequena produ9ao em rela9ao a grande e ao capitalismo muito mais rigido, 

contrariamente a explorayao familiar tradicional. 

"Ciassicamente, define-se a produr;;ao mercantil simples por dais pressupostos 
principais: 0 traba/hador direto e proprietario de todos OS meios de produt;tio; 0 

processo de produqao e organizado por ele em funr;;ao dele mesmo e de sua 
profissao. 0 produto de seu traba/ho /he pertence na totalidade. 0 objetivo da 
produt;tio nao e a obtenr;;ao do lucro, mas a sobrevivencia do trabalhador e de 
sua familia, e a reprodut;(tio dos meios de produr;;ao necessaries para sua 
sobrevivencia" (Servolin, op. cit., p. 51). 

Ainda segundo Robert, tanto Tepicht como Servolin veem a economia camponesa 

como urn modo de produ9ao especifico onde a particularidade esta em se inserir em outros 

modes de produr;;ao, o primeiro distinguindo a "economia camponesa" da "produr;;ao 

mercantil simples" que, segundo ele, inclui outras atividades, como par exemplo, o 

artesanato. Estes seriam, de acordo com as ideias de Marx, os modes de produr;;ao pre

capitalistas, devendo historicamente evoluir em direr;;ao a produr;;ao capitalista, o que nao 

ocorreu com a economia camponesa. Para Servolin, a economia camponesa nao evoluiu 

em direr;;ao a uma forma capitalista. 

Nas contribuir;;oes de Tepicht (op. cit.) referentes ao campesinato, o autor assinala 

que "no dominio das forr;;as produtivas havera uma extensa sucessao de tecnicas 

disponiveis, desde as mais rudimentares ate as mais modemas, correspondendo ao 

emprego, sempre que passive/, da forr;;a de trabalho disponive/". Mostra uma diferen98 

entre sua proposta e urn habito intelectual conhecido, e que nao lhe parece justificado, 

principalmente no que se refere as estruturas, que e o de colocar a economia camponesa e 

o artesanato na mesma categoria de "pequena produr;;ao de mercado", pais a produr;;ao 

camponesa em parte nao e comercial, enquanto que a do artesanato nao tern outre fim que 

o mercado. 

Referindo-se a obra 0 Capital, Tepicht (op. cit.) afirrna que a produr;;iio mercantil 

simples, quando mencionada, nao e senao a genesis da produr;;iio capitalista e que e 

impassive! reduzir a economia camponesa a esse papel, como uma simples seqOela do 
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passado pre-capitalista, porque o apogeu de seu desenvolvimento se deu ap6s a vit6ria do 

capitalismo sobre o feudalismo. Ela e uma preparagao, como toda grande forma de vida 

social, a urn outro estado, com urn modo de insergao no capitalismo de forma particular, 

com seus pr6prios principios de existencia (que continuam a existir tambem no interior de 

economias socialistas). No seio dessas economias, forma urn sistema econ6mico diferente, 

caracterizado por quatro pontos: 

1 - can:ilter familiar (uniao entre orgamento familiar e da exploragao); 

2- relagao entre os fatores de produgao (terrae trabalho); 

3 - relagao entre a economia camponesa e o mercado; 

4 - relagao entre trabalho campones e sua renda. 10 

Sobre o primeiro ponto, "o canflter familiar da economia camponesa", destaca sua 

importancia, o sentido primeiro de sua existencia. 0 que importa em sua analise da 

economia familiar e sobretudo a dupla marca que ela carrega de urn forte individualismo 

com rela~;iio ao exterior e de urn coletivismo interne rigoroso. Esse individualismo 

coletivo se manifesta numa delimitagao do "nosso" - patrim6nio familiar - em relagao 

"aquele dos outros", ao mesmo tempo em que ha uma subordinagao severa do destino 

pessoal de cada urn ao interesse da pequena empresa familiar. Urn casamento, uma 

viagem, uma mudanya de profissao, tudo e considerado sob esse angulo. Uma das 

manifestagoes mais caracteristicas deste estado de coisas e o carater impessoal do 

trabalho e da renda do grupo. Nota-se aqui que o carater familiar ganha grande proporgao 

em relagao a dependencia de sua mao-de-obra, importante inclusive para expressar o 

carater coletivo intra-grupal (intra-familiar). A analise acerca do comportamento s6cio

econ6mico mostra que o carater essencialmente familiar dessa economia continua a se 

desenvolver, a se modemizar, paralelamente ao crescimento de sua inseryiio ao mercado, 

ao retraimento da propria familia camponesa, que de familia camponesa extensa, passa 

cada vez mais a modema familia "nuclear", conjugal. Segundo seu modele, "o carater 

familiar significa a simbiose entre 'o interior agricola' eo 'meio"' (grifo do autor).11 

As observagoes sobre o trabalho de Tepicht levam a destacar a grande importancia 

dada pelo autor ao carater familiar da produgao mercantil simples, sendo esse aspecto a 

base fundamental de sua economia. Distingue a produgao mercantil simples da economia 

10 Tepicht, op. cit., p. 18. 

11 Ibidem, p. 23. 
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camponesa (e opoe essa ultima, por sua vez, a economia de subsistencia), apontando a 

primeira como possuindo seus pr6prios principios de existencia, formando um sistema 

economico diferente, onde o can~ter familiar e destacado como sendo um dos principais 

pilares de sua sustentayao. 

No decorrer desse trabalho, sao destacadas algumas caracteristicas que norteiam a 

pratica das familias assentadas, entre elas o carater fortemente familiar do grupo 

domestico. Essa base fundamental da produyao familiar e salientada pelo "jogo" 

aparentemente contradit6rio do que foi apontado acima como um "individualismo coletivo", 

o que pode ser observado na gestao do lote, em determinadas decisoes concernentes a 

familia. Alem do carater familiar, a ligayao da produyao familiar com o mercado e conduzida 

de forma cada vez mais contundente, com vinculos cada vez mais pr6ximos. 

0 termo produifao mercantil simples e tambem utilizado por Servolin para 

caracterizar a economia camponesa como um modo de produifaO especifico, voltado para a 

sobrevivencia da familia, atraves da utilizaifao de tecnicas intensivas e mao-de-obra 

familiar, podendo dessa forma proteger-se da concorrencia da explorayao capitalista, 

embora essa coexistencia pressuponha, na maioria das vezes, uma submissao a ela. 

De acordo com Servolin (op. cit.), sob o ponto de vista da inserifao dessa economia 

mercantil simples em uma economia capitalista industrial, o produtor familiar encontra-se 

infalivelmente preso a esse sistema, no qual e impedido de participar. Para Tepicht (op. 

cit.), a economia mercantil simples relaciona-se com o mercado de forma parcial, 

distinguindo-se do "farmer'' americano ou australiano. Mendras (1984), analisa esse tipo de 

produifao, do ponto de vista de "sociedades camponesas", colocando a necessidade de 

observar esse sistema economico de forma diferente da economia industrial, prevendo o 

fim dos camponeses, alem de posicionar-se entre os que analisam a produifao mercantil 

simples a partir tambem de sua aproximaifao com o mercado. Assim, a produyao familiar 

nao se da em funifao de um modo de produifao (como um modo de produifao mercantil 

simples, como para Chayanov, 1966), mas em funyao de sua propria diversidade e 

capacidade de adaptayao, de ajustar-se de acordo com as possibilidades de acesso a terra, 

de aproximar-se do mercado, de lanyar mao do trabalho assalariado. 

Em sintese, como ja foi colocado anteriormente, para Servolin (1972), a produyao 

familiar e apresentada como sendo um modo de produifao mercantil simples, cuja 

prioridade e a reproduifao da mercadoria, e nao do lucro (a relaifao com o mercado e 

configurada pela venda de excedentes para a aquisiyao de bens que nao podem produzir, 
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nao uma rela9ao baseada no lucro), distinguindo a economia camponesa da mercantil 

simples, uma vez que esta ultima envolve outros tipos de atividades, como, por exemplo, o 

artesanato (os modes pre-capitalistas, segundo Marx). Essa visao e compartilhada por 

Tepicht (1973), para quem a produ9ao mercantil simples configura um sistema economico 

diferente, reafirmando seu carater familiar. Se, para Marx, esses dois modes de produ9ao 

sao analisados como sendo pr9-capitalistas, historicamente deveriam evoluir para um tipo 

de produ9ao capitalists, previsao esta que nao se confirrnou, segundo Servolin (op. cit.). 

Assim, enquanto que para Chayanov o produtor mercantil simples deve adequar seu 

esfor9o e trabalho equilibradamente para atender as necessidades da familia (equillbrio 

entre trabalho e consume), para Servolin (op. cit.), o pequeno produtor se ve for9ado a 

dispor de somas cada vez maiores para sua sobrevivencia e aquisi9oes de bens que nao 

produz, pois com o desenvolvimento do capitalismo industrial, bens antes produzidos 

artesanalmente pelos produtores familiares, como vestimentas e ferramentas, passam a ser 

adquiridos atraves de transa9oes monetarias, obrigando-os a acelerar cada vez mais sua 

produ9ao para a obten9ao de bens que necessitam consumir. A tendencia a uma 

aproxima9ao de proprietario de seus meios de produ9ao e freado pelo proprio sistema do 

capitalismo industrial. 

A teoria chayanoviana pede auxiliar uma parte da analise sobre a produ9ao familiar, 

mas para explicar a realidade atual, comportando varies tipos de situa9oes, M a 

necessidade de uma abordagem que permita a existencia de um continuum entre um 

modele campones e um modele empresarial, resguardados, ainda, os aspectos culturais e 

patrimoniais dessa categoria. Por sua vez, a teoria proposta por Lamarche (Coord.-

1993/1994) apresenta uma possibilidade de observar a produ9ao familiar em toda sua 

diversidade, como sera visto a seguir. 

D -A Agricultura Familiar na Sociologia Rural 

Como foi anteriorrnente colocado, o campesinato tem side analisado, no decorrer 

das ultimas decadas, a partir de diversas vertentes, sejam elas economicas ou culturais. 

Sua inser9ao no campo da sociologia rural deve-se aos primeiros trabalhos de soci61ogos 

americanos, que, a partir da decada de 20, iniciaram uma produ9ao academica distinta da 

sociologia geral e da etnologia, vindo futuramente a influenciar a sociologia europeia dos 

anos 50.12 Nesse periodo, de acordo com Robert (op. cit.), muitos trabalhos, ditos da 

12 
Robert. 1986. 
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"corrente socio16gica", come9aram a surgir nos EUA, oriundos de monografias que os 

americanos faziam sobre sociedades rurais, tanto nas Americas como na Oceania.
13 

Essas 

pesquisas acabaram por inspirar os europeus, principalmente os franceses, que tin ham um 

vasto campo de pesquisa no mundo rural campones, a partir de estudos nas pequenas 

vilas. No entanto, esses camponeses, que eles mal conheciam, nao eram na verdade tao 

estranhos assim, e esse imbricamento entre "selvagem" e citadino, diferentes e ao mesmo 

tempo parecidos, faziam parte, na verdade, de uma mesma entidade social do pesquisador, 

e "isso vai permear, de forma subjacente, todas as pesquisas empiricas de sociologia rural 

ate hoje. No entanto, desde o seu inicio, a sociologia rural compreendia um fecunda 

corrente mandsta, em seu interior, polarizada ao redor de H. Lefebvre
14 

ap6s a Segunda 

Guerra". Colocada dessa forma, a sociologia rural ja ha algum tempo se debate em tomo da 

distin9ao entre o rural e o agricola.
15 

Segundo Robert (1986), durante 20 anos, a sociologia rural foi uma sociologia de 

agricultores e tanto marxistas quanto empiristas, cada um a seu modo, achavam o mesmo. 

Um dos elementos caracteristicos do desenvolvimento da agricultura e das sociedades 

agrarias do mundo ocidental e sua diversidade estrutural. Nesse sentido, cada elemento 

te6rico globalizante devera se referir a cada uma dessas forrnas, pois elas constituem uma 

base de dados da sociologia rural no Ocidente e no Leste Europeu. Outra fonte dessa 

diversidade sao as estruturas de explora9ao, cujo fator unitario e a explora9ao familiar, 

baseada na familia e na terra, onde a familia agricola - nuclear ou grupo domestico - inclui

se economicamente em um sistema de dependencia colateral:
16 

Devido as mudan9as que 

vern ocorrendo no campo, a grande diminui9ao do numero de agricultores, a transforrna9iio 

do espa90 rural em residencias secundarias invadiram a ruralidade camponesa, abrindo 

espa9o para novas perspectivas de analise em dire9ao ao rural nao agricola, sem 

abandonar, contudo, o estudo dos agricultores e da agricultura. 

"As /igar;oes organicas tecidas entre a explorar;ao agricola e a familia implicam 
que esta ultima esteja a servir;o da unidade de produr;ao. Ha um 
entrelar;amento entre as tarefas que parecem puramente domesticas e aquelas 

13 Cf. Redfield, R., 1956; Tax, S., 1952; Mead, M., 1952. 

14 
Lefebvre, 1949-1953. 

15 Robert, 1986, p. 3-5. 

16 
Ibidem, p. 26. 
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ligadas a produr;;ao, o que e uma caracteristica essencial do trabalho 
campones. Os dois trabalhos sao indissociaveis; tudo e trabalho, mas nao e um 
trabalho nem remuneravel, pois o trabalho campones nao tem prer;;o, nao tem 
valor de troca. A forr;;a de trabalho agricola e monetariamente gratuita, 
pagando-se nao com dinheiro, mas simbolicamente no seio da estrutura 
familiar. Os resultados da unidade de produr;;ao sao aqueles que a familia 
camponesa considera como um todo, mesmo se ele e hierarquizado. E nessa 
hierarquia que se co/oca o grande problema da economia camponesa: o pai de 
familia se co/oca como chefe da empresa que nao pagaria nunca seus 

trabalhadores. A explorar;;ao familiar e ao mesmo tempo a explorar;;ao da 
familia, no sentido marxista do termo? Em certo sentido, sim, pois a mao-de
obra nao remunerada recoloca os assa/ariados agricolas nas tarefas que o 
chefe da familia nao pode efetuar. Certos agricultores tem interesse em colocar 
as esposas e os fi/hos no trabalho e e/es tambem, pois mesmo trabalhando 
sem salario, nao sao proletarios, pois consideram a terra patrimonio familiar. 
Nesse sentido, seria errada falar da explorar;;ao da familia na agricultura". 
(Robert, op. cit., p. 27-31). 

Mendras (1978-1984) sobre as sociedades camponesas, da mesma forma que 

Redfield (1956), propoe uma estreita relar;;ao entre a cidade eo campesinato, este visto em 

termos de uma sociedade: 

"se as coletividades rurais nao tem uma relativa autonomia em relar;;ao a 
sociedade englobante, fa/amos de grupos de agricultores, de grupos locais, mas 
nao de campesinato. (. . .) o cam pones se define em re/ar;;ao a cidade. Se nao h8 
cidade, nao ha campones, se a sociedade toda for urbanizada, nao h8 mais 
campones" 

17 

Essa afirmar;;ao introduz, segundo Jollivet (1972, p. 85-86), uma definir;;ao 

interessante de mundo rural, a de sociedade camponesa. A base da solidariedade social 

nao esta ligada ao sistema de produr;;ao, mas no Iugar, no sentido de localidade. Primeiro 

define o conjunto da sociedade camponesa por sua relativa autonomia com relar;;ao a 

sociedade englobante; depois, mostra como sendo composta de unidades elementares, 

elas mesmas vivendo em relativa autarquia (autonomia) umas em relar;;iio as outras. Gada 

coletividade local reproduz de forma reduzida a situar;;ao do mundo rural em seu conjunto (a 

coletividade e o microcosmo); ela pode ser considerada como totalidade social, com 

funcionamento pr6prio.
18 

17 Mendras, 1984, p. 16. 

18 
Para Mendras, a sociedade camponesa possui uma estratificavao propria, distinta daquela da 

sociedade global (1965, p. 77). Destaca ainda a estreita relar;;1io que possui com as cidades, da 
mesma forma que Redfield, op. cit. 
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Mendras (1978), urn dos fundadores da Sociologia Rural francesa, analisou a 

sociedade camponesa e suas caracteristicas particularmente no que se refere a sua 

rela9ao com a sociedade local e global. Segundo ele, 

"o tipo ideal de sociedade camponesa se define pelos cinco traQOs seguintes: 
1- a re/ativa autonomia das co/etividades camponesas frente a uma 
sociedade envolvente que as domina mas to/era as suas especificidades; 2- a 
importancia estrutural do grupo domestico na organizac;ao da vida economica 
e da vida social da coletividade; 3- um sistema economico de autarquia 
relativa, que nao distingue consumo e produc;ao e que tem relac;oes com a 
economia envolvente; 4- uma coletividade local caracterizada por relac;oes 
intemas de interconhecimento e de relac;oes debeis com as coletividades 
circunvizinhas; 5- a func;ao decisive do papel de mediac;ao dos notaveis entre 
as coletividades camponesas e a sociedade envolvente" (p. 14/15). 

Ap6s colocar a necessidade de analisar esse tipo de sistema economico, 

diferentemente da economia industrial e fazer urn estudo detalhado do modo de vida do 

que ele chamou de sociedades camponesas (1978), posicionou-se mais tarde ao lado da 

discussao dos que previam o fim dos camponeses (1984). 

Mendras (1984), ao analisar a trajet6ria hist6rica da familia camponesa, segue o 

raciocinio te6rico de Chayanov, quanto a utilizayao do modelo classico campones para 

todas as sociedades e em todos os momentos hist6ricos.
19 

De acordo com o primeiro, ao 

Iongo dos seculos as sociedades camponesas tern se apresentado sob diversas formas, 

portanto, 

"Em outras regioes do mundo, este esquema pode servir de base de 
comparac;ao e alguns de seus elementos podem ser instrumentos uteis de 
interpretagao: porem, seria perigoso ve-lo como um modelo universal, capaz 
de explicar todas as coletividades agrarias dominadas por uma sociedade 
mais abrangente. Numerosos estudos serao necessarios sabre diferentes 
sociedades que permitam construir esquemas analogos ate que se possa 
saber se existe um tipo ideal unico de campesinato universal e se o 
campones europeu, com suas variantes, nao e apenas uma especie dentre 
outras, em um genera mais amplo" (Mendras, 1984, p. 19-20). 

Considerando-se que Mendras refere-se a sociedade camponesa em rela9ao a 

19 
Uma das questiies sobre a teoria de Chayanov seria se ela poderia ser aplicada as propriedades 

familiares em outros paises, posto que ela tratava de urn tipo de exploragao familiar na Russia. 0 
proprio Chayanov acreditava que sua teoria aplicava-se melhor a paises menos povoados do que o 
contrario, ou seja, a paises onde a estrutura agraria tern sido reestruturada do que em paises com 
uma estrutura agraria rigida. Em lugares onde os camponeses nao pudessem adquirir terras, sua 
teoria teria que ser seriamente modificada. 
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sociedade local, muito importante para ele e a organiza!fiio do grupo domestico e sua 

relac;:iio com outros grupos domesticos, pois via nessa relac;:ao vicinal lac;:os importantes de 

solidariedade e ajuda mutua: 

Essa pratica - solidariedade e ajuda mutua - pode ser tomada como uma estrategia 

de sobrevivencia, pois e uma forma de assegurar que os grupos tenham acesso a varios 

bens necessaries a sua manutenc;:ao, sem que isso se tome oneroso individualmente, 

sendo a familia fundamental para esse tipo de sociedade. 0 autor niio trata da ''familia", 

mas do "grupo domestico".
20 

Esse grupo domestico tern como uma de suas caracteristicas a 

estabilidade e o alicerce patrimonial, pois uma das condic;:oes de existencia do grupo e a 

disponibilidade da terra, que por sua vez e condic;:iio para sua propria existencia. No interior 

do grupo domestico, ressalta a importancia do papel do patriarca como elemento de coesao 

do grupo, de sua estruturac;:ao e nas tomadas de decisiio. Estas, principalmente as mais 

importantes e as ligadas diretamente aos assuntos produtivos sao necessariamente 

tomadas por ele e acatadas pelo grupo.
21 

A importancia da familia - ou "grupo domestico" - na descric;:ao desse campesinato 

do qual fala Mendras refere-se a sua propria sobrevivencia, a sua reproduc;:ao social. A 

coesao do grupo familiar, fincada na autoridade patriarcal e uma das estrategias de 

sobrevivencia dessa categoria ao Iongo de seculos, e nesse sentido, apesar da grande 

heterogeneidade observada hoje, em varias partes do mundo, com respeito a agricultura 

familiar, seja em paises desenvolvidos como em regioes subdesenvolvidas, a presenc;:a 

familiar esta presente em maior ou menor grau. A realidade atual mostra uma grande 

diversidade de situac;:oes dessa presenc;:a familiar, que vai desde a muito forte ate sua 

quase insignificancia, de onde se pode depreender uma especie de continuum da 

dependencia familiar. 

Tomando-se como base a afirmac;:ao de Mendras no que se refere principalmente 

aos itens 

- organizac;:ao e importancia do grupo domestico (coesiio do grupo familiar); 

- importancia do papel do patriarca como elemento de coesiio do grupo; 

- relac;:ao com a sociedade global, 

20 "A expressao grupo domestico parece ser mais conveniente para nomear esse grupo porque 
acentua o conjunto de pessoas que vivem na casa e evoca, ao mesmo tempo, a economia domestics 
que corresponde aos interesses do grupo eo dominio que o faz viver'' (Ibidem, p. 66). 

21 Ibidem, p. 69-70. 
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destaca-se que, de acordo com o que foi observado na pesquisa empirica deste trabalho, 

tais aspectos ganham relevo quando relacionados a uma estrategia de reproduc;:ao social 

das familias assentadas. No ultimo item, a relac;:iio com a sociedade global (circundante) e 

ampliada, uma vez que sua relac;:iio com ela nao e somente depend€mcia com o mercado, 

mas tambem de dependencia politica. 

Mendras analisa o campesinato em termos de sociedade camponesa, relacionando

a a sociedade global, destacando sua relativa autonomia frente a sociedade que a envolve. 

A importancia estrutural do grupo domestico, bern como o sistema economico relativamente 

autarquico, que nao distingue consume e produc;:ao, aliados a uma coletividade intema 

fortemente coesa, conformam a sociedade camponesa analisada pelo autor. Nesse tipo de 

sociedade, a 16gica de funcionamento e uma produc;:iio voltada para o sustento da familia e 

para sua relac;:ao e dependencia com o mercado. Esta entre os que defende a importancia 

do autoconsumo para a sobrevivencia da familia camponesa. 

Por fim, para Lamarche (op. cit.), a agricultura familiar deve ser analisada sob sua 

diversidade cultural, grande heterogeneidade e capacidade de adaptac;:ao. Destaca que a 

agricultura familiar esta presente em todos os lugares onde a familia representa urn papel 

fundamental, nao se conformando em urn unico modelo, pois vai depender de seu grau de 

integrac;:ao a uma economia de mercado (ou sua exclusao), podendo tambem estar 

fundamentada em uma economia de subsistencia; depende tambem de processes 

hist6ricos e disponibilidade ou acesso a recursos, entre outros fatores. lndependentemente 

de quais sejam os sistemas s6cio-politicos, as formac;:oes sociais ou as evoluc;:oes 

hist6ricas, em todos os paises onde o mercado organiza as trocas, a produc;:ao agricola e 

sempre, em maior ou menor grau, assegurada pela produc;:ao familiar que apresenta, no 

entanto, grande diversidade de situac;:oes: 

- em alguns lugares, assume grande importancia no desenvolvimento da agricultura e de 

sua integrac;:iio na economia de mercado; 

-em outros lugares e arcaica e fundada na economia de subsistencia; 

- em outro Iugar, e mantida e reconhecida como a unica forma de reproduc;:ao social capaz 

de satisfazer as necessidades da sociedade como urn todo; 

- em outros, ainda, e excluida de todo desenvolvimento, sendo desacreditada e a custo 

tolerada, quando nao eliminada. 

Alem dessa diversidade de situac;:oes, destaca ainda a grande heterogeneidade que 

a caracteriza, nao constituindo urn grupo social homogeneo, possuindo uma enorme 
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capacidade de adaptayao, e como conceito de analise, enfrenta problemas de definiyao, 

como por exemplo: a produyao agricola repousa sempre sobre a produyao familiar? Ate 

que ponto pode-se dizer que se esta diante de uma produyao familiar? Respostas fechadas 

poderiam ser uma armadilha mas h8 a necessidade de uma defini9ao precisa, que permite 

a delimitayao do campo de estudo. Como opyao, Lamarche (op. cit.) propoe a utilizayao de 

unidades de produyao agricola onde propriedade e trabalho estao intimamente ligados a 
familia. A interdependencia desses fatores no funcionamento da propriedade engendra 

necessariamente noyoes mais abstratas e complexas, tais como transmissao de patrimonio 

e sua reprodu9ao. 

A produyao familiar pode trazer em si uma no9ao ambigua, pois h8 varias maneiras 

de se definir o agricultor: produtor, chefe de empreendimento, trabalhador da terra, entre 

outros. A produyao camponesa e familiar, mas nem todas as produ96es familiares sao 

camponesas. Essa ideia pode ficar mais clara quando se pensa na propriedade camponesa 

como sendo urn conceito de analise que define urn modelo de funcionamento bern 

particular de explorayao agricola.
22 

Neste trabalho, a produyao familiar e caracterizada como sendo urn tipo de 

produyao (agricola e, em alguns casos, nao agricolas) exercido por produtores cuja mao

de-obra e essencialmente familiar, lanyando mao do trabalho assalariado quando 

necessaria (em periodos de colheita, por exemplo), mantendo com o mercando urn vinculo 

nao tao dependente, uma vez que o autoconsumo e vital para a sobrevivencia do grupo 

domestico. 

Lamarche afirma que devido a grande diversidade desse modo de funcionamento 

familiar de produyao, nao pode estar conformado em urn unico modelo, Ionge de 

apresentarem-se de forma homogenea. Segundo ele, pode-se imaginar urn eixo em cujos 

extremes encontram-se o que chama, de urn lado, de Modelo Original - "o modelo anterior 

ao qual todo agricultor, mais ou menos conscientemente, se refere"- e de outro, de Modelo 

ideal, que se refere ao "projeto de futuro" que todo agricultor idealiza e segundo o qual 

organiza suas estrategias e decisoes. Ao Iongo desse eixo, de acordo com seus processes 

hist6ricos, disponibilidade de recursos, estariam posicionados outros modelos de produyao 

familiar tendendo mais em uma direyao ou a outra. Esse eixo sobre o qual faz sua reflexao 

acerca da explorayao familiar refere-se ao grau de interayao ao mercado da unidade de 

produyao familiar. 

22 Lamarche, op. cit., p. 16. 
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As chances de se atingir o Modelo Ideal ou de se aproximar dele, dependera da 

complementaridade do projeto do agricultor familiar junto ao que a sociedade elaborou para 

ele, podendo-se explicar, dessa maneira, ora sua domina9iio, ora sua estagnayiio, 

diminui9iio ou mesmo sua elimina9iio. Da mesma forma que as explora9oes familiares niio 

podem estar conformadas em um unico modelo, niio constituem tambem um grupo social 

homogeneo. 

"ou seja, uma formar;ao social que corresponda a uma classe social no sentido 
marxista do temo. (. . .) Em um mesmo Iugar e em um mesmo modelo de 
funcionamento, as propriedades dividem-se em diferentes dasses sociais 
segundo suas condir;oes objetivas de produr;ao (superficie, grau de 
mecanizayao, nivel tecnico, capacidade financeira, etc.)" (Lamarche, op. cit., p. 
18). 

A construyiio dos modelos Original e Ideal ajudam a situar a agricultor em rela9iio ao 

seu passado agrario e ao futuro almejado, respectivamente. 0 fato de a grande maioria dos 

produtores familiares terem como referencia um mesmo modelo anterior, isso niio significa 

que todos sejam identicos, configurando um mesmo sistema de valores, a mesma ambiyiio 

para o futuro. Mesmo havendo uma transmissiio de valores s6cio-culturais, estes viio variar 

de regiiio para regiiio, de produtor para produtor. 0 que se observa e que no modo de 

funcionamento da produ9iio familiar, pode-se reconhecer o papel de um modelo anterior, ao 

qual todo agricultor se refere, quer seja de forma consciente ou niio: o Modelo Original. Por 

sua vez, o que o produtor familiar projeta para o futuro, suas decisoes, suas estrategias 

produtivas, fundiarias e familiares, relaciona-se com o Modelo Ideal. Assim sendo, todo 

produtor familiar define-se em um modelo de funcionamento especifico, onde obedecem a 

duas 16gicas fundamentais, a saber, o papel da familia e a autonomia ou dependencia com 

rela9iio ao mercado. No que se refere ao papel da familia, em algumas situa9oes em que 

esta assume um papel fundamental no cotidiano das a96es dentro da produ9iio agricola, da 

mesma forma em que existem situa9oes onde seu papel e limitado. No intervalo desses 

dois extremos, existem multiplas varia9oes. 

De acordo com os aspectos levantados pelo autor acima referido, afirma-se que a 

agricultura familiar responde pela maior parte da produ9iio agricola, ainda nos dias de hoje, 

como ha um seculo, mas niio se pode dizer que sua reprodu9iio se da nos mesmos moldes 

nos dias atuais. Embora tenha se fixado e criado raizes, a agricultura familiar modificou-se 

como passar do tempo, a tal ponto de pensarmos se falamos do mesmo objeto; assim, niio 

se pode compreende-la nos mesmos termos nas diferentes etapas de sua evoluyiio. 
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Pergunta: estamos hoje diante de exploragoes agricolas. Antes de tudo, e preciso definir o 

que e produgao agricola familiar e Lamarche (op. cit.) define como sendo a unidade de 

produgao onde propriedade e trabalho estao intimamente ligados a familia. A 

interdepend€mcia desses tres fatores no funcionamento da produl(ao agricola engendra 

necessariamente a aparil(ao de nol(oes mais abstratas e complexas, tais como patrimonio e 

reprodugao da produgao familiar. 

"A terra nao e somente um modo de produqao, e a terra que nutre, no seu 
sentido mais profunda, nao podendo ser confundida unicamente como 
mercadoria. Adquirir terra e o alvo de toda uma vida, sua venda ou perda e 
considerada uma desgraqa; e o fundamento do patrimonio; ela adquire todo o 
seu valor quando ana/isada no quadro familiar e em uma 6tica de reprodur;ao 
social" (Lamarche, 1977, p. 445/446). 

Neste trabalho, a tradigao refere-se ao passado agrario com o qual todo agricultor, 

de certa forma, se identifica, enquanto que o projeto de futuro que o produtor familiar 

idealiza estao presentes na maneira como direcionam suas estrategias. Como sera visto 

adiante, o trabalho de campo, tendo como locus empirico o assentamento, buscou 

demonstrar como os agricultores familiares conduzem suas estrategias produtivas e 

familiares, no sentido de buscar urn ajustamento entre a tradigao e a modernidade: 

enquanto oriundos de urn passado que tern como base urn referencial pautado em urn 

modo de vida e de trabalho pautado na tradigao, quando se analisa seu projeto familiar de 

futuro, atraves da educal(ao e profissionalizagao dos filhos, percebe-se que M urn 

movimento de busca no sentido de se ajustar a uma outra realidade, idealizada, voltada 

para o futuro. 

A revisao te6rica dos autores acima mencionados, em suas diversas vertentes, 

procurou destacar a importancia de se contextualizar essa categoria a partir de sua 

trajet6ria hist6rica para que se possa compreende-la frente as novas situal(oes impostas 

por realidades diferenciadas com as quais depara-se no mundo contemporaneo, assim 

como os principios norteadores que utiliza nos processos de adaptagao e reprodugao 

social. 

0 capitulo seguinte procura apresentar urn quadro da agricultura familiar brasileira a 

partir de suas principais correntes, desde a decada de 50 aos dias atuais, enquanto que o 

Capitulo Tres discute as estrategias de reprodugao social de produtores rurais familiares 

atraves da pluriatividade, fechando a primeira parte deste trabalho. 
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CAPiTULO DOIS 

A AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL 

0 presente capitulo apresenta as principais vertentes que tem discutido a 

agricultura familiar brasileira nas ultimas decadas, bem como sua inserc,:ao no contexto 

dos movimentos sociais rurais no Brasil, numa introduc,:Bo a discussao sobre os 

assentamentos rurais de reforma agraria, focalizando o surgimento do MST - Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - como um dos pontos fortes de organizac,:ao e 

mobilizac,:Bo das massas rurais dos ultimos anos, influenciando inclusive o surgimento de 

outros movimentos a sua semelhanc,:a e sua importancia ja hist6rica para a reforma 

agraria brasileira. 

A agricultura familiar brasileira tem sido, nas ultimas decadas, foco de inumeros 

trabalhos, sendo extensa a bibliografia sobre o tema.' A exemplo do que ocorre em outros 

paises, e pesquisada sob varias perspectivas, nao s6 do ponto de vista s6cio

antropol6gico, mas e tambem relacionada, por exemplo, ao desenvolvimento sustentavel 

e a agroecologia.2 

Dada a grande dimensao que assumiu a pesquisa sobre a agricultura familiar, a 

seguir sao colocados alguns dos trabalhos que mais se destacaram sobre esse assunto, 

nas suas diferentes vertentes, nas quatro ultimas decadas, sendo alguns dos autores 

mencionados considerados hoje referencias para a pesquisa sobre o tema. Assim, o 

objetivo do presente capitulo e destacar as principais correntes te6ricas que, desde os 

anos 50 aos dias atuais, vem discutindo essa categoria, sob diferentes enfoques. 

MOller (1951, apud Queiroz, 1976:12) foi pioneira ao definir os sitiantes como 

sendo responsaveis pelas plantac,:oes que cultivavam, trabalhando com a ajuda familiar e, 

ocasionalmente, com urn ou dois assalariados, podendo ser proprietaries da terra ou nao. 

Podem ser definidos por quatro caracteristicas fundamentais: 1- trabalho independente; 2 

1 Cf. Antuniasi et al. (1988). 

2 Cf., entre outros, Canuto e Silveira, (1994); Costa, C. (1992); Graziano da Silva, (1997). 



- economia domestica; 3 - cultivo atraves de tecnicas rudimentares; 4 - mobilidade 

espacial. Foi precursora dos estudos que tomavam "como unidade btlsica de analise o 

sitio - pequena propriedade de trabalho familiar, que constituia nOcleo base de um tipo 

especifico de economia e cultura. Posteriormente nas decadas de 60 e 70, o sitiante sera 

considerado o campones brasileiro".3 

Candido (1964) iniciou suas pesquisas no sentido de conhecer a vida do caipira, 

em urn periodo de transiyao: em urn primeiro memento, observou que, se por urn lado 

havia as "modalidades antigas" que se caracterizavam pela rusticidade e apego as 

normas religiosas, por outro, havia a presenya de uma crescente secularizac,:ao, apoiada 

por urn tambem crescente individualismo. Candido notou ser essa transic,:ao uma 

"manifestac,:ao espiritual" ligada a mudanc,:a da sociedade. 

A partir dessas observac,:oes, o pesquisador foi percebendo certos problemas 

ligados a vida do caipira nessa fase de transic,:ao que serviriam como ponto de partida 

para conhecer certos aspectos basicos, chegando entao aos problemas econ6micos e 

tomando como base a questao da subsistencia. Assim, o autor investigou o meio de vida 

caipira e sua vida social, forma de organizac,:ao e ajuste ao meio, permitindo compreender 

esse modo de vida caipira, atraves de uma analise de sua realidade economica, cujas 

orientac,:oes te6ricas se fundamentaram ora na antropologia, ora na sociologia. 

Candido (op. cit) utiliza o termo "caipira" para designar culturalmente a populac,:ao 

tradicional rural. Exprime urn "modo de ser, um tipo de vida, nunca um tipo racia/';
4 

restringindo-se a area hist6rica paulista, apresentando como objeto de seu estudo os 

parceiros, por fazerem eles parte de urn grupo "menos estabilizado e integra na vida 

social e economica do homem do campo",
5 estando, no entanto, ligados a urn tipo de vida 

tradicional. A analise dos parceiros da-se frente as transformac,:Oes sociais promovidas 

pela urbanizac,:ao e sua ayao exercida sobre eles. 

A partir das pesquisas de Muller e de Candido, nos a nos 60, surgem trabalhos que 

procuram focalizar o mundo rural e a cultura caipira sob a 6tica de sua organizac,:So social 

e relacionados a tecnificac,:ao da agricultura, os processes de modemizac,:ao da 

agricultura, industrializayao e urbanizayao, sendo a unidade basica de analise o bairro 

3 Antuniassi, 1994, p. 100-101. 

4 Candido, op. cit., p. 22. 

5 Ibidem, p. 91. 

39 



rural.6 

"0 "bairro rural" e considerado a unidade mfnima de vida economica e social, 
em que as relar;oos sociais encontram um ponto de referencia. Trata-se de um 
grupo social formado de famflias que se dedicam ao mesmo tipo de trabalho e 
professam a mesma religiao. As festas religiosas tem grande importancia na 
sociabilidade do grupo. Do ponto de vista da localizagao no espar;;o, constitui 
um grupo de vizinhanga que adquire contomos de uma unidade administrativa, 
menor que a vi/a, pertencente a um determinado municipio ou distrito. Assim 
entendido, o "bairro rural" nao e estudado em si mesmo, mas como parte da 
sociedade global e, portanto, sofrendo os impactos dos processos de 
transformagao da sociedade brasileira. "Bairro rural" e um concerto geografico 
de localidade usado por Lyn Smith como unidade mfnima de povoamento, 
equivalente aos grupos de vizinhanga dos E.U.A" (Fukui, 1979, apud 
Antuniassi, 1994, p. 101/102) 

Segundo Queiroz (op. cit.), a classificayao que poderia ser dada aos sitiantes 

(como desenvolvida por Redfield (1956/1964) e mais tarde retomadas por Mendras 

(1978), na Franya, o sitiante tradicional brasileiro classifica-se como um campones, sendo 

duas as orientayoes principais em tomo do termo: 

1 - hist6rica- Marc Bloc (1960) sobre o mundo rural frances; 

2- s6cio-antropol6gica- Robert Redfield (1956/1964), que definiu estes conjuntos em um 

contexte s6cio-econ6mico e antropol6gico. 

Segundo essa autora, o campesinato brasileiro esta fadado ao desaparecimento, 

pois a tendencia da agricultura e de organizar-se cada vez mais sob a forma capitalista, 

voltada para o lucro e para o mercado. Essa mudanya e observada primeiramente no 

nivel do consumo: o campones consumia produtos por ele pr6prio produzidos e s6 

secundariamente adquiria produtos do mercado. A medida em que ha uma maior 

interferencia das cidades na vida do campones, seus habitos de consumo vao se 

alterando, acarretando em uma das causas de sua decadencia (p. 29). 

Queiroz (1976, p. 29), ao falar desse campesinato, coloca como seus trayos 

diferenciadores os seguintes fatores: o campones e um trabalhador rural, cujo produto se 

destina primeiramente ao sustento da familia, sendo o excedente destinado ao mercado 

ou nao; devido ao carater da produyao, (abastecimento alimentar da familia, 

primeiramente), e policultor. 0 carater essencial definidor de campones e o destino dado 

ao produto, govemando este todos os outros elementos correlacionados a ele. 

A partir do momento em que o lavrador se dispoe a plantar para vender e o destino 

6 
Antuniassi, op. cit., p. 101. 
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de sua produgao se modifica, sua organizayao de trabalho tambem se modifica, ou seja, 

somente os brayos da familia nao sao mais suficientes para atender essa nova 

organizayao. E nesse sentido que a autora aponta o desaparecimento do campesinato: 

fala do campesinato classico, cujas estrategias produtivas baseiam-se na mao-de-obra 

familiar e as relagoes que mantem com o mercado sao bastante fracas. Com o crescente 

avanr;;o capitalista exercendo pressao sobre esse tipo social especifico, a tendencia seria 

mesmo sua desagregayao. 0 cuidado para a analise da agricultura familiar hoje seria no 

sentido de observar o Iugar que ocupa em relayao a familia e ao mercado. E essa posiyao 

que ira direcionar a observayao dessa categoria, considerando-se toda a sua 

heterogeneidade. 

Os trabalhos acima citados utilizam, em sua maioria, a categoria "camponeses",7 a 

partir de uma linha te6rica que privilegia seus aspectos culturais. A partir dos anos 70, 

com o impacto da modernizagao da agricultura, os autores direcionam seu olhar para as 

relagoes entre a agricultura familiar e o capital. Assim, pode-se encontrar desde trabalhos 

que enfocam preferencialmente a trajet6ria e reproduyao social dessa forma de produyao, 

como os que analisam a organizar;;ao do trabalho e subordinayao ao capital, ate aqueles 

cuja atenyao e direcionada a organiZagao do trabalho familiar. 

As decadas de 1970/80, principalmente, foram o periodo de grande produyao 

7 
A conceitu~ de campesinato na sociologia brasileira foi tema de numerosos debates ha alguns 

anos. Velho (1978) discute a noyao de campones, afirmando que "na literatura cientifica, e mais 
ainda, na literatura politica, tem-se utilizado essa expressao de uma fonna um tanto indiscriminada. 
Contra isso levantou-se Caio Prado Jr., argumentando a favor da uti/izayao mais precise da nogao 
de campones, reservada, entao, para designer exc/usivamente o pequeno agricultor que e 
empresario de sua propria produr;;ao". De acordo com Prado Jr. (1966, p. 201-5, apud Velho, op. 
cit., p. 97), "a massa rural brasileira tem sido indiscriminadamente assimilada, no seu conjunto, a 
um campesinato. lsto e- se queremos dar a essa expressao "campesinato" um conteudo concreto 
e capaz de delimiter uma realidade especifica dentro do quadro geral da economia agraria -
trabalhadores, pequenos produtores autonomos que, ocupando embora a terra a titu/os diferentes 
- proprietaries, arrendatarios, parceiros ... - exercem sua atividade por conta propria. Esse tipo de 
trabalhadores, a que propriamente se aplica e a que se deve reservar a designayao de 
"camponeses~ forma uma categoria economica-social caracterizada e distinta dos trabalhadores 
dependentes que nao exercem suas atividades produtivas por conta propria e sim a servir;;o de 
outrem, em regra o proprietario da terra que, nesse caso, nao e apenas proprietario mas tambem e 
principalmente, empresario da produr;;ao. Os trabalhadores de que se trata neste ultimo caso, sao 
empregados e suas relar;;Oes de trabalho constituem prestar;;Oes de servir;;o. Observaremos por ora 
que e a categoria de trabalhadores empregados e nao de camponeses propriamente, que pertence 
a grande maioria da populayao trabalhadora rural brasi/eira. E os trabalhadores empregados 
constituem nao somente essa maioria, mas ainda ocupam os principais e decisivos setores da 
economia agraria do pais. Trata-se ou de assalariados puros (quando entao a relayao de emprego 
com respeito ao proprietario, empregador e empresario da produr;;ao e indisfarr;;avel), ou de 

meeiros que s6 fonnalmente se asseme/ham a parceiro propriamente, mas sao de fato 
empregados, tanto quanta os assa/ariados". 
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sabre agricultura familiar a partir de estudos de casas. Nessa vertente s6cio-antropol6gica 

sabre o campesinato brasileiro, estao as pesquisas realizadas pelo Museu Nacional do 

Rio de Janeiro. Entre esses trabalhos, pode-se citar Garcia Jr. (1975),8 Heredia (1977), 

Moura (1978), Fukui (1979), Sigaud (1979), Brandao (1981-1983). 

Entre os trabalhos que inserem a discussao do campesinato brasileiro do ponto de 

vista das rela96es capitalistas, pode-se citar a obra de Martins (1981), que a exemplo de 

muitos estudos realizados nessa epoca sobre o campesinato brasileiro, faz uma 

retrospectiva das origens do campesinato tradicional a luz de sua relayao com o 

coronelismo, as lutas e movimentos camponeses e conflitos, buscando tra9ar a trajet6ria 

camponesa e sua sujeiyao ao capital. Martins (1986) tern dedicado sua pesquisa na area 

de sociologia rural e nesse campo podem ser encontrados ainda trabalhos cujo enfoque e 

direcionado para discussao da (rna) redistribuiyao de terras e todo o conflito que recobre a 

questao fundiaria X trabalhadores rurais.9 

Na mesma linha do autor acima citado, encontra-se Soares (1981), Velho (1976), 

Santos (1978). Paralelamente a esses trabalhos, encontra-se Vinhas (1972), cuja obra 

apresenta-se entre as que defendem a ideia de uma estrutura agraria do tipo latifundio 

semifeudal ou pre-capitalista. Seu trabalho toma como categorias de analise os 

camponeses, a burguesia rural, proletariado e latifundio, ao falar da estrutura social do 

campo brasileiro. 

Wanderley (1988), ao pesquisar sabre os agricultores familiares de Leme (SP), 

aponta, entre outras coisas, alguns tra9os da agricultura familiar menos evidentes quando 

pesquisados. Ao lado dos trayos caracteristicos dessa categoria, como acesso a terra, 

propriedade dos meios de produyao e trabalho familiar, coloca como sendo importantes 

para sua reproduyao social aspectos como especializa9ao, adoyao de inova96es 

tecnol6gicas, paralelamente ao autoconsumo, migra9ao ou proletariza9ao parcial da 

familia (a essas estrategias, poderiamos juntar, numa discussao mais atual, a 

pluriatividade e a pratica de atividades nao agricolas como formas de garantir sua 

autonomia), colocando que seriam esses ultimos trayos tambem definidores de uma certa 

contradiyao desse agricultor familiar inserido em uma sociedade capitalista. 

Seguindo uma linha de analise s6cio-economica, encontram-se Kageyama e 

8 E assinalada aqui a influencia dos trabalhos de Palmeira (1971-1976), principalmente nos 
trabalhos de Garcia Jr. e Heredia. 

9 Martins, 1984. 
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Bergamasco (1989/90) que, atraves de tabula~oes especiais do Censo Agropecuario de 

1980, procuraram responder a duas questoes basicas: o numero de produtores agricolas 

familiares do Brasil e sua importancia economica nos anos 80, considerando-se, ainda, 

sua heterogeneidade, fazendo uma comparayao entre suas principais caracteristicas e as 

da empresa capitalista. 

A vertente economica que analisa a agricultura familiar vem sendo pesquisada sob 

diversos matizes, como por exemplo, atraves dos trabalhos de Abramovay (1994) e Jose 

Elida Veiga (1994). 

A agricultura familiar tambem vem sendo alvo de pesquisas e programas 

institucionais, como o PRONAF e estudos da FAO. Surgido da necessidade de se pensar 

politicas publicas para o setor, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar surgiu em 1995, elaborado pelo Ministerio da Agricultura e Reforma Agraria e 

Secretaria Nacional de Desenvolvimento Rural. De acordo com seu texto, o Programa 

busca ''fortalecer o segmento da agricu/tura familiar no Brasil, contribuindo para a 

construr;ao da cidadania no campo, modemizar;ao do interior e seguranr;a alimentar da 

sociedade brasileira". Desde sua criayao, muitos ja foram os projetos, propostas e 

mudan~as a partir do texto original, mas de concreto para os agricultores brasileiros, 

muito pouco ou quase nada foi feito. lnstitucionalmente, a agricultura familiar segue como 

tema de discussao de inumeras reunioes, mas os projetos propostos nao tem gerado 

resultados concretes. 

Ainda de acordo com o PRONAF (op. cit.), afirma-se que a agricultura familiar tem 

sido afetada por fatores ditos extemos, que fogem do controle dos produtores rurais, 

como por exemplo, nao fazer parte de politicas publicas nacionais, estaduais e municipais 

de desenvolvimento; ineficiencia dos servi~os agricolas de apoio a agricultura; terra 

insuficiente e de ma qualidade; credito rural insuficiente; tecnologia agropecuaria que se 

encontra distante de sua realidade; alto pre~o dos insumos. Como fatores intemos, sao 

apontados: falta de consciemcia dos agricultores familiares de que podem se unir e 

transformar sua realidade; dificuldade de identificar as causas intemas de grande parte de 

seus problemas, considerada a falta da educa~ao formal e informal; ineficiencia na 

administra~ao da propriedade, entre outros. Com base nesses fatores acima apontados, o 

Programa busca implementar politicas que possam suprir esse lado fragil da agricultura 

familiar. Como justificativa para o desenvolvimento de tais politicas, ressaltam a grande 

importancia da agricultura familiar para o abastecimento alimentar brasileiro. Sobre a 

oferta de alimentos para o mercado intemo proporcionada pelo segmento da agricultura 
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familiar, o texto afirma que em uma area tres vezes menor, produz uma quantidade de 

alimentos igual ao segmento patronal, mas com a diferenc;:a de que produz para alimentar 

a populac;:So brasileira e nao para exportac;:So, como o outro setor. 

No rol das pesquisas institucionais, encontram-se os trabalhos realizados pela 

FAO, entre eles o realizado em convenio como INCRA (1996), onde a agricultura familiar 

brasileira e apresentada a partir de tres caracteristicas principais, a saber: 

"a) a gestao da unidade produtiva e os investimentos nela realizados e feita 
por individuos que mantem entre si lagos de sangue ou de casamento; b) a 
maior parte do trabalho e igualmente fomecida pelos membros da familia; c) a 
propriedade dos meios de produqao (embora nem sempre da terra) pertence a 
familia e e em seu interior que se realiza sua transmissao em casos de 
falecimento ou aposentadoria dos responsaveis pela unidade produtiva" (p. 4). 

Nota-se que aqui abre-se um espac;:o para os agricultores familiares que fogem da 

classificac;:ao tradicional da agricultura familiar, caracterizados tambem pela posse ou nao 

da terra. Dessa forma, o relat6rio FAO inclui os trabalhadores sem acesso a terra dentro 

da categoria, discutindo entao a questao da reforma agraria, incluindo esse segmento nas 

politicas publicas agrarias e de desenvolvimento sustentavel. Nesse Relat6rio, a 

agricultura familiar foi delimitada de acordo com os seguintes criterios: 

"a) a direqao dos trabalhos era exercida pelo produtor; b) nao foram realizadas 
despesas com servic;:os de empreitada; c) sem empregados permanentes e 
com ntimero medio de empregados temporarios menor ou igual a quatro ou 
com um empregado permanente e ntimero media de empregados temporarios 
menor ou igual a tres; d) com area total menor ou igual a quinhentos hectares 
para as regioes Sudeste e Sui e mil hectares para as demais regiaes" (p. 5). 

Retomando o que foi colocado no inicio desse trabalho, a agricultura familiar, 

como afirma Lamarche (1993), e um segmento que pode ser encontrado em diversas 

partes do mundo, sob diversas formas, podendo apresentar-se sob diferentes matizes, 

podendo ser muito proxima ao modelo campones ou bastante integrada ao mercado. 

Como pOde ser visto ao Iongo desses dois primeiros capitulos, sua diversidade pode ser 

notada tambem nas diferentes vertentes que se dedicam a estuda-la. Muitas sao as 

categorizac;oes, denominac;:oes e noc;oes que giram em tomo do termo agricultura familiar 

que podem gerar confusiies quando se trata de conceituar essa categoria. Dado o 

dinamismo com que vern se transformando a agricultura, as relac;:oes sociais nesse meio 

e a estrutura agraria brasileira, novas formas sociais surgem em meio a situac;:oes que 
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muitas vezes a teoria nao da conta de explicar. Como fechar em uma camisa de forc;:as 

urn segmento social que se apresenta sob multiplas varia<;Oes e cada vez mais 

estendendo-se nas mais diferentes atividades, escapando do escopo do rural? Como 

analisar esse agricultor familiar que lanc;:a suas estrategias de sobrevivencia muitas vezes 

fora do espago agricola? A nogao de agricultura familiar conferta teoricamente a todos, ao 

colocar essa categoria sob formas tao abrangentes. Se pode ser colocado como urn fato 

que urn trabalhador rural assentado faz parte do universe te6rico da agricultura familiar, 

resta saber de que tipo de agricultor se esta tratando, pois ele pede apresentar-se sob 

multiplas varia<;Qes. Este trabalho procura compreender as diversas relagoes em torno 

desse segmento, considerando-se a multiplicidade de situagoes com que se deparam os 

novos produtores rurais, inseridos em uma realidade que sugere a presenc;:a de urn 

modele alternative de produtor rural que, mesmo fazendo parte de urn quadro agricola 

familiar, entende-se, quando necessario, a outras atividades (nao agricolas). 

Nas decadas de 80/90, surgem trabalhos relacionando a agricultura familiar aos 

assentamentos rurais de reforma agraria, desde sua viabilidade s6cio-econ6mica, 

perspectiva da educayao, composiyiio familiar, atividades agricolas e nao agricolas e 

muitos outros. Estas pesquisas serao mais detalhadas a seguir. 

Assentamentos Rurais de Reforma Agraria 

Movimentos Sociais Rurais 

E enfocada aqui a trajet6ria dos movimentos sociais rurais no Brasil nas ultimas 

decadas e seu papel preponderante na consolidayiio dos assentamentos, enfatizando o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra por sua atuayiio e organizagao junto aos 

trabalhadores rurais. 

Conforme Gohn (1997, p. 143), a contribuiyiio de Touraine sobre os movimentos 

sociais tern como ponte de partida o paradigma acionalista, quando elaborou uma teoria 

das condutas e comportamentos socials a partir de uma analise dos movimentos sociais, 

nos a nos 60. Nessa fase, 

"( .. .) o merito da abordagem de Touraine residia na importancia conferida aos 
sujeitos na hist6ria - ou atores, como ele os chama - como agentes dinamicos, 
produtores de reivindicar;Oes e demandas, e nao como simples representantes 
de papeis atribuidos de antemao pelo Iugar que ocupariam no sistema de 
produgao. 0 dinamismo dos sujeitoslatores e vista em termos culturais, de 
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confronto de valores (uns sao afirmados e outros sao reivindicados). Estes 
elementos, Touraine denomina-os "dialetica de criagao e controle" 

Para a concepgao acionalista, o movimento social e visto como uma agao de um 

grupo, de um ator coletivo. E nesse periodo que Touraine coloca como tres pressupostos 

basicos para a existencia dos movimentos sociais as nogoes de classe, nagao e 

modemizagao. lnfluenciado pela teoria da modemizagao, nos anos 70 parte para a 

analise dos movimentos sociais nas sociedades dependentes, comparando-os aos 

movimentos sociais das sociedades dominantes. Nesse ponto, destaca como elementos 

constitutivos dos movimentos sociais o ator, seu adversario e o que esta em jogo no 

conflito. E no final dos anos 70 que ele abandona a via marxista de analise dos 

movimentos sociais para se concentrar sobre a agao social de outros grupos.
10 

Em artigo 

publicado em 1973, afirma que os movimentos sociais 

"( .. .) fa/am de si pr6prios como agentes de liberdade, de igualdade, de justiya 
social au de independencia nacional, au ainda como ape/a a modemidade au 
a liberar;ao de forr;as novas, num mundo de tradir;oas, preconceitos e 
privilegios" (Touraine, 1978, p. 35, apud Gohn, 1997, p. 145). 

Para Touraine, a teoria dos movimentos sociais desenvolve-se ao redor das agoes 

coletivas, das lutas, dos atores. A partir dos anos 80, passam a ser elementos 

constitutivos de sua obra a definigao do ator social, a de seu adversario, a do campo de 

disputa e a do campo de conflito: "os movimentos sociais sao ar;6es coletivas que se 

desenvolvem sob a forma de lutas ao radar do potencial institucional de urn mode/a 

cultura, num dado tipo de sociedade".
11 

Nos anos 90, volta a repensar sua teoria sobre os 

movimentos, a partir de sua transformagao na sociedade capitalista, da propria sociedade 

e do mundo do trabalho, afirmando a necessidade de se repensar os movimentos sociais 

na atualidade, dada as grandes e recentes transformagoes sociais e a globalizagao.
12 

Em sintese, a concepgfio de Touraine (op. cit) sobre os movimentos sociais, de 

uma forma mais abrangente, podem ser entendidas a partir dos seguintes pontes 

colocados a seguir, primeiramente de seu contexte hist6rico, do qual nao podem ser 

dissociados: 

10 Gohn, op. cit, p.142-145. 

11 Ibidem, p. 149. 

12 
1 bidem, p. 150-152. 
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"0 movimento social e a conduta coletiva organizada de um ator de c/asse 
lutando contra seu adversario de c/asse pela direc;ao social da historicidade de 
uma co/etividade concreta" (p. 1 04). 

Essa luta pela direyao social da historicidade passa tambem por embates culturais: 

"Os movimentos sociais nao sao nem os acidentes nem os fatores de 
mudanc;a; sao a ac;ao coletiva dos atores de nivel mais elevado, dos atores de 
c/asse, que lutam pe/a direc;ao social da historicidade, quer dizer, das grandes 
orientac;aes culturais pelas quais uma sociedade organiza normativamente 
suas relar;Qes com seu meio. A analise das sociedades deve fazer reaparecer 
os movimentos sociais antagonicos e seus jogos cu/turais comuns detras da 
fa/sa positividade da ordem, das categorias da pratica social e detras das 
ideologias" (p. 40). 

Da mesma forma que analisa sua relac;ao direta com os aspectos conflituosos da 

sociedade dada, os agentes sociais orientam suas ac;oes coletivas enquanto classe, no 

sentido reivindicatorio. Dessa forma, a analise de Touraine sobre os movimentos sociais 

mostra que sua busca nao vai necessariamente ao encontro de uma sociedade mais 

modema ou avanyada, mas sim, de uma outra sociedade, daquela que possa atender as 

necessidades dos atores que conduzem o processo social. Os movimentos sociais estao 

amparados sobre urn processo historico, contra os interesses do poder do sistema, em 

defesa de sua cultura e de sua coletividade; se embasam sobre sua propria experiemcia, 

em seu proprio destino. 

"Em primeiro Iugar, eu defino os movimentos sociais como as condutas 
socialmente confiituosas mas tambem culture/mente orientadas e nao como a 
manifestaqao de contradir;Qes objetivas de um sistema de dominaqao ( .. .). Em 
segundo Iugar, a aqao dos movimentos sociais nao e dirigida 
fundamentalmente contra o Estado, mas pode ser identificada a uma ac;ao 
politica pela conquista do poder, ela e uma aqao de c/asse, dirigida contra um 
adversario propriamente social (. .. ). Enfim, um movimento social nao e o 
criador de uma sociedade mais modema ou avanc;ada que aquela que ele 
combate; ele defende, em um campo cultural e hist6rico dado, uma outra 
sociedade" (p. 107-108). 

Assim, esse autor nao dissocia as orientac;oes culturais acima citadas das 

situayaes de conflito, intrinsecamente inseridas no interior da vida social, bern como de 

urn campo cultural (p. 104-105). Toda situayao de mudanya social, que pressupoe urn 

dado movimento social, esta perrneado por conflitos em relayao aos atores e as esferas 

de poder, por onde permeiam os embates reivindicatorios, poder esse definido por 

Touraine nunca como apropriac;ao, mas como dominayao. Na sociedade industrial, o 
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conflito se da na esfera do capital X trabalho, na formayao de uma sociedade sem 

classes, enquanto que na sociedade p6s-industrial o conflito esta entre sistema X ator, 

onde esse ultimo gerencia seus interesses, seu proprio destino. 

"De um /ado, o sistema se dissolve nas relac;oes entre os atores; de outro, o 

ator desaparece esmagado pelas leis do sistema e da estrutura. De um /ado, 
tudo e mudanc;a; de outro, tudo e ordem. Posic;Des igua/mente inaceitaveis" (p. 
78-79). 

E nessa situac;ao de conflito, de reivindicac;oes e de embate social, ou mesmo de 

perman€mcia ou reproduc;ao social, isto e, em situac;oes de mudanya, que os atores 

adotam suas estrategias de ac;ao: 

''A mudanya impfje a adaptac;ao da organizac;ao social a um meio em 
constante transformac;ao e a eliminayao de toda referencia aos principios 
metasociais. Ele substitui aqueles nao por novos valores, mas por condutas 
racionais e instmmentais" (p. 63). 

No entanto, todo movimento de mudanc;a esta sujeito tambem ao seu inverse, e as 

resist€mcias as mudanyas surgem em oposic;ao aqueles que de fato assumem os riscos: 

"( .. .) e preciso colocar em oposiyao (. . .) as estrategias pobres e defensivas as 
quais sao a base da esca/a social das estrategias diversificadas ofensivas e 

inventivas dos empreendedores e assumir riscos, porque eles podem ser mais 

limitados e me/hores calcu/ados. '"
3 

E esse mesmo autor, citado por Touraine, Crozier, que afirma que, enquanto se 

observa a sociedade burocratica sufocada por suas regras, Ia mesmo, onde se encontram 

as regras mais formalizadas e mais detalhadas, as zonas de incertezas e conflitos podem 

surgir pela intervenyao do meio, do mercado, pela aparic;ao de novas tecnicas ou 

simplesmente pela presenya de incidentes. 

"0 poder pertence aqueles que podem controlar as zonas de incertezas, tomar 
as iniciativas e explorar as novidades, se instalar fora das regras, em uma 
pa/avra, as elites. Nao e nada mais que a capacidade de introduzir, de dirigir e 
de utilizar a mudanc;a. A este pensamento, que e a ideologia de todas as elites 
dirigentes, prontas a fustigar as resistencias a mudanc;a que se opoem as 

suas iniciativas e as suas conquistas, e preciso responder primeiro que os 
empreendedores, os chefes, nao sao somente os agentes de movimento, que 

e/es criam tambem uma ordem e as barreiras para lhes proteger" (p. 64). 

Para Scherer-Warren {1987), os movimentos sociais sao definidos como 

13 M. Crozier. Le Phenomime Burocratique. Paris, Seuil, 1963, apud. A. Touraine, op. cit., p. 64. 
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"uma aqao grupal para a transformaqao (a praxis) voltada para a realizac;ao 
dos mesmos objetivos (o projeto) sob a orientaqao mais ou menos consciente 
de principios valorativos comuns (a ideologia) e sob uma organizac;ao diretiva 
mais ou menos definida (a organizac;ao e sua direqao)" (p. 20). 

Caldart, ao referir-se mais especificamente aos movimentos sociais no campo, 

afirma que podem ser entendidos como 

"um tipo particular de movimento social que se processo no contexto 
especifico das relay6es sociais do meio rural, embora guarde relaqao com o 
conjunto da sociedade. Sao os movimentos e organizac;oes de trabalhadores 
rurais ( ... ) que lutam por melhores condic;aes de vida no campo, o que 
necessariamente vem exigir transformac;oes profundas nas relac;aes sociais 
vigentes, no modelo dominante de desenvolvimento rural e na estrutura 
agraria do pais" (p. 3). 

Neste trabalho, os movimentos sociais estao sendo entendidos como a 

organizaqao de indivfduos com reivindicay6es e ideais semelhantes, a partir de uma 

"vontade coletiva" que tentam assumir, atraves da pratica, agi5es coletivas que possam 

culminar em beneficios concretes comuns ao grupo, consideradas suas necessidades 

num dado memento hist6rico e seu contexto cultural. 

No Brasil, os movimentos sociais, relacionados ao meio rural sao historicamente 

conhecidos, sendo destacados aqui os de decadas mais recentes, a partir da decada de 

40, no sentido de enfocar os principais movimentos que desencadearam os processes 

mais recentes de organizayao social no campo, cuja bandeira de luta se identifica com as 

propostas hoje defendidas. Entre os principais autores que pesquisam os movimentos 

sociais no Brasil, encontra-se Medeiros (1989), destacando as lutas dos posseiros, dos 

arrendatarios, as campanhas salariais e as Ligas Camponesas, entre outras. 

A partir da decada de 40, periodo de aceleragao da industrializayao no pais e 

intensificayao das discussi5es sobre o atraso da agricultura e a necessidade de sua 

modemizayao, surgem reivindicagi5es de setores ligados aos trabalhadores do campo. 

Data do inicio dos anos 50 os conflitos ocorridos como consequencia da luta dos 

posseiros, na regiao conhecida como Formoso e Trombas, em Goias; no sudoeste do 

Parana e a luta dos arrendatarios, em Sao Paulo. Paralelamente as lutas pela terra nesse 

periodo, tambem ganham relevancia as campanhas salariais postas em pratica pelos 

trabalhadores. Como principal manifestayao de luta pela posse da terra no periodo, no 
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entanto, estao as Ligas Camponesas, origim3rias de reivindicac;;oes de trabalhadores 

rurais de Pernambuco. E. tambem nessa epoca que acontecem manifestac;;oes sobre a 

necessidade de discussao sobre a reforma agraria, discussao essa interrompida com o 

golpe de 1964. A partir de entao, tem-se como foco de resistencia de luta o movimento 

sindical, malgrado a intensa repressao politica em torno de sua constituic;;ao, alem de 

alguns setores ligados a igreja. E. no final da decada de 70 e inicio da decada de 80, com 

o esgotamento do periodo de repressao e em meio a manifestac;;oes e discussoes que 

exigiam a abertura democratica e anistia, que surgem os primeiros sinais de organizac;;ao 

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do qual fala-se mais detidamente no 

t6pico seguinte. 

0 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

0 surgimento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra acontece em 

urn periodo de abertura democnitica na decada de 80, como consequencia de uma serie 

de acontecimentos e fruto da organizac;;ao de movimentos socials rurais no sui do pais. 14 

14 De acordo com Fernandes (1996), o MST nasce a partir da organizal;iio de trabalhadores rurais 
nos municfpios de Ronda Alta e Sarandi, quando, em maio de 1978, cerca de mil familias, que 
desde 1968 arrendavam terras na reserva dos indios Kaigang de Nonai, tiveram que decidir par 
sua retirada devido a constantes conflitos com os indios, que reivindicavam a totalidade de sua 
reserva. Das familias despajadas, 700 parmaneceram acampadas em Sarandi!Ronda Alta e nao 
tendo para onde ir, foram alojadas no Parque de Exposil;iio lntemacional de Esteio. Destas, 550 
foram transferidas para o Estado do Mato Grosso (Projeto de Coloniza9iio Cooparativa 
Agropecuaria Mista Canarana Ltda.), 128 familias foram assentadas em Baje (Cooparativa Mista 
Acegua Ltda. ), e os que parrnaneceram, sob o ar.oio de entidades e da lgreja Cat61ica, passaram a 
realizar assembleias para discutir sua situa!;iio. 4 

Ap6s uma tentativa fracassada de ocupa9iio da 
fazenda Sarandi, em junho, 110 familias ocuparam 14 meses mais tarde as glebas da Madeireira 
Carazinhense - Maquila, e ap6s sofrerem pressiies e ameayas, foram aceitas palo Govemo 
Estadual como candidatos a futuros assentados. Em setembro de 1979, 20 famflias realizaram 
uma ocu~ na fazenda vizinha, a Brilhante, tambem em Ronda Alta; em outubro, nova 
ocupa!;iio, contando com 150 familias, na fazenda Anoni, municipio de Sarandi, da qual sao 
despejadas, surgindo dai o Acampamento da Encruzilhada do Natalino; em outubro de 1985, 1500 
familias, de 40 municipios do nordeste e noroeste do Rio Grande do Sui, organizadas palo MST, 
ocupam a fazenda Anoni. A partir destas ocupa<;iies cresce o movimento de ocupa<;iies de terra 
em varios Estados, atraves de diversas denomina<;iies: MASTRO - Movimento dos Agricultores 
Sem-Terra do Oeste (Parana); MASTES (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra do Sudoeste 
(Parana); Movimento dos Sem-Terra do Oeste do Estado de Sao Paulo; Movimento dos Sem-Terra 
de Sumare (Sao Paulo), entre outros. A dissemina9iio, atraves da lgreja e pala imprensa, dessas 
expariencias, fortaleceu e incentivou os trabalhadores a se organizarem, a discutirem entre si e 
realizarem encontros nacionais para troca de expariencias, sempre com o apoio da CPT, ja 
organizada a nivel nacional. Em 82 foram realizados importantes encontros, como o regional 
Centro-Sui, em Medianeira - PR, e o nacional, promovido pela CPT, em Goiania, com a 
participa!;iio de 16 Estados. Em janeiro de 83 foi realizado outro encontro em Chapec6, SC, de 
onde surgiu a Coordena9iio Regional Provis6ria, reunindo representantes do RS, SC, PR, SP e 
MS. Outros encontros, ainda no mesmo ana, foram realizados em Arayatuba - SP, Gloria de 
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Tambem faz parte do contexte do surgimento do MST a modemiza9iio da 

agricultura com suas conseqOencias desastrosas para os trabalhadores rurais. como 

expropria9iio. exclusiio, perdas salariais, desemprego, migra9iio rural-urbana. A exclusiio 

social. atingindo milhares de trabalhadores niio s6 na no campo como tambem na cidade, 

impele a organiza9iio de massas de trabalhadores excluidos em tomo de urn movimento 

com o qual se identificam e que buscam reivindicar. atraves dessa luta. espayos e 

condiyoes de trabalho negados. 

De acordo com Sader (1988). "o impacto dos movimentos sociais em 1978/evou a 

uma revalorizar;ao de praticas sociais presentes no cotidiano popular, ofuscadas pelas 

modalidades dominantes de sua apresentar;Bo". Na formayiio do movimento. a partir da 

conquista de seu espayo politico e de socializayiio. os trabalhadores puderam elaborar 

praticas e formas de luta que os levaram a uma amplia9iio do sentido da luta pela terra. 

que alem do seu aspecto economico. mostra-se tambem como urn projeto socio-cultural 

que possibilita a transforrnayiio de suas pr6prias realidades. 15 

Conforme Stedile e Gergen (1993), o MST tern como caracteristicas principais o 

fate de ser urn movimento de massas. ao mesmo tempo que urn movimento politico e 

sindical. Como fatores que determinaram seu surgimento. encontram-se os fatores de 

ordem economica. sociais e politicos. alem do contexte de abertura democratica que 

possibilitou a inser9iio dos trabalhadores rurais na luta e organiza9iio em tomo de suas 

reivindicayoes. Destaca ainda: 

- suas reivindicayees e objetivos: desapropriayiio dos latifundios. de terras de 

propriedades de multinacionais, alem de defenderem uma politica voltada para o pequeno 

produtor. Tambem entram em sua pauta de reivindicayoes a autonomia para terras 

indigenas. a desapropriayiio de terras pr6ximas a ayudes no nordeste para fins de 

assentamentos de trabalhadores rurais; investigayiio e puniyiio para crimes contra 

trabalhadores rurais. cobranya de lmposto Territorial Rural. alem de serem contra a 

colonizayiio dirigida. 

- suas formas de ayao. sua pratica: em urn primeiro memento. os trabalhadores se 

organizam em grandes grupos para negociayiio com as autoridades e 6rgaos do govemo; 

depois. utilizam como formas de pressao. ocupayoes de terras. prayas e predios publicos. 

Dourados e Niviraf - MS. Em janeiro de 1984 foi realizado um encontro nacional em Cascavel -
PR. 

15 Fernandes, op. cit., pp. 68-69. 
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bloqueio de rodovias, acampamentos, tendo na resist€mcia "uma atitude politica coletiva, 

urn instrumento de /uta" (p. 56). As caminhadas e marchas sao vistas tambem pelo 

Movimento como importantes formas de pressao sobre os govemantes, uma vez que 

esse tipo de mobilizayiio chama grande atenr;ao da populayiio, assim como os jejuns 

publicos e greves de fome tambem sao considerados importantes instrumentos de 

sensibilizar;ao da opiniao publica. 

Para Fernandes (1996), sao elementos fundamentais do MST a praxis, elaborada 

a partir da presenr;a da lgreja, atraves das CESs, transformadas em espayos de reflexao 

sobre a vida cotidiana e discussao sobre os direitos. Data de 1975 a criayiio da CPT -

Comissao Pastoral da Terra, como decorremcia desse processo de inserr;ao da lgreja na 

pauta de discussoes sobre a questao agraria e organizar;oes dos trabalhadores rurais. 

- forma de organizar;ao do MST: Coordenar;ao Nacional; Direr;ao Nacional; Coordenar;ao 

Estadual; Direyiio Estadual; Coordenar;oes Regionais; Coordenayao de Assentamentos e 

Acampamentos. 

- estrutura do MST: Congresso Nacional; Encontro Nacional; Coordenayao Nacional; 

Direr;ao Nacional - Secretaria Nacional; Setores Nacionais (Relar;oes lnternacionais; 

Secretaria Nacional; Sistema Cooperativista dos Assentados; Frente de Massa; 

Educayao; Formar;ao; Comunicar;ao; Finanr;as; Projetos) (p. 83). 

-sua ideologia, em torno de orientayees de cunho marxista oriundas de outros paises. 

Assentamentos Rurais 

Em meio as discussoes sobre a questao agraria no Brasil,16 o que se tern de 

concreto hoje sao os assentamentos de reforma agraria,
17 

resultado de pressoes de 

16 As discuss6es sobre reforma agrana no Brasil, hoje amparadas em ampla bibilografia, 
remontam ao final dos anos 40, vista por Getulio Vargas como uma possibilidade de ser incluida 
nos seus pianos de govemo. A questao e bastante discutida nos anos 50 e inicio dos anos 60, 
quando, como golpe militar de 1964, seu enfoque ganha novos rumos. A respeito desse lema, cf. 
Jose Graziano da Silva (1971/1994). A questao agraria brasileira e discutida por Martins (1975), 
confrontando essa questao com a modernizar;;iio e industrializar;;ao no Brasil. Outra obra de 
referencia sobre as rela9(ies sociais no campo brasileiro, ressaltando as especificidades e 
condi9(ies do b6ia-fria e D'lncao (1975). 

17 ':A segunda metade da decada de 80 foi proficua em destacar assentamentos-modelos, 
fundamentados na matnz da produr;ao coletiva elou associativista, em franca alusao ao projeto 
defendido pelas organizar;6es ligadas a igreja, aos tecnicos progressistas do Estado e as 
dificuldades de recursos financeiros. Nesse campo, vern ganhando peso duas outras formas de 
abordagem: a integrar;§o aos mercados e o patamar tecno/6gico. No primeiro caso, tem-se 
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movimentos sociais de luta pela terra e adotados oficialmente como metas de governo 

como uma soluyao para a sempre adiada reforrna agraria. Sua origem data de urn pouco 

mais de uma decada e seu surgimento coincide tambem com o periodo de abertura 

politica e democratizayao do pais. A bibliografia a respeito dos assentamentos aponta 

para diversos tipos de analises realizadas no decorrer desse relativamente curto periodo 

de existencia que, de certa forma, sao ainda insuficientes para conclusoes a respeito de 

deterrninados fatos socials que vern ocorrendo no interior dos assentamentos. Estes, a 

partir de sua propria configurayao, apesar do ideal do coletivismo, estariam permeados 

por conflitos internes, engendrados a partir de disputas internas pelo poder, gerando 

tensoes, deixando clara a heterogeneidade existente. A junyao de trajet6rias de familias 

de origem tao distintas em urn espayo comum tern gerado tensoes dentro dos 

assentamentos e chamado a atenyao dos pesquisadores, interessados em compreender 

o funcionamento da 16gica intema da pequena produyao familiar em uma situayao de 

"espayo criado", e e nesse espayo onde certas noyoes se impoem frente aos ideais de 

socializayao, trabalho coletivo, mobilizayao de luta, organizayao politica. E quem sao os 

atores socials desse meio criado? 0 que buscam, quais sao suas metas? Estao todos de 

acordo, as finalidades sao comuns? 

Em Busca de Novas Categorizac6es 

Ainda em busca de uma conceituayao para a categoria "assentado", Esterci et aL 

(1992) colocam a discussao sobre ate que ponto os assentados podem ser caracterizados 

como pequenos produtores, ou seja, se os assentados estariam imbuidos de todas as 

caracteristicas tradicionalmente marcantes dos pequenos produtores, dos produtores 

familiares. 

"Muitas vezes parece que, logrando acesso a terra, depois de perfodos mais 
ou menos longos de pressao e reivindicac;Bo, e uma vez investidos, de alguma 
forma de controle sobre a terra, a tend{mcia e a diluigao das demandas, 
interesses, e da propria identidade dos 'assentados' num segmento maior de 
pequenos produtores. A preocupagao se desloca para questoes tais como a 

afirmado a necessidade de nao se entender os assentamentos como "guetos", e buscando 
altemativas de coloca((ao de produtos agropecuarios nos mercados, sobretudo em nivel regional. 
Estas altemativas tem privilegiado a integra((Bo com agroindustrias (Leite, 1989) ou mesmo a 
possibilidade de intemalizar a produ((Bo industrial nos pr6prios assentamentos (Maluf e Bilbao, 
1988)" (Esterci et aL, 1992, p, 11). 
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produqao, a produtividade, assistencia tecnica, politicas de credito, etc. De 
fato, isso acontece e e passive/ ouvirem-se de grupos de recem-assentados 
referindo-se a si mesmos como pequenos produtores, procurando estabe/ecer 
vincu/os politico-administrativos com esse segmento maior, ainda que, no seu 
conjunto, nem todos os pequenos produtores passem necessariamente, pelos 
mesmos processos de enfrentamento" (Esterci et al. ,op. cit., p. 8). 

A conceituayao desses trabalhadores, muitas vezes de origens bastante distintas, 

nem sempre rurais, e, em alguns casos, exercendo atividades dentro e/ou fora do 

assentamento nao ligadas a esfera do "agricola" - rural, mas nao necessariamente 

agricola - leva a necessidade de se repensar as denominaqoes e categorizaqoes 

apressadamente impostas a eles. Em alguns casos, e clara a identificayao com o conceito 

de agricultor, produtor ruraL E o que traria de "novo" esse agricultor assentado, esse 

produtor familiar rural assentado? Em primeiro Iugar, sua propria condiqao de assentado, 

de acesso a terra, ao credito; suas formas de organizayao, economica, politica, familiar, 

produtiva. Sua condiyao diferenciada do agricultor ''tradicional" pode levar esse novo 

produtor rural a organizar-se, a direcionar suas estrategias no sentido de garantir, a si e a 

sua familia, sua reproduyao social nesse novo espayo no qual esta inserido. Se o tenmo 

"pequeno" produtor familiar nao e cornu mente usado para designar o produtor familiar em 

algumas paises, como por exemplo, na Franya, como foi visto na primeira parte deste 

trabalho, uma vez que a agricultura familiar pode abranger urn segmento de produtores 

rurais que nao se configuram como "pequenos" produtores rurais, no Brasil, esse setor- o 

da produyao familiar - ainda e marcado pela presenya dos pequenos. De acordo com a 

afinmaqao de Lamarche colocada na introduqao deste trabalho, referir-se a esse setor 

somente em termos de agricultores que mantem urn nivel de produqao baseado em 

tecnicas tradicionais, com baixos indices de tecnificayao e Ionge do processo de 

modemizayao, e excluir urn segmento da produyao familiar pautado em niveis de 

tecnificaqao bastante avanyados, podendo, mesmo com mao-de-obra reduzida, produzir 

para o mercado de fonma competitiva. Da mesma forma, e colocada aqui ambigOidade 

que ha por traz do termo agricultor familiar, se o que se considera sob a 6tica do novo 

produtor rural familiar e aquele segmento que trabalha, vive e produz no meio rural, com 

trabalho familiar, mas as atividades nem sempre sao somente direcionadas a agricultura. 

Bergamasco et al. (1990), procuram na origem do assentado uma resposta a 

questao relativa a sua inserqao no novo complexo dos assentamentos e sua relayao com 

o passado: 

"Na maior parte das vezes, os trabalhadores nunca foram proprietarios, nem 
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sequer suas familias ate a terceim gemgao, o que nao afasta a 
mem6ria/presenya viva da relagao com a te!Ta" (p. 269). ( ... ) "Pam os 
assentados, cujo passado, remota ou presente, foi marcado pela condigao de 
arrendatario, parceiros ou pequenos proprietarios, a te!Ta ainda e a expressao 
de um projeto de vida" (p. 272) (grifo meu). 

Perguntam: "quem e o assentado: um ex-proletario, futuro pequeno produtor 

capitalizado?" (p. 269), recorrendo a diferenciat;:ao pam localizar teoricamente essa 

categoria. 

A busca por novas categorizayiies em tomo do assentado passa necesariamente 

pela identificat;:ao com a terra, tanto no passado como no presente, ou seja, do passado 

trazem a "memoria agraria", o que ajuda a explicar a relat;:ao presente com a terra. Se 

engajam-se em um movimento de luta pela terra, alguma "identificat;:ao" tem com ela. Ou 

seria a terra apenas o locus da manifestayao da luta, da transforrnayao? Sao ainda 

palavras das autoras: 

'i<l chegada na area recoloca para esses sujeitos a relagao te!Ta e /uta. Sao 
justamente esses sujeitos que constroem relat;Oes sustentadas pela 
solidariedade recriada como espayo politico de resisttmcia" (p. 272) (grifo 
meu). 

Terrae luta, entao, surgem, respectivamente, na "mem6ria/presenya viva da relagao 

com a te!Ta" e na esfera da mudanya, transforrnat;:ao; solidariedade, categoria resgatada 

da tradiyao (das ajudas mutuas) e da modemidade (recriada em forma de luta e 

resistencia). Em meio a esses dois universos, e apontada uma categoria em construt;:ao: 

"A passagem a condit;ao de assentado e a diversidade nao pode ser 
explicada por meio de eixos anafiticos mecanicistas. Nao se tmta de uma 
transposicao mecanica atmves da qual o trabalhador deixaria a condicao 
anterior e passaria imediatamente a assumir uma outm. Tal processo, Iongo, 
comporta sonhos, frustrat;Oes, realidade. Para poder pensar o assentamento 
como categoria em construgao, faz-se necessaria recupemr sua origem e 
alguns dos sonhos que os movem" (p. 274) (grifo meu). 

No que se refere especificamente a esfera do assentamento, de acordo com Andrade 

et al. (1989), os terrnos "assentamento" e "assentado" foram criados a partir de uma 

necessidade da burocracia do Estado, para a ordenayao e realocayao de recursos 

fundiarios sendo, portanto, uma criayao a partir da esfera tecnica e nao politica. 

"Os termos 'assentamento' e 'assentado' (e simi/ares) poderiam ser tornados 
como se seus conteudos fossem evidentes em si mesmos, mas h8 tentativas 
importantes no sentido de conceitua-los. Pam Andmde et a/. (1989), por 
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exemplo, o termo 'assentamento' parece ter surgido no ambito da burocracia 
estatal, e refere-se as diversas etapas da aqao do Estado ao visar a 
ordenaqao e reordenaqao de recursos fundiarios. Seria, portanto, uma 
categoria datada, cujos conteudos sao pr6prios das instancias onde foi, a 
principia, formulada. Sugere, segundo os autores, que as aqaes 
desencadeadas sejam vistas como de ordem tecnica e nao politica; que os 
objetivos visados sejam a alocaqao de populaqoes e a resoluqao de 
problemas s6cio-economicos; pretende que a seleqao dos 'beneficiaries' se 
faqa com base em critenos tecnicos. Supoe ainda que a preocupaqao, por 
parte do Estado, seja, primordia/mente, com a produtividade e a viabilidade 
economica. Passando ao Estado toda iniciativa, as populaq6es pensadas 
como 'beneficiarias' dessas aq6es, seriam destituidas de seu carater ativo e, 
como intetpretam os autores, jamais sao lembrados como 'ocupantes; grupos 
que lutaram pelo acesso a terra e que podem ser entendidas como agentes 
transformadores de suas condiq6es de vida" (Andrade et al., op. cit., apud 
Esterci et al., op. cit., p. 5-6). 

Paulilo (1994) refere-se aos assentados como "pequena produyao assentada", 

utilizando, paralelamente, o termo "pequena produyao agricola" para a produqao familiar, 

e faz a seguinte indagayao: "os produtores assentados podem ser identificados como que 

se considera pequena produqao agricola no Brasil?" A essa questao, reporta-se a uma 

outra discussao, que e a dos conceitos de "pequena produqao" e "campesinato", 

discussao ja levantada no Capitulo Dois dessa tese. Com relayao a esse debate, a autora 

se coloca da seguinte forma: 

" ( .. .) acredftamos que se a pequena produqao assentada, por um /ado, pode 
apresentar diferenqas significativas de outros grupos camponeses, 
principalmente com relaqao a participaqao politica, elaboraqao compreensiva 
da rea/idade e presenqa de organizaqoes coletivas, ela mantem uma 
semelhanqa importante: busca de reproduqao enquanto pequeno produtor 
rural e nao assalariado, seja urbana, seja rural" (p. 194). 

Ha ainda outros autores que analisam os termos pela 6tica dos movimentos 

sociais que, ao assumirem esses termos, transformam seu conteudo e os adaptam as 

suas lutas e reivindicaif(ies. 

"(. . .) Ao assumirem esses termos, os trabalhadores, atraves de sua aqao 
politica, os vao modificando e acrescentando outros conteudos associados 
aos processos de /uta em que se encontram envo/vidos. Criterios de seleqao 
sao questionados; a propria forma de exploraqao da terra e objeto de 
argumentaqao politica; sao impostas novas formas de demarcaqao, 
organizaqao e reorganizaqao do espac;o. Assumem-se, pais, como 'atores', 
contrapondo-se ao Estado e a ordem vigente (ver, por exemplo, Franco, 1992; 
Vieira, 1990; Vianna, 1988)" (Esterci et al., op. cit., p. 6). 

E os atores sociais em questao, como se interpretam a si mesmos? Absorvem 
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simplesmente os termos que lhes sao impastos ou apresentam e incorporam outras 

noy5es?18 

Nesse trabalho, toma-se os assentamentos rurais como um espar;o de reprodu{:iio 

social da agricultura familiar, levando-se em conta os aspectos especificos desse espar;o 

social, onde os atores tem trajet6rias por vezes semelhantes mas nao homogeneas. 

Como aspectos especificos, considera-se a no{:iio de um "espar;o artificialmente criado", a 

cujo acesso acederam por meio de pressoes politicas atraves de movimentos sociais e 

organizar;Oes coletivas. Dessa forma, diferenciam-se dos produtores rurais tradicionais 

por seu acesso diferenciado a terra, credito e organizar;ao em tomo de reivindicar;oes 

concretas (como educa{:iio, saude, habita{:iio). 

Assim sendo, os assentados sao analisados aqui sob a 6tica dos novos produtores 

familiares rurais,
19 

no sentido de que nao se configuram entre aquela categoria cujas 

caracterfsticas principais referem-se ao agricultor familiar "tradicional", mas no sentido de 

que se referem a uma outra 16gica de organizar;ao familiar, polftica, profissional e 

produtiva. A forma como planejam e organizam suas estrategias sociais de reprodur;ao 

dentro do assentamento, as formas de organizar;ao polftica, de reivindica{:iio, de 

associativismo, os colocam frente a um outro paradigma da pequena produ{:iio. 

Uma questao que tem sido alvo de muitos debates entre varies autores e a 

questao da heterogeneidade entre os agricultores-assentados, para quem as trajet6rias 

individuais ja trazem em si mesmas experiencias variadas de trabalho que podem ter 

conseqoencias diretas em seus projetos de vida: 

"se as 'assentados' tern trajet6rias diferenciadas - passando ou nao par 

experiencias de trabalho urbana, mais ou menos prolongadas, tendo tido na 

propria area rural inserr;aes diversas na produr;ao (como b6ia-frias, 

arrendatarios, posseiros, pequenos proprietarios) - o significado da terra no 

seu projeto de vida e, portanto, o carater politico da propria reivindicagao par 

18 Brandao (sld, pp. 112/113), em "Os nomes do trabalho", refere-se as diferentes dsignag6es dos 
trabalhadores rurais da regiao de Catut;aba, S.P. De acordo com esse autor, "mais motivado do 
que os outros o nome comum que requalifica o trabalhador da terra e lavrador. Ao contrario do 
caipira, que habita um modo de ser depreciado, ou do sertanejo, que vive ainda em um Iugar 
natural indesejado, o /avrador habita o trabalho que o define: tanto entre as pessoas que fa/am 
quanta nos cadastros do INCRA, onde o lavrador, tambem proprietario, se ve refletido como um 
"dono" e um trabalhador. Este e, portanto, um termo de um amplo sistema de nominagao de 
pessoas atraves do trabalho (. .. )". Lavrador, em toda a regiao, "e toda a pessoa que se ocupa e 
vive do/com o trabalho da "lavoura~ (. . .) e aquele que planta por oposigao aquele que cria". Mas 
"antes de significar aquele que "mexe com lavoura~ lavrado qualifica aquele que trabalha na raga 
sozinho ou associado a mao-de-obra do grupo domestico". 

19 Como utilizado por D'lncao, 1991. 
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terra, pode variar muito. Como, entao, pensar a possibilidade de um projeto 
politico comum, de uma identidade que informe a a9ao coletiva desses 
segmentos uma vez assentados?" (Esterci, 1992, p. 9). 

Por outro lado, ha o argumento segundo o qual mesmo apesar de toda a trajet6ria 

diferenciada antes do assentamento, essas experiencias podem servir a uma maior 

percep9ao no sentido de estimular o consenso comum e praticas coletivas, nao sendo 

descartado, no entanto, os conflitos internes que podem surgir no perfodo do 

assentamento, quando sao feitas op9oes sabre questoes polfticas, praticas produtivas, 

entre outros: 

"Um outro enfoque poderia ser assim resumido: apesar da heterogeneidade, 
das formas de inserc;ao diversas na produQao, das diferem;as ate de recursos 
e trajet6rias, os momentos anteriores ao assentamento estimu/am o consenso, 
tendendo a minimizar os conflitos intemos. 0 contrario acontece no momenta 
do assentamento, quando se explicitam e se agudizam diferencia¢es de 
varias ordens: referem-se tanto a trajet6ria de vida quanta de alinhamentos 
politicos, a constituit;;ao da unidade produtiva (familias com capacidade de 
trabalho e necessidade de consumo diferenciadas), assim como a origem." 
(Esterci, op. cit., p. 9). 

Nesse processo de construyao coletiva de urn novo espa9o, o que se observa em 

muitos casas e que este acaba por configurar-se como urn espa9o de conflitos internes, 

devido a grande heterogeneidade observada entre as famllias assentadas.20 Uma 

explicayao para essa situayao seria buscar, atraves da analise da trajet6ria individual dos 

sujeitos que compoem o assentamento, elementos que possam esclarecer esses 

conflitos, pais segundo Medeiros e Esterci (1994), reduzir a complexa teia de rela9oes 

que e o assentamento a apenas uma seria empobrecedor. 

Giacobbe (1994), ao analisar grupos familiares de assentados, parte da observayao 

do desenvolvimento das rela9Cies entre o grupo social em questao e agentes e institui9oes 

(lgreja, Estado e Movimento dos Trabalhadores Sem Terra), procurando dimensionar as 

novas formas de organiza9ao da produyao, direcionando a discussao para as "relaQOeS 

20 
A discussao sabre a heterogeneidade entre as familias assentadas ja foi bern explorada no 

trabalho de Zirnrnennann (1994). Ao analisar urn assentarnento no Rio Grande do Sui, nota a 
grande heterogeneidade entre as familias existentes, discutindo a partir de entao a dinarnica 
intema de organiza900 social e produtiva. Seu estudo privilegia "os mecanismos sociais intemos 
associativos e dissociativos que interferem na consolidaqao do projeto de 'ser co/ono"'.

20 

Reconhecendo essa heterogeneidade, as familias buscarn urn novo carninho rurno a 
hornogeneiza<;ao atraves da comercializa<;ao direta de seus produtos, elirninando assirn o papel do 
intennediario, procurando superar a subordinagao ao capital comercial. Como detentora de terras, 
as farnilias buscarn sua autonornia atraves de sua "transformar;Bo em produtores diretos de seus 
meios de vida e de mercadorias". 
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farniliares especificas produzidas historicarnente ao Iongo de trajet6rias desse grupo 

social" (p. 28). E discutida a questao do assentamento como urn "espa9o social", ou seja, 

urn espayo de relayoes sociais, e nao urn espa9o geografico: "fazern parte de urn espaqo 

social aqueles agentes ou instituiq6es que nele sofrern efeitos ou que neles os 

produzern, 21 sendo portanto, urn espaqo construido e nao dado ernpiricarnente" (p. 23). 

Em busca de solu!f(ies praticas para a manutenyao das familias nos lotes 

conquistados, sao muitas as alternativas, mas nem todas sustentadas por aqueles que 

vivem o assentamento do lado de fora. Como e sabido, o Estado surge nesse cenario 

como orientador da forma de gestao, impondo desde o infcio o associativismo como forma 

de operacionalizar o credito, que nao e concedido individualmente. Compreender o papel 

do Estado na organizayao dos assentamentos torna-se fundamental para se chegar ate 

suas formas de configura9ao que acabam gerando as tensoes acima colocadas, mesmo 

porque esse tipo de gestao atraves do associativismo nem sempre e reconhecido pelos 

pequenos produtores, no que se refere as interfer€mcias em seu ritmo e forma de 

trabalho, e nas tomadas de decisao intema das familias. As estolhas individuais das 

familias ficam amea9adas, gerando conflitos e ate mesmo exclusao. 

Nesse sentido, toma-se importante analisar o papel do Estado junto aos 

assentamentos nao s6 a partir da viabilizayao do espayo, credito e assistencia tecnica, no 

sentido de interferencia, mas tambem no sentido de parceria na concretiza9ao de 

projetos, como na area de educayao, de apoio a cooperativas, infra-estrutura (construyao 

de estradas intemas, escolas, postos de saude, eletrificayao, telefonia). Nesses termos, o 

Estado muitas vezes se resume a repassador de verbas para a viabilizayao de projetos, 

para a formayao de mao-de-obra capacitada; outras vezes, entra em parceria com 

universidades, como em casos de capacitayao e forma9ao de professores, como no caso 

do PRONERA, ou no apoio de projetos como de irrigayao ou mecaniza9ao agricola. 

No que se refere as analises sobre a eficiencia economica dos assentamentos,22 

estas apontam para urn sentido animador, mas tao importante quanto isso e o significado 

21 Bourdieu, 1989, apud Giacobbe, 1994. 

22 Algumas pesquisas, baseadas em estudos de case, podem ser encontradas em Leite, 1987; 
1988; Veiga e Beze Jr., 1985, entre outros. Outros trabalhos ainda, analisam a reproduyao 
economica em assentamentos rurais: BNDS, 1989; Guanzirolli, 1990, Maluf e Bilbao, 1988; 
Tavares et al., 1979; Zamber1am e Florae, 1991, entre outros. 
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social que se revela na configura~o dos assentados (a respeito das estrategias de 

viabiliza~o economica dos assentados, ver entre outros, Guanzirolli (1994); Zamberlam 

(1994). 

De acordo com Castro (1995, p. 117), nas discussoes sobre assentamentos rurais no 

Brasil, tanto sua forma organizativa como de auto-reprodu~o. surgem como elementos 

fundamentais de analise. Na concep~tao do MST, o individualismo seria um produto 

capitalista, enquanto que a busca pelo coletivo estaria ligada ao ideal de vida mais justa, 

dai sua importancia: 

"A inserr;ao da produr;ao familiar em urn projeto co/etivo pode gerar uma serie 
de tensoes. Na medida em que a famflia passa a fazer parte de urn grupo 
maior, as assentados, podem surgir tensoes entre as projetos familiares e a 
organizar;ao da produr;ao, par urn /ado, e as projetos coletivos, par outro. Em 
primeiro Iugar pode ocorre urn choque entre a autonomia na definir;ao das 
estrategias de reprodur;ao familiar e nas diretrizes tragadas pela organizat;ao 
ou movimento" (p. 126). 

Tao importante para a implanta~o dos assentamentos sao os movimentos que lhe 

deram origem, como a presenya do Estado como viabilizador. De acordo com Medeiros e 

Esterci (op. cit., p. 13), a forma como o Estado atua sobre a questao agraria surge sob 

varias formas, tanto no sentido de reconhecer problemas e situayaes de conflito, como 

propondo solu~toes. Alem disso, e ainda o Estado que, "constituidos as assentamentos, 

impoe determinados padroes de organizat;ao da produgao, criagao de organizag6es, etc., 

que acabam par gerar intemamente novas formas de diferenciat;ao". Nesse contexte, a 

associa~tao surge como fator importante de organiza~tao, fortemente vinculada a obten~o 

de credito, sob a coordena~o tecnica de 6rgaos institucionais. Mesmo fazendo parte de 

um contexte de viabilidade economica, a forma associativa nem sempre aparece como 

resultado da vontade dos produtores, mas sim, como imposi~tao para viabilizar o credito, 

oriundo do poder. 23 

Na esfera institucional, pode-se citar pesquisas realizadas pelos convenios 

FAO/INCRA (1999), objetivando relacionar os principais fatores que tern potencializado e 

restringido o processo de implanta~tao dos assentamentos de reforma agraria no Brasil. 

Coloca-se como objetivos especificos desse estudo a analise de dois assentamentos de 

grande viabilidade e desenvolvimento, e dois em menos desenvolvimento, em cada 

estado do Brasil e os fatores que viabilizam e que impedem seu desenvolvimento24
, 

23 Bergamasco e Ferrante, 1994, apud Bergamasco, 1994, p. 229. 
24 Entre os projetos de assentamentos de maior desenvolvimento, de acordo com a regiao, 
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apresentando as diretrizes e propostas politicas que possam atuar de forma satisfat6ria 

no desenvolvimento de projetos de reforma agraria. De inicio, impoe-se a pergunta o que 

e urn assentamento desenvolvido, para a pratica metodol6gica em questao. Para tanto, foi 

adotado o criteria que orienta as diretrizes da Reforma Agraria25 

Projetos dessa envergadura podem ser importantes para auxiliar a implementagiio 

de politicas publicas especfficas voltadas para a realidade dos assentamentos, tentando

se evitar, dessa forma, a evasao dos trabalhadores rurais que sao assentados em locais 

com condic;Oes insatisfat6rias de sobrevivencia e produ(fao. Em alguns casas, as 

desapropriac;Oes sao feitas em areas impr6prias para as atividades agropecuarias; com 

recursos hfdricos insuficientes; quadro natural adverso; distancia dos centres urbanos, 

dificultando o escoamento da produgao para os mercados; dificuldade de assistencia 

tecnica, entre outros. 

A conclusao do projeto aponta para alguns criterios basicos no momenta de 

escolha e implantagiio dos assentamentos para uma viabilizagao adequada dos mesmos, 

como escolha mais criteriosa do local para a disposi(fao dos lotes, considerando-se as 

condi96es ffsicas de seu quadro natural, nao desapropriando areas cujo quadro natural 

apresente problemas, mesmo se a mesma ja se encontre ocupada por trabalhadores sem 

terra. Disponibilizar criteriosamente os recursos referentes a corre(fao qufmica dos solos, 

ficando a cargo do INCRA, precedendo a instala(fao do assentamento, nao ficando a 

cargo do assentado a utilizagao de seus recursos iniciais para essas atividades. E 

importante a localiza(fao dos Projetos de Assentamentos pr6ximos a centres urbanos, 

para melhor escoar a produgao para mercados e consumidores locais. Ficaria ainda a 

cargo do INCRA, com parceria com os govemos estaduais e municipais, a infra-estrutura 

necessaria ao assentamento, como estradas de acesso e de liga(fao entre os lotes. Par 

encontram-se aqueles com maior disponibilidade de agua, via 1mgagao, no Nordeste, 
potencializando atividades agropecuarias intensivas; ja em terras de sequeiro, a ad~ de 
sistemas adequados. 0 quadro natural apresenta-se como urn fator que contlibui para a 
potencializa9lilo dos assentamentos - agua, divisao espacial. A existencia de urn processo 
organizativo coletivo, que favorece uma escolha e adapta9iio, sistemas adequados e divisao dos 
lotes. Em projetos de assentamento com menor desenvolvimento, estao aqueles que apresentam 
problemas no quadro natural (relevo acidentado, falta d'agua e rna qualidade do solo), limitando as 
atividades de exploragao, excluindo-se desse caso, assentamentos de Sao Paulo e Para. A 
origem, forma de ocupagao e quadro econOmico e produtivo, acesso ao credito e assistencia 
tecnica, sistema de produ9iio e organiza9iio, infra-estrutura tambem colaboram para as 
disparidades encontradas. E ressaltada ainda a grande diferenva entre as padrOes de 
desenvolvimento entre cada regiao pesquisada ou mesmo dentro de urn mesmo estado. 

25 
Reforma Agraria- Coletanea dos Termos de Referencia. Gabinete do Ministro Extraordinalio 

de Polftica Fundialia, outubro de 1997. 
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fim, e dado como importante o incentivo a organizayao de diferentes formas de produgao, 

principalmente atraves de associag6es e cooperativas, alem de viabilizar a instalagao de 

agroindustrias familiares, alem da orientayao de polfticas publicas especificas voltadas 

para esse publico 

A implementagao de assentamentos rurais deve levar em tonta esses fatores se o 

que se almeja e de fato a reprodugao social das familias assentadas e a garantia de 

trabalho e de vida em nfveis satisfat6rios. Acredita-se que, uma vez deparando-se com 

condigoes in6spitas, desfavoraveis a manutengao de suas atividades rurais, os 

trabalhadores assentados podem acabar por, senao desistir de seu projeto familiar de 

produgao, pelo menos procurar outras atividades ou outros locais para sua sobrevivencia. 

A saida encontrada entao, para sua reprodugao social, pode ser seu encaminhamento 

para atividades fora do quadro rural, assunto tratado no capitulo seguinte. 
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CAPiTULO TRES 

A PLURIATIVIDADE COMO ESTRATEGIA DE REPRODUCAO SOCIAL 

lntrodu!;iio 

E colocada a seguir a questao da a agricultura familiar frente aos novos desafios da 

sociedade modema, em rela9iio ao desenvolvimento e a industrializa~ao. Nesse sentido, e 

importante analisar a agricultura familiar a partir de um novo contexto, onde a diversidade 

tem, cada vez mais, um papel importante para a sobrevivemcia da agricultura familiar. A 

pluriatividade vem a ser analisada aqui como uma dentre as estrategias de sobrevivencia. 

Numerosas pesquisas indicam que o fenomeno da pluriatividade nao e somente uma 

resposta local a uma situa~ao de crise, mas uma resposta a especializa~ao, um fenomeno 

permanente que se instala, se desenvolve e transforma a sociedade rural. 

Nos anos 60, a pluriatividade foi condenada, na Fran~. por varios setores, em nome 

do "metier'' do agricultor; quase 40 anos depois, vemos o mesmo se passar no Brasil. 

Segundo Gerbaux e Muller (1984, p. 205), "a pluriatividade agricola foi condenada por 

numerosos motivos, entre eles de frear o desenvolvimento agricola e o progresso, de 

bloquear a propriedade, de devorar a terra dos verdadeiros agricultores", de manter 

pequenas estnuturas sem futuro e de servir de obstaculo ao desenvolvimento agricola. Foi 

tambem condenada pelas organiza9(ies sindicais operarias, pois acreditavam que os 

duploativos dificultavam as reivindica~oes sindicais e as demandas de melhorias das 

condi~oes de trabalho. Se nos anos sessenta ela e marginalizada e excluida das politicas 

publicas agricolas, hoje o problema se coloca totalmente diferente. 

A partir dos anos 60, a pluriatividade entre os agricultores familiares franceses 

come~u a chamar a aten9iio de soci61ogos nurais, principalmente entre aqueles agricultores 

que, durante os meses de invemo, paralelamente as suas atividades agricolas, exerciam 

atividades ligadas ao turismo e esporte. Esse fato, bastante analisado e descrito, possui 

extensa bibliografia que retrata inumeros casos. Toma-se, entao, o referencial te6rico 

frances, que busca refletir e explicar casos que hoje sao cada vez mais numerosos, trazendo 

para a discussao da Sociologia Rural situa~oes bem mais complexas, uma vez que se trata 

de analisar a agricultura familiar - e a propria no~ao de familia - a partir de outros 

pressupostos. 

A passagem de camponeses a agricultores, no caso da Fran~a. implica em uma 

transforma9iio de seu modo de produ~ao, na integra~ao ao mercado, na diversifica9iio da 

profissao atraves da pluriatividade. 0 que e certo e que essa passagem conduz tambem a 
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uma profunda transforma{:ao em seu sistema de valores e, mesmo que alguns encontrem 

solu{:oes no quadro da produ~o agricola, a sa fda acaba sendo recorrer a pluriatividade. 

No Brasil, apenas recentemente, mais precisamente a partir da decada de 90, o tema 

vern sendo debatido com mais enfase na Sociologia e Economia Rural, nao sem muita 

polemica e resistencia de alguns setores academicos, cujas linhas te6ricas nao concordam 

com o fato de que o agricultor puro, especializado, o agricultor familiar tradicional, esta com 

seus dias contados. Considera-se aqui os agricultores familiares que, s6s ou com seus filhos 

e esposas, dedicam-se, parcial ou integralmente, a alguma atividade paralela a agricultura. 

Famflias, cuja filha trabalha como empregada domestica; o filho como assalariado em 

alguma fabrica; o pai como pedreiro; a mae como costureira. Tern, urn ou mais membros, 

atividades fora da propriedade rural, no entanto vivem dentro dela, pois a vida na 

propriedade e urn fator primordial de estrutura~o (organiza{:ao) familiar, que permite que a 

familia, ou parte dela, dedique-se a outras atividades fora. Enquanto buscam inserir-se no 

mercado, a vida familiar na propriedade possibilita a seguran{:a para a busca de trabalho 

extemo em atividades paralelas, garantindo a manuten{:ao do grupo domestico, embora nao 

seja somente essa o alvo prioritario. Outras vezes, estas atividades desenvolvem-se dentro 

mesmo da propriedade: e o caso das costureiras, das rendeiras, dos artesaos; dos pesque

pague; das propriedades rurais que se transformam em fazendas-hoteis em fins de semana 

ou durante as ferias. Sao cada vez mais extensos os exemplos. 

Entre os agricultores familiares que vivem dentro dos assentamentos rurais de 

reforma agraria, a pluriatividade ja e uma realidade, embora se realize ainda de maneira 

incipiente. No entanto, desde os pr6prios movimentos sociais rurais, como o MST, passando 

pelas instancias governamentais, como INCRA, e entre alguns soci61ogos rurais, cada urn 

expondo suas pr6prias raz6es, todos tendem a negar essa realidade, minimizando, dessa 

forma, suas consequemcias. Fechar os olhos para esse fen6meno significa tambem nao 

considerar politicas publicas especificas voltadas para essas situa{:oes. 

Pluriatividade - 0 Caso Frances 

Em sua obra Os Agricultores, Hervieu (1996), ao relatar as tres fases de 

transforma~o por que passou a agricultura francesa, aponta que o auge de sua 

moderniza~o agricola (2° fase - 1945 - 1975 - os chamados 30 anos gloriosos) foi o 

memento em que o agricultor suplantou o campones. A diferen{:a e que o campones, 

segundo Mendras, trabalha e produz de acordo com a coletividade do grupo em que esta 
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inserido, cuja importancia e a garantia de sobrevivencia e consume do grupo domestico.1 0 

agricultor, por sua vez, produz de acordo com a 16gica do mercado, e e por esse caminho 

que conduz suas atividades. Foi essa revoluyao cultural, politica, economica e tecnica que 

modificou o projeto politico da agricultura europeia. 

Alem, disso, "o mundo rural foi tocado pela ruptura que sofreu entre o local de 

trabalho (produ((iio) e local de moradia. ( .. .) Muitos agricu/tores nao vivem mais em suas 

terras".2 Muitos, ao utilizarem-se de modernas tecnicas de produyao, conduzem sua 

propriedade sem mesmo ter a necessidade de trabalho assalariado, uma vez que a 

mecanizayao quase total do trabalho permite a familia gerenciar, as vezes mesmo de Ionge, 

a propriedade. Em outros casos, a falta de sucessor leva ao abandono da propriedade, cujos 

proprietaries, incapacitados de conduzir a produyao, acabam por mudar-se para centres 

urbanos; em algumas situa96es, a propriedade transforma-se em casas de veraneio. Enfim, 

sao multiplas as situa96es que mostram a mudan9a do quadro rural frances, sempre tendo 

em vista urn mercado em mutayao, que exige novas formas de adaptayao para sua 

sobrevivencia, o que muitas vezes significa uma ruptura com os modelos tradicionais, 

envolvendo a familia, patrimonio, bens culturais. 0 local de trabalho, antes area agricola por 

excelencia, pode deixar de ter esse significado, passando a ser o local de trabalho, no seu 

sentido mais amplo: em uma cultura onde a propriedade agricola familiar esta permeada por 

uma cultura ligada ao patrimonio, a conserva((iio da propriedade muitas vezes significa a 

manutenyao, por minima que seja, desse patrimonio cultural. As atividades nao agricolas 

surgem como soluyoes praticas de manutenyao e sobrevivencia de familias agricolas que, 

mesmo nao residindo mais em suas propriedades, ou mesmo nao extraindo mais de suas 

propriedades rendas provenientes da agricultura, transformam-nas em locais produtivos. 

Hervieu (op.cit.) mostra que antes mesmo deter assimilado as transforma9oes dadas 

pela passagem de camponeses para agricultores, a Franya sofre uma terceira mutayao, 

acarretando novas rupturas. Essa ruptura refere-se ao crescimento da produyao, que deixa 

de ser sinonimo de desenvolvimento economico e social e passa a ser prioritario, pelo 

controle do excesso de produyao. Para entrar no seculo XX, o mundo agricola deveria 

renunciar a uma agricultura baseada somente no trabalho familiar e se integrar em uma 

agricultura baseada em uma economia de mercado. E essa a 16gica que se consolida hoje 

na Franya, cada vez mais inserida na 16gica de mercado, voltando-se para novos objetivos. 

1 Mendras, 1978, p. 12-13. 

2 Hervieu, op. cit., p. 34-35. 
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Essa mutayao economico-cultural a que esteve exposto o agricultor frances, afastou-o de 

uma tradiyao, de urn patrimonio de simbolos, nao significando o fim do futuro para a 

agricultura familiar francesa, mas sim que ela deve estar inserida em meio a relayoes ao 

territ6rio, a natureza, a paisagem e alimentayao, cada vez mais dependente das exigencias 

europeias e intemacionais.3 

Em uma revisao sobre a questao da ruralidade, Kayser (1990) apresenta as principais 

definiyoes de mundo rural que ocuparam o debate academico europeu e norte americana ao 

Iongo de tres decadas, desde Mendras (1965), passando por Lefebvre (1970), Maho (1974), 

Moss (1980), ate Chamboredon (1985}, ressaltando uma "perpetua oscilayao" entre as 

definiyoes do que e rural e urbano, que ora divergem para a dicotomia, ora para o 

continuum, tendo esta ultima raizes antigas, plantadas no referencial te6rico antropol6gico 

(Redfield, 1956). De acordo com Kayser, e preciso tomar a questao com cautela, apontando 

que "a ruralidade nao e nem o contrario da urbanidade, nem seu prolongamento; nem a 

degradac;ao do seu estado antigo, nem seu ressurgimento"
4 

Para ele, nao se pode falar de 

mundo rural sem falar dos agricultores, reconhecendo seu Iugar e papel nesse espayo, 

tomando cuidado, no entanto, para nao reduzir a analise do campo de estudo a "sociedade 

camponesa"s 

Ainda na decada de 80, apenas para citar alguns exemplos, pesquisas realizadas 

entre agricultores franceses6 apontam que a "agricultura tem um Iugar preponderante, mas 

nao exclusivo" e a seu lado coexistem numerosas atividades, como comercio e artesanato 

atestando, com isso, "a presenc;a de uma grande diversidade de atividades economicas, 

agricolas ou nao, e a extrema permeabilidade do trabalho entre os diferentes setores". Nao 

se trata de casos localizados, situados em regioes particularmente pobres, mas fazem parte 

de urn quadro cada vez mais generalizado, sendo mesmo comum que grandes proprietaries 

exeryam outras profissoes paralelas as da explorayao agricola, como medicos, advogados, 

engenheiros? Ao lado de grandes explorayoes nota-se a presenya de pequenos e medios 

camponeses que oferecem a forya de seu trabalho para poder fazer sobreviver suas 

3 
Ibidem, p. 5-6. 

4 Kayser, op. cit., p. 95. 

5 Couto, 1998. 

6 
Hubsher, 1984; Lamy, 1984. 

7 Lamarche, 1998, p. 2-3. 
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familias.8 

Em seu trabalho "Les systemes d'emp/oi /ocaux': Perret (1995, p. 75) analisa as 

praticas de emprego atipicas, baseadas no trabalho familiar e na sociedade local. Seu 

estudo parte da situayao encontrada em regioes montanhosas, que sempre apresentaram 

situa(fOes particulares, passando de atividades pastoris as turisticas, sendo as atividades de 

emprego marcadas pela pequena empresa, estal(ao (sazonalidade) e pluriatividade: 

Em uma economia fortemente marcada pela sazonalidade, outro fator vern juntar-se a 

este: a combinal(ao de atividades (em Savoi, 40% dos agricultores, 27% dos artesaos e 

comerciantes e 49% dos profissionais liberais sao pluriativos). A pluriatividade tambem 

perrnite a inseryao dos mais jovens no mercado de trabalho amplamente marcado pela 

sazonalidade (estudos mostram que somente 1/3 entre eles se estabelece em uma atividade 

permanente ). 9 

De acordo com Lamarche e Epagneul (1993a, p. 121-126), mesmo em uma 

sociedade como a francesa, fortemente marcada pela cultura camponesa e pelo mundo 

rural, onde o mundo campones e ainda muito identificado com o agricultor, o espaifo da 

agricultura acha-se cada vez mais diminuido, e sua perrnan€mcia vai depender muito da 

capacidade de reproduyao das explora<;oes agricolas. Para essa afirrna<;ao, partem de uma 

analise da agricultura na sociedade rural em duas situa<;oes: 1) os anos que precedem os 

anos 80 veria a desaparil(ao de 2/3 das explora<;oes agricolas; 2) rompendo com a evoluifao 

precedente, haveria uma inflexao das principals tend€mcias de evoluyao anunciadas 

anteriormente. Segundo os autores, pode-se dizer que, se nada mudar, o numero de 

exploral(oes agricolas hoje na Franya (1 milhao) nao se reproduzira, ligando-se a isso o fator 

idade e a falta de urn sucessor. Apesar do aumento da populayao rural, a populal(ao agricola 

continua a diminuir. Como fatores, apontam a urbanizayao do campo e a uma regularizayao 

da populaifao. 

De acordo com Muller et al. (1989), as atividades rurais nao agrlcolas, a saber, as 

que envolvem comercio, hotelaria, artesanato, servi<;os - sao mal conhecidas e as novas 

configurayoes do mercado exigem cada vez maior aprimoramento no quadro profissional, 

modifica<;oes nas instalal(oes rurais e uma adapta9ao do setor agricola a essas atividades, 

pois 

8 Farcy, 1984. 

9 
Perret, op. cit., p. 78-79. 

67 



"( .. .) as novas dados do mercado, ofetta e procura, em cada setor, influem 
diretamente sabre as praticas profissionais; elas impaem as transformac;oes e a 
crise das atividades tradicionais se agrava. As profissi5es devem, doravante, 
integrar novas competencias e novas qualificat;oes que as formaqoes 
tradicionais nao podem assegurar. Como se operam, de fato, essas 
transformaqoes? (...) Longe de abandonar o que configura sua originalidade, isto 
e, a combinaqao entre patrimonio, familia e profissao, as novas praticas 
recompoem de modo diferente esses mesmos elementos. (. . .) Longe de ser 
marginalizada, a pluriatividade aparece mais viva que nunca. Nao se trata de uma 
simples reproduqao da identidade da pluriatividade conhecida, a pluriatividade 
agricola; eta toma novas formas. Trata-se de uma atividade nao agricola. As 
combinaqaes de empregos se dao no setor de serviqos, de comercio, hotelaria ... E 
sobretudo, e cada vez mais uma situaqao de escolha. Enfim, essas profissoes, 
mesmo se sazonais (monitores, guias, pesca) nao escapam as muta¢es que 
afetam as praticas profissionais tradicionais" (Grifo do autor) (p. 64-65). 

A procura de novas possibilidades, novas formas de pluriatividade surgem entre as 

atividades tradicionais, revestidas de uma outra forma produtiva e mais adaptadas as leis de 

mercado. Entre as atividades pluriativas, o setor artesanal, muitas vezes conjugado com o 

setor turistico, !em se configurado como um dos muitos que se desenvolve no meio rural, 

revestido hoje com novas caracteristicas. 

Segundo Farcy (1984, p. 91), em uma regiao desprovida de atividade industrial, a 

pluriatividade das familias agricolas deve ser analisada de acordo com sua relayao com o 

artesanato e da como exemplo agricultores que sao ao mesmo tempo artesaos, onde sao 

frequentes as qualificaQoes profissionais multiplas. 

Extrapolando a esfera tradicional, ("Mendras diz que a pluriatividade e urn traqo 

hist6rico permanente das sociedades rurais. Jamais houve sociedade rural puramente 

agricola e sempre se fez urn pouco de tudo no campo'~ a atividade artesanal, ligada as 

praticas de muitos agricultores, transforma-se e ganha status de empresa. Nesse sistema 

tradicional, a empresa repousa sobre a familia, o patrimonio, sendo o aprendizado local 

valorizado como espaQo de socializa9ao. No entanto, uma valoriza9ao crescente da 

qualificaQaO profissional e observada. 

Para poder driblar a crise decorrente da modemiza9ao, o campones reinventa sua 

profissao, busca novas altemativas para poder permanecer no campo, ou seja, precisa 

"reinventar'' sua profissao. E justamente sobre isso que o trabalho de Muller et al. (1989) 

!rata: saber em que condiQoes um outro futuro seria possivel para o campesinato; se 

desejam continuar camponeses, deverao fazer alguma outra coisa alem da agricultura. E 

"reinventar" a profissao do campones significa exatamente, segundo os autores, encontrar 

solu9oes no proprio campo, desprendendo-se de no9oes estreitas sobre a "profissao" do 
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campones, adaptando-a e compreendendo sua 16gica. As solw;:oes referem-se as 

estrategias de desenvolvimento que estao se transformando em relac,:ao a concepc,:ao de 

agricultura oriunda dos primeiros anos da modemizac,:ao agricola, havendo, entao, uma 

ruptura, que se da em func,:ao do modelo agricola combinado com outras func,:oes, como 

comerciais, artesanais, ou de servic,:o. 0 que se passa e o desenvolvimento de urn novo 

espirito de empresa que nao tern nada a ver com a cidade, nao tomando as mesmas formas 

e nao tendo a mesma visibilidade social. Os autores defendem a hip6tese de que essas 

praticas conduzem a verdadeiros sistemas de explorac,:ao e referem-se a sua capacidade de 

auto-reproduc,:ao. Podem representar uma forma de sair da crise por uma parte da 

agricultura, o que nao quer dizer que essa soluc,:ao serve para toda a agricultura. 

De acordo com o que foi colocado acima, tem-se a postura diferenciada de varios 

autores a respeito da ruptura com o modelo tradicional. 

De acordo com Lamarche (1987), a explorac,:ao familiar agricola e uma estrutura de 

produc,:ao dominante. Foi grac,:as a super explorac,:ao desse trabalho familiar que alcanc,:a a 

modemizac,:ao de seus metodos de produc,:ao e consegue assegurar o crescimento de seus 

rendimentos, nos anos 50, atraves da adoc,:ao de urn "modelo produtivista especializado". 0 

que se observa hoje e que essa agricultura confronta-se com as exigencias de concentrac,:ao 

em resposta a crise dos mercados. Em seu artigo "Crises et permanece de l'explotation 

familiale en France" (op. cit), o autor analisa novas formas de adaptac,:ao em resposta ao 

modelo produtivista,
10 

que permitem que o desenvolvimento de modelos alternatives da 

explorac,:ao familiar" nao desaparec,:a do cenario agricola frances. 

10 Segundo Lamarche e Epagneul (op.cit), "o modelo produtivista apoia-se na concentrar;ao dos 
meios de produr;ao sabre uma minoria dos produtores, crescimento da produtividade, superprodur;ao, 
desenvolvimento desigual do meio rural, impactos negativos sabre o meio ambiente, etc. Tal cenario 
catastr6fico implica a dominar;Bo exclusive do mode/a produtivista no desenvo/vimento da agricultura, 
que corresponde a politica de desenvolvimento agricola dos anos 60-80. Nesse caso, a agricu/tura se 
reduz a um unico papel de produr;Bo" (p. 145-146). Em outre artigo, Lamarche (1998), coloca que "o 
desenvolvimento dual admite a coexistencia de dois mode/as: um centrado exclusivamente sabre a 
produr;ao agricola e outro aberto a produr;ao de servir;os que admite a presenr;a de atividades 
diferenciadas entre os agricu/tores e principia de uma funr;ao plural da agriculture. Ao /ado de todas as 
series de medidas propostas para favorecer e proteger a intensificar;ao da produr;ao agricola, novas 
disposi(}Oes aparecem destinadas a favorecer a reprodur;Bo de agricu/tores em dificu/dade que se 
encontram em zona de desertificar;ao ou que nao podem adquirir as estruturas de produr;ao que Jhes 
permite ser competitivos no quadro de uma agriculture de produr;ao" (p.S). 

11 Delord e Lacombe (1984, p. 174), colocam a questao se ainda se pode falar de produt;ao familiar, a 
qual respondem que sim, se o que se pretende considerar e que o essencial do trabalho agricola e 
realizado pela familia. No entanto, deve-se ficar atento para o contrario, uma vez que as familias -
com relac,:ao a sua atividade, sua renda, suas alianc,:as sua formac,:ao seu patrimonio e sua hist6ria -
sao cada vez menos agricolas. 
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Em meio a essa situayao, o agricultor busca formas de assegurar sua reproduyao 

social, sendo uma delas a inseryao da pluriatividade na esfera de suas atividades. Em locais 

onde a pratica agricola toma-se desfavoravel, seja pelo relevo, clima, solo, seja pela 

dificuldade de mao-de-obra no quadro familiar (exodo dos mais jovens, envelhecimento dos 

chefes de familia), a pluriatividade pode ser urn caminho para a sobrevivencia. Se na Fran9a 

ja se observa uma retra9ao da populayao ruralligada as atividades puramente agricolas, no 

Brasil, recentes pesquisas tern seguido na mesma direyao, num firme prop6sito de mostrar 

que essa realidade nao pode ser desprezada. Fazer uma distinyao clara entre rural e 

agricola seria o primeiro passo para se compreender as transformayoes pelas quais passam 

o espayo rural, as atividades que cercam sua popula9ao e os ramos de atividades possiveis 

no meio rural para ela, valorizando a qualificayao profissional, como a dos artesaos, por 

exemplo, e freando a migrayao rumo as cidades. Se alguns autores, como Muller et al. (op. 

cit.), tratam a questao do campones a partir de uma necessidade de "reiventar'' sua 

profissao, caso desejem permanecer no campo, colocam essa "reinvenyao" como o 

aprendizado de novas praticas pautadas na ideia de desenvolvimento, transformayao da 

concepyao de agricultura e pressupondo uma ruptura, que seria o abandono do modo de ser 

campones para uma combinayao dessas atividades com outras "novas" fun96es. 

Consideram que urn novo espirito empresarial tomaria conta dos camponeses instalando-se 

com uma nova 16gica e solapando qualquer resquicio de suas "estreitas no96es sobre sua 

profissao". Ora, adaptar-se as novas situa9oes, "reinventar'' praticas requer nao apenas uma 

predisposiyao para isso, como tambem tempo, nao esquecendo que muitas vezes essa 

adapta9ao (que e gradual, processual) e, muitas vezes, for9ada por uma conjuntura alheia a 

vontade deles pr6prios. Essa ideia esta mais proxima ao que Lamarche acredita poder ser 

encontrada em novas formas adaptativas de modelos altemativos da explorayao familiar, em 

resposta ao modelo produtivista, atraves, principalmente, da defini9ao das atividades da 

explorayao familiar e de pluriatividade, sendo essa ultima uma pratica que pode aliar-se ao 

mundo agricola sem incorrer numa ruptura de muitos de seus valores. 
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A Agricultura Familiar Frente as Novas Estrabf!gias de Sobrevivencia 

Pluriatividade - 0 Caso Brasileiro 12 

·~ criat;iio de empregos nao agrfcolas nas zonas rurais e a umca estrategia 
passive/ capaz de, simultaneamente, reter essa populagao pobre nos seus atuais 
locais de moradia e, ao mesmo tempo, elevar o seu nive/ de renda. Nao e par outra 
razao que importantes instituit;Oes intemacionais vem insistindo na proposta de se 
retomar a ideia de desenvolvimento rural impulsionando-se um conjunto de 
atividades que geram novas ocupat;Oes (nao necessariamente empregos) que 
propiciem maior nivel de renda as pessoas residentes no meio rural" (Graziano da 
Silva, 1996, p. 75). 

"0 trabalho extemo de cada membra da familia e menos uma iniciativa individual 
do que uma estrategia familiar, visando a reprodut;ao de todo o grupo domestico. 0 
rendimento obtido gragas a essa atividade. reverte-se parcial ou ate mesmo 
integra/mente, a propria familia. Nao e raro ver pais ajudarem financeiramente os 
filhos emigrados e, vice-versa, filhos que partiram para Ionge enviar dinheiro a 
familia" (Lamarche, 1993, p. 212, sobre a agricultura familiar no semHirido 
nordestino). 

As atividades nao agricolas hoje tomam conta do meio rural, principalmente em 

algumas regioes brasileiras. Se essas atividades ja nao sao novidade em paises 

desenvolvidos, no Brasil comeyam a chamar a atenc;:ao dos pesquisadores com seu 

crescents avanc;:o. No entanto, atividades nao agricolas no meio rural nao sao recentes: os 

agricultores familiares, dada a precariedade e pobreza que sempre caracterizou sua 

exist€mcia, o distanciamento e mal conservac;:ao das estradas e meios de locomoc;:ao 

insuficientes que os separavam dos meios urbanos, eram foryados a produc;:ao de objetos e 

utensilios domesticos para sua propria utilizac;:ao. 

As atividades tradicionais nao agricolas, inseridas em uma nova realidade rural 

brasileira, de forma estruturada, pode ser tomada como parte de estrategias da agricultura 

familiar. Esta e aqui compreendida no contexte da explorayao familiar desenvolvida por 

Lamarche (1987, p. 444), como sendo a unidade de produyao onde propriedade e trabalho 

estao intimamente ligados a familia. A interdependencia desses tres fatores no 

funcionamento da explorac;:ao engendra necessariamente a aparic;:ao de noc;:oes mais 

abstratas e complexas tais como patrimonio e reproduyao da explorac;:ao. 

Sobre a discussao a respeito de pluriatividade, embora autores como Lamarche 

(1982;1984), Long (1986), Van der Ploeg (1986), Marsden (1990), entre tantos outros, ja 

estejam trabalhando ha algum tempo com noyaes de pluriatividade, o processo de 

12 Uma primeira versao dessa parte foi apresentada no XXXVI Encontro da Sociedade Brasileira de 
Economia e Sociologia Rural, 1998. 
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"commoditizayao" na agricultura familiar, no Brasil somente recentemente o debate foi 

incorporado em setores restritos do nosso meio academico, como por exemplo, em Graziano 

da Silva (1996), Schneider (1995), Sacco dos Anjos (1995) e Seyferth (1985), entre outros. 

Surge para explicar urn processo que vern sendo observado no meio rural, onde cada vez 

mais atividades entao tidas como sendo estritamente urbanas, tern ocupado aquele espayo. 

Hoje a situayao observada e de uma intensificayao, na zona rural, seja entre a 

agricultura familiar, seja fora dela, das atividades nao agricolas,13 e nao estamos falando, 

mesmo na situa9ao brasileira, de casas isolados. Podem ser percebidas desde o setor 

hoteleiro, atraves de hoteis-fazendas ou fazendas-hoteis, 14 spas, ate clubes ou chacaras de 

aluguel para fins de semana. Em setores nao tao capitalizados, as atividades nao agricolas 

tambem existem, e ha mais tempo do que se tern feito parecer, embora em urn outro nivel de 

capitalizayao. Se na antiguidade populayoes camponesas lanyavam mao de atividades nao 

agricolas, nao somente como "estrategias adaptativas", mas tambem como forma de 

sobrevivencia do seu dia a dia (a construyao de balaios para o transporte da colheita ate o 

mercado, por exemplo), hoje as populayoes rurais, no mesmo intuito de elaborar estrategias 

de sobrevivencia, continuam suas atividades nao agricolas, adaptando-as ao sabor dos 

novas tempos: se tern caixas de papelao para o transporte de sua carga, o balaio - se o 

consideranmos como fazendo parte de urn processo cultural, do qual nao deixara de ser 

fabricado - tern agora outro destino: o mercado, nao mais como objeto de transporte, mas 

como artesanato. Passa a ser uma mercadoria, atraves do processo de mercantilizayao. No 

que se refere a complementaridade ou nao dessas atividades a agricultura, atividades que 

nao estavam necessariamente ligadas a complementaridade agricola da vida camponesa, 

como sendo as do ferreira, carroceiro, ferrador, poderiam constituir parte da identidade social 

camponesa do passado. 

0 termo pluriatividade, analisado a luz do campesinato do seculo passado, talvez nao 

possa explicar certas atividades paralelas como parte de sua identidade social, pais talvez as 

atividades acima citadas fossem demasiado especializadas e recobrissem com certo status 

aqueles que as detinham (Carneiro, 1992). Por outro lado, se pensarmos nesses termos, a 

"identidade do campones" estaria restrita a urn campo de batatas. Levando-se em conta a 

estreita ligayao entre o campones e seus instrumentos de trabalho, restringi-lo a uma esfera 

13 Mathieu, 1995. 

14 "A fazenda-hotel, diferentemente do hotel-fazenda, e uma fazenda produtiva, onde as pessoas vao 
se hospedar e viver, rea/mente, o dia-a-dia de uma fazenda normar (Couto e Couto Filho, 1998, p. 5). 
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onde somente pudesse manipula-los (sem poder confecciona-los ou conserta-los), dadas as 

condi96es de isolamento em que viviam, seria restringir sua propria identidade. Vista dessa 

forma, a pluriatividade, nao como a discutimos hoje, mas sob a otica do campones-artesao, 

poderia estar presente no seu cotidiano. No entanto, a discussao atual sabre o tema leva

nos para a analise da reelabora9iio de certas atividades que, embora ja fizessem parte da 

identidade camponesa do passado, hoje, frente a urn novo processo produtivo, passam por 

uma restrutura9iio. Se considerarmos determinadas atividades nao agricolas, como por 

exemplo, o artesanato, a analise poderia partir de que, mais que urn rendimento extra da 

unidade familiar, este fazia parte de seu cotidiano de trabalho, uma vez que muitos objetos 

eram confeccionados visando seu valor de uso (panelas, balaios, tapetes, colchas), e nao 

seu valor de troca. Fabrics-los, mais do que dar continuidade a urn legado dos 

antepassados, significava mais conforto, menos gastos, mais comodidade ou mesmo como 

unica saida, dado o nivel de isolamento de algumas popula¢es rurais. Surge entao o 

artesanato, revalorizado sob nova forma, abrangendo novas espa9os de mercantiliza9iio. Ao 

deslocarmos a analise desse mesmo caso de pluriatividade como fenomeno recente, 

poderiamos dizer: a atual crise da agricultura, com todas as suas conseqOencias, ''for9ou" 

certas camadas da popula9ao rural a definir-se por dar continuidade, como estrategia de 

sobrevivencia e reprodu9iio social, a uma atividade que sempre exerceu, para seu proprio 

uso, e reorienta-la, agora, para uma atividade economica extra, ou melhor dizendo, para uma 

nova atividade economica, independente. 

Analisadas em termos de regioes, as transforma96es do mundo rural brasileiro tern 

sido alva de pesquisas levadas a cabo em varios pontos do pais, que vern confirmar que o 

espa9o rural nao e mais somente o de atividades agricolas. 

Sabre as recentes pesquisas a respeito das transforma96es no campo com rela9ao 

ao processo produtivo e organiza9iio do trabalho familiar, encontram-se, por exemplo, o 

trabalho de Schneider (op. cit.), no Rio Grande do Sui, Schneider e Navarro (1998), analisam 

os impactos nos processes de trabalho em areas rurais, identificando e analisando as 

distin96es entre o trabalho rural agricola e nao agricola, fazendo uma aproxima9ao ao 

estudo da pluriatividade e da agricultura a tempo parcial no Brasil e no Rio Grande do Sui e 

dando aten9ao especial a emergencia das atividades nao agricolas no meio rural; Couto e 

Couto Filho (op. cit.) na Bahia, Gomes da Silva (1998), no Estado do Rio Grande do Norte 

De acordo com Graziano da Silva (1997, p. 3), 'Ja nao se pode falar de mundo rural 

identificando-o exclusivamente com a agricu/tura". 0 autor aponta que, a partir dos anos 80, 

atividades agropecuarias tradicionais nao davam conta de explicar, sozinhas, a dinamica do 
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emprego e da popula9ao no Estado de Sao Paulo. Dever-se-ia levar em conta variaveis 

como atividades rurais nao agrfcolas, decorrentes da crescente urbaniza9ao do campo, 

como moradia, lazer, turismo e outros servi9os, alem de atividades de preserva9ao do meio 

ambiente, pequenos neg6cios ligados aos agropecuarios intensives (piscicultura, horticultura, 

floricultura, fruticultura de mesa, cria9iio de pequenos animais, etc.), propfcios a sua inser9iio 

economica no mercado. Sua conclusao e de que o Estado de Sao Paulo nao pode mais ser 

avaliado somente pelo conjunto de atividades agropecuarias e industriais, pois as atividades 

rurais vern ganhando "novas fun96es". Essa expansao de "novas atividades rurais" -

agrfcolas e nao agrfcolas - vern propiciando novas oportunidades para pequenos 

produtores.
15 

Chamar de "novas" essas atividades significa dizer, tambem, que, embora 

muitas delas sejam seculares, no entanto somente ha pouco tempo vern ganhando 

importancia como atividades economicas. Tidas anteriormente como "atividades de fundo de 

quintal", passaram a alternativas de emprego e renda no meio rural, muitas vezes 

envolvendo verdadeiras cadeias produtivas, servi9os pessoais e produtivos relativamente 

complexes e sofisticados no ramo da distribui9iio, comunica9iio, embalagens (p. 18). No 

caso do artesanato, este talvez seja urn dos melhores exemplos para trazer a paula esta 

discussao, vista que sempre esteve ligado, de uma forma ou de outra, a vida camponesa, 

seja do campones classico, 
16 

seja do nosso caipira do interior. 17 Como atividade nao 

15 Graziano da Silva, 1997, p.3. 

16 A propria historia do arado, instrumento fundamental da vida camponesa, mostra sua confea;:iiio 
como parte da vida camponesa europeia atraves dos seculos (Haudricout e Delamarren, 1955). 0 
arado e a charrua certamente foram os instrumentos que ajudaram a modificar e transforrnar a terra 
cultivavel nos lugares onde foram utilizados; seu domfnio se estende pelo mundo e suas forrnas e 
fum;:6es foram se modificando ao Iongo dos seculos. 0 arado, associado a vida semi-n6made, teve 
grande importancia na cultura de cereais e sabre o papel do comercio e na dissemina~ de 
deterrninados cultivos par todo o Oriente. A incorpora~ de cada tecnica, alem das muitas 
conseqOencias que traz para a sociedade que a adota, comporta tambem o emprego e a aquisi~ de 
gestos, a maneira de utilizar os instrumentos, as atitudes que caracterizam o usa do aparelho pelos 
grupos humanos, sendo que as diversas maneiras de utilizar urn mesmo instrumento diferem de urn 
grupo para outro. A mudanga de urn instrumento - par exemplo, a passagem da pa para o arado - nao 
e somente a ad()98o de urn novo instrumento de trabalho, mas tambem a ad~o de urn novo sistema, 
outro ritmo de trabalho, nova atitude corporal, ligados ao instrumento e a maneira de emprega-lo. Ao 
tentar descrever a trajetoria desse singular instrumento atraves da historia do campones europeu, 
Fitzgerald (sld) salienta que a ad~o de novas praticas agricolas como de novas instrumentos 
vinculam-se fortemente as praticas sociais de deterrninadas sociedades em deterrninados perfodos 
(Couto, 1995, mimeo). 

17 
Como assinala candida (1964), embora estejam desaparecendo, alguns utensflios, fabricados pela 

propria populagao caipira, fazem ainda parte de sua propria auto-suficiencia econ6mica: prensa de 
mandioca, monjolo, moinho, engenhoca, pilao de pe, prensa manual, peneiras, raladores, roca de 
tear. Muitas vezes encontramos, pelo interior objetos, antes confeccionados artesanalmente para 
utiliz~o na casa e no trabalho, como no caso citado, sendo feitos e comercializados como souvenirs 
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agricola, faz parte do seu cotidiano como forma altemativa de aquisi9ao de produtos que nao 

pode adquirir no mercado; seja manifesta9ao artistica cultural herdadas dos antepassados e 

que querem preservar. 0 fato e que sua presen98 e uma realidade entre muitas no meio 

rural. 0 que se pode salientar dessa atividade, hoje, e sua incorpora9iio como valor de troca, 

inserida como atividade de renda e estrategia para a reprodu9iio social da agricultura 

familiar. Atividades tradicionais nao agrfcolas, como o artesanato, estao passando por urn 

processo (Iento, as vezes imperceptfvel) de restrutura9iio que as coloca junto - e associadas 

a outras atividades, como o turismo rural - a discussao rural-urbano. 0 pequeno agricultor 

que basicamente planta para a subsistencia, sempre dividiu seu trabalho e o de sua famflia 

com atividades manufatureiras. Nesse sentido, pode-se dizer que mesmo minima, a renda 

conseguida do artesanato colocava essa atividade como fundamental para sua 

sobrevivencia. Esse "part time farmer" sempre compartilhou seu trabalho agricola com 

atividades nao agricolas, com a diferen9a de que hoje, ao inves de utilizar a produ9ao nao 

agricola para gerar renda complementar, essa ultima vern se tomando cada vez mais 

importante na vida dos agricultores, podendo ser considerada como uma atividade 

totalmente desvinculada, independents, da agricola. Hoje, ao inves de utilizar seus produtos 

como utensilios domesticos, o agricultor-artesao tern cada vez mais assumido o seu neg6cio, 

tomando de que essa pode ser uma atividade lucrativa. Em algumas localidades rurais, 

demarcadas por sua proximidade com grandes centros urbano-industriais ou mesmo 

agroindustriais, o trabalho rural tern se tornado cada vez mais permeado pela transforma9iio 

do processo produtivo. 0 que faz colocar determinadas atividades nao agricolas no rol de 

novas atividades realizadas no meio rural? As atividades nao agricolas que devem ser 

analisadas hoje sao apenas aquelas permeadas por urn processo produtivo que tern seu 

ponto maximo nos GAls indo ate os difundidos pesque-pague? 0 que permeia o novo? Sao 

as suas formas de organiza9iio? 

Outro aspecto importante diz respeito (e aqui entra a questao cultural) ao significado, 

antropologicamente falando, da realiza9iio do trabalho artesanal por agricultores-artesaos. A 

atividade, Ionge de representar urn fardo a mais, faz com que eles aumentem a (percep9ao) 

de sua importancia, ao incorporarem uma atividade manual, reconhecidamente artistica (o 

artesanato) a uma outra atividade, tambem manual, mas que nao e, por eles pr6prios, 

devidamente reconhecida (a agricola). 0 artesanato, Ionge de arrastar o pequeno agricultor 

para fora de sua area rural, faz com que ele tenha uma forma de Ia permanecer com niveis 

de renda bern melhores, melhorando seu padrao de vida. 0 tempo gasto nas duas atividades 

da vida caipira. 
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continua o mesmo, mudando as formas de produc;:iio, alguns instrumentos de trabalho, 

contrata~ao de ajudantes, modificac;:ao nas formas de transporte da materia-prima, formas de 

comercializac;:ao e instalac;:iio de trabalho. Dada a extensao da familia, a distribuic;:iio das 

tarefas permite o nao abandono das tarefas agricolas devido a acelerac;:iio da produ~ao 

artesanal. 

Este capitulo procurou salientar o panorama das atividades nao agricolas cada vez 

mais amplo com o qual se depara o produtor familiar, procurando estabelecer as bases para 

uma discussao que esta Ionge de terminar: quais as saidas que tern o produtor familiar, para 

que consiga manter-se na terra e assegurar sua reproduc;:iio social? Se a pluriatividade das 

familias agricolas e uma realidade, como discuti-la frente a uma situa~ao especifica, entre os 

produtores familiares assentados? 

A seguir e apresentado o Capitulo Quatro, sobre a situa~ao agraria do Estado de 

Minas Gerais e o quadro atual dos assentamentos rurais nessa regiao. 
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SEGUNDA PARTE 



CAPiTULO QUATRO 

MINAS GERAIS: PAISAGEM AGRiCOLA E SOCIO-POLiTICA 

s ' 0 p ,j /J 
I 0 

FIG. 1: Mapa do Estado de Minas Gerais. 
Fonte: Atlas Geogr<ifico Brasileiro 

0 presente capitulo tern por objetivo fazer um breve hist6rico do Estado de Minas 

Gerais (FIG. 1) para poder sitwi-lo no cenario economico, politico e social, a partir da decada 

de 60, contextualizando os movimentos sociais rurais, desde o movimento dos trabalhadores 

rurais, anterior a decada de 60, ate o surgimento, na decada de 80, de movimentos de luta 

pela terra. Sobre estes ultimos, vao desde as organiza96es de posseiros, como no Noroeste 

de Minas, sindicatos, como no Triangulo Mineiro, passando pela organiza9ao do MST 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), ate a atua9ao da FETAEMG (Federa9ao 

dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Minas Gerais) no apoio aos trabalhadores 

sem terra. E tambem objetivo deste capitulo a recapitula9ao hist6rica do Triangulo Mineiro, 

regiao onde esta localizado o assentamento pesquisado. Vale lembrar que o cenario onde 

atuam os movimentos sociais rurais difere do que ocorre em outros Estados, pois alem das 

diferen9as hist6ricas e reivindicativas, ha uma multiplicidade de movimentos que atuam na 

area, como MST, ML TR (Movimento de Luta dos Trabalhadores Rurais), ML T (Movimento de 

Luta pela Terra), STR (Sindicato dos Trabalhadores Rurais), ACA (Associa9ao Caritas), dos 
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quais falaremos mais detidamente a seguir, alem da presenga bastante forte da FETAEMG, 

que, de certa maneira, ocupou um Iugar que normalmente, em outros estados, caberia ao 

MST. Este aos poucos vem se estruturando no Estado e pode-se perceber sua presenga em 

regi5es onde ate recentemente nao tinha muita forga, como no Triangulo Mineiro. Nas 

ocupag5es mais recentes na regiao, bem como nas negociag5es junto ao INCRA, tem se 

mostrado presente. 

Tambem devido as suas dimens5es geograficas, o Estado de Minas Gerais configura

se de forma particular no cenario nacionaL 0 Estado e marcado politica e culturalmente par 

diferengas significativas, que ora o aproximam de Sao Paulo, ora de Goias, ora da Bahia. A 

hist6ria de ocupagao do Estado tambem se deu de forma diferenciada, bastante marcada 

pela busca incessante de ouro e pedras preciosas do infcio do seculo XVIII, principalmente 

nas regi5es da Chapada Diamantina e regi5es de Ouro Prete e Mariana. 

Do ponto de vista politico, o Estado de Minas Gerais sempre esteve ligado a uma 

tradigao conservadora, cujas recentes mudangas, algo impensado h8 duas decadas atras, 

principalmente no Triangulo Mineiro, chamam a atengao pela rapidez com que vem 

ocorrendo, que extrapolam o plano politico, passando pela transformagao da paisagem 

agricola e econ6mica. 
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1 - Caracteriza~ao dos Movimentos Sociais Rurais em Minas Gerais 

0 contexto dos movimentos sociais rurais em MG apresenta-se de forma peculiar 

frente a outras regioes. No contexte de assentamentos rurais, destaca-se o papel da 

FETAEMG como importante mediadora entre os assentados e o Estado, uma vez que o 

MST, em algumas partes do Estado, teve pouca penetrayao, como e o caso do Triangulo 

Mineiro. 

Os trabalhadores rurais de Minas Gerais iniciaram um movimento de organizayao 

com a fundac;:ao de Sindicatos e Ligas Camponesas, no infcio da decada de sessenta, 

quando conflitos pela posse da terra ocorriam em varias regioes do Estado. A partir da 

intensificayao dos conflitos, a lgreja, pela ayao dos seus setores mais conservadores - os 

Cfrculos Operarios Cristaos - comec;:aram a ter uma participac;:ao mais efetiva na organizayao 

dos pequenos produtores, numa tentativa de frear a influencia de setores de esquerda no 

campo.' 

Os movimentos sociais em Minas Gerais datam do periodo anterior a decada de 60, 

como o de operarios e trabalhadores rurais. Com o Golpe de 1964, estes praticamente 

desapareceram ou atuaram na clandestinidade, devido a grande repressao a que estiveram 

sujeitos, ressurgindo, sob novos aspectos e com outras praticas, a partir de meados da 

decada de 70. Entenda-se que a organizayao autonoma dos trabalhadores rurais, anterior ao 

golpe, que comec;:ava a se estruturar, fora substitufda, em Minas Gerais, pelo sindicalismo 

oficial, cuja func;:ao restringia-se a criayao de sindicatos como extensao do FUNRURAL, ate 

mesmo diferenciando-se da orientayao nacional do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que 

tinha na luta pelos direitos trabalhistas uma de suas principais bandeiras. Durante as 

decadas de 60/70, transformac;:oes na industria, com sua modernizayao e criac;:ao de novos 

distritos industriais e parques metalurgicos afetam as relac;:oes operarias, levantando novas 

questoes sobre a gestao da forc;:a de trabalho. Estas mudanc;:as se fazem sentir tambem no 

meio rural: surgimento e expansao das agroindustrias, empresas de reflorestamento, soja, 

pecuaria, cafe e cana-de-ac;:ucar. A agricultura familiar e particularmente afetada, pois as 

transformac;:Oes na agricultura tiveram por consequemcia a concentrayao da propriedade e da 

renda, excluindo de suas parcelas um grande contingente de trabalhadores que, sem outra 

alternativa, foram obrigados a se transferir para as periferias de grandes cidades, atras de 

trabalho assalariado. Em outros casos, buscaram empregos temporaries, dentro mesmo da 

1 Sgrecia e Gadelha, 1987, p. 51. 
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agricultura, em outros Estados, ou como b6ia-frias2 Esse processo se faz sentir de forma 

diferenciada, de acordo com cada regiao do Estado, com consequencias semelhantes, com 

diferentes desdobramentos no que se refere a conduyao das lutas: 

"A capitalizagao do campo, porem, nao se dara de modo uniforme, mas de forma 
extremamente diversificada por regiaes do Estado. /sso decorre, em parte, de 
diferentes programas govemamentais, incidindo diversamente em areas distintas 
do Estado, mas principalmente, em conseqaencia da diversidade de estruturas 
agrarias preexistentes nas diferentes regioes, o que determina, na maioria dos 
casos, as estrategias com que os diferentes capitais se dirigem ao campo. (...) 
No que se refere aos trabalhadores rurais, por outro /ado, essa diversidade de 
situagaes agrarias regionais teve, como conseqiiencia, uma crescente 
diferenciagao de tipos de trabalhadores e de problemas e tipos de exploragao 
que os afligem em diferentes regioes do Estado. Suas /utas, por isso mesmo, 
serao tamMm diversificadas, quer se trate de trabalhadores assalariados, 
permanentes ou temporarios, de pequenos produtores que se utilizam de creditos 
bancarios e lutam por melhores pregos para seus produtos, quer tina/mente se 
trate de agricultores que perderam suas terras pelo avango da grande empresa e 
da grilagem e tentam reave-las" (Pompermayer, op. cit., p. 11 ). 

0 "I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais", com a presenga de 

representantes de todo o pais e suas diferentes correntes de representayao do movimento 

campones, teve Iugar em Bela Horizonte, em novembro de 1961. E em um contexto de 

acirramento dos conflitos no campo, somado ao fortalecimento dos movimentos sociais 

rurais, que a CONTAG assume as propostas do Congresso de Bela Horizonte como linhas 

de agao. Em meio a esses acontecimentos, sao aprovados o Estatuto do Trabalhador Rural 

(ETR), diversos projetos de reforrna agraria, bern como a criayao da Comissao Nacional de 

Sindicalizayao Rural (CONSIR). A estrutura sindical se mantem, em Minas Gerais, mesmo 

quando, em 1964, os 24 sindicatos de trabalhadores rurais e duas federagoes sao 

desarticulados pelo regime militar. Paralelamente, surge o Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais (MSTR).
3 

No quadro a seguir e apresentada uma sintese dos principais fatos relacionados ao 

sindicalismo rural em Minas Gerais a partir de 1964. 

2 Pompermayer, 1987, p. 9/12. 

3 
Sgrecia e Gadelha, op. cit., p. 51. 
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Quadro 1. Sintese dos principais fatos relacionados ao Sindicalismo Rural em Minas 

Gerais ap6s 1964. 

Data Acontecirnentos 

1964 Golpe Militar- retomada do contato com os sindicatos de linha moderada por 
I parte da Federacao dos Circulos Operarios Cristaos, ap6s o golpe 

1965 lnstalacao de uma Delegacia da CONTAG em Belo Horizonte, M.G. 

1968 Fundagao da FETAEMG; a nova diretoria toma como plano de ar;ao o 
fortalecimento dos sindicatos existentes; fundagao de novos sindicatos e 
campanhas de sindicalizacao 

1972 Abandono do trabalho anterior e priorizar;ao de convemios com 6rgaos do 
Estado. Configurar;ao de uma linha assistencialista da CONTAG. FETAEMG 
aproxima-se do Estado autoritario, que tinha como prioridade esvaziar a 
representatividade sindical atraves do PRO-RURAL 6 Programa de 
Assistencia Previdenciaria ao Trabalhador do campo) 

1971/1975 Funda~o de 165 sindicatos - FETAEMG distancia-se da orientar;ao do 
MSTR nacional 

1979 Realiza~o do Ill Congresso Nacional. Em um clima de acirramento dos 
conflitos pela posse da terra, 0 MSTR passa a estimular as lutas dos 
trabalhadores (Medeiros e Soriano, 1984, apud, Sgrecia e Gadelha, op. cit., p. 
53)_ 

1981/1984 FETAEMG tenta se adequar a realidade do pais e do movimento sindical. 
Tiveram importante papel nesse direcionamento o movimento Pr6-CUT, 
encontros nacionais, promovidos pela CONTAG, alem do aumento dos 
conflitos por posse da terra no norte de Minas e greve dos canavieiros em 
Passos (Cf. FETAEMG, 1981/84, apud Sgrecia e Gadelha, op. cit, p. 53) 

Fonte: Baseado em dados de Sgrec1a e Gadelha, op. c1t. 

Com relagao ao papel do Sindicalismo em Minas Gerais na luta pela reforma agraria e 

sua convivencia com o MST, e afirmado que 

·~ FETAEMG tern essa linha muito institucional, mas eta tern um papel, porque 
eta agrega historicamente o sindicato rural, que mesmo na sua contradigao, ele 
surgiu ai, se fortaleceu e ta ai, como um dos espar;os de /uta pela reforma 
agraria. E essa linha mais combativa da FETAEMG, eta esta na frente na /uta 
pela terra no Estado. 0 Noroeste, principalmente, e um Iugar que as /utas pela 
terra sao dirigidas pelo movimento sindical, pela FETAEMG, que os seus 
dirigentes Ia sao combativos. ( .. .) No noroeste, no Alto Paranaiba e no Rio Doce, 
deu uma reorientada muito grande, quem hoje ta na frente da diregao sao 
pessoas muito comprometidas com essa /uta. No Jequitinhonha, entao, tern um 
papel muito importante. 0 MST tern um papel super importante, porque foi a 
partir dessa experiencia do sui e desse inicio de experiencia em Minas a partir do 
Jequitinhonha e do Mucuri, que essa /uta pela terra, a partir das ocupag6es virou 
uma pratica de /uta importantissima, entao o MST tern o seu papel, entao acho 
que o que e importante aqui em Minas e a unidade desses movimentos na /uta 
que interesse, que e a /uta de todos" (Cida, entrevista, Belo Horizonte, 1997). 
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A hist6ria dos movimentos sociais em Minas Gerais deve ser entendida, como foi 

colocado anteriormente, em sua diversidade, ao Iongo das 3 ultimas decadas. A 

regionalizayiio dos conflitos, suas raizes e a forma como se desenvolveram guardam 

caracteristicas pr6prias dados o seu contexte especifico. Ressalta-se que o processo de 

modemizayiio da agricultura, com sua politica excludente eo sistema de credito rural (1964), 

afetam profundamente a agricultura brasileira e a pequena produ~tao, particularmente, 

fazendo-a totalmente dependente das estruturas de mercado, subordinando-a totalmente ao 

capital. 

"Sao beneficiarios desse processo seletivo os estabelecimentos de medio e 
grande porte, algumas regioes em detrimento de outras e os empresarios que se 
dedicam a produqao para exportaqao e transformaqao agroindustrial" (Sgrecia e 
Gadelha, op. cit., p. 58). 

Como reflexes sociais do processo de expansao do capital na agricultura brasileira, 

observa-se a transformayiio nas rela~toes de produyiio, concentra~tao fundiilria, 

subordinac;:ao da unidade de produyiio camponesa, reduyiio na produ~tao de alimentos, 

descapitalizayiio cada vez maior dos pequenos produtores, desestabilizac;:ao do trabalho 

familiar, bem como a perda da sua autonomia e crescente pauperizayiio. Pode-se dizer que 

o desenvolvimento desigual da agricultura esta no ceme do problema que contribuiu para o 

desencadeamento de alguns desses movimentos, envolvendo, as vezes, o Movimento 

Sindical de Trabalhadores Rurais e a CPT: 

''Assim, no caso de Minas Gerais, nas regioes do Sui de Minas, Alto Paranaiba e 
Triangulo Mineiro, a capitalizaqao da agricultura foi mais intensa. Expandiram-se, 
nessas regiaes, as monoculturas de exportaqao (soja, cafe, cana-de-aqucar) com 
alto indice de mecanizaqao e de consumo de insumos modemos. Por outro /ado, 
regioes como o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha, experimentaram urn 
baixo nivel de capitalizaqao, em que o grande latifundio e explorat;ao extensiva 
da pecuaria se desenvolveram ao /ado de pequenas propriedades e posses 
voltadas para atividades de subsistencia. Nessas regiaes, a grande empresa de 
reflorestamento foi implantada ao /ado de pequenas propriedades que se ocupam 
de culturas comerciais como algodao e mamona, caracterizando-se como areas 
que concentram uma mao-de-obra que se assalaria sazonalmente nas /avouras 
de cafe e cana do Sui de Minas, Triangu/o Mineiro e ate mesmo de Sao Paulo" 
(Sgrecia e Gadelha, op. cit., p. 55). 

Nas regioes do Triangulo Mineiro e Sudoeste de Minas Gerais, campanhas salariais 

acabaram por direcionar algumas transformat;Oes no interior do movimento sindical. Alguns 

sindicatos deixaram de ter um cunho mais assistencialista e passaram a intervir de forma 
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mais direta nos movimentos reivindicat6rios. Pode-se dizer que como resultado direto desses 

movimentos, os trabalhadores conseguiram ganhos superiores ao salario minimo, transporte 

para o trabalho, regularizayao contratual. No entanto, essas mudan9as nao atingiram de 

forma uniforme o conjunto dos sindicatos, cuja maioria nao assumiu o Contrato Coletivo 

como instrumento de luta para melhoria das condi96es dos trabalhadores4 

':4s entidades de coordenac;ao do MSTR, particularmente a FETAEMG e a 
CONTAG foram incapazes de alteraresse quadro e, no Iugar de investirde forma 
efetiva na reorganizac;ao desses sindicatos, limitaram-se a assessora-los na 
epoca da renovac;ao do Contrato Coletivo; esse quadro de imobilismo e o 
isolamento dos sindicatos mais combativos favoreceram a reac;ao dos 
proprietarios rurais" que "utilizaram-se com eficiencia do desemprego como forma 
de pressao, ( .. .) enfraquecendo substancialmente a capacidade de mobilizac;ao 
dos sindicatos; conseguiram neutralizer o Contrato Coletivo, uti/izando-se da 
legislagao que ragu/amenta as negociac;Oes coletivas; a maior parte das 
negociac;Oes teve um carretar espontaneo, limitando-se a FETAEMG a conduzir 
as negociac;Oes" (Sgrecia e Gadelha, op. cit., p. 73). 

No inicio dos anos 70, com o processo de mecaniza9ao da agricultura, tambem na 

regiao de Bonfin6polis, a lavoura de subsistencia era substituida pela cria9ao de gado. As 

ro9as eram tomadas, transformadas em pastagem para o gado, enquanto familias eram 

expulsas. Muitas vezes era o proprio parceiro ou meeiro que realizava a tarefa de formar os 

pastos, de transformar suas ro9as em capim, nao permanecendo mais que dois anos apes 

essa pratica, pois nao tinha como sobreviver. 

A partir de 75, as familias posseiras da regiao de Bonfin6polis come98ram a tomar 

conhecimento dos conflitos agrarios, a partir de informa96es que chegavam de Montes 

Glaros e tambem dos trabalhos das CEBs - Comunidades Eclesiais de Base - atraves de 

um padre de Bonfin6polis e de algumas freiras ligadas a lgreja Progressista de Unai. 

Em 1978, ja havia a ideia de se criar um sindicato e dois anos mais tarde, em contato 

com grupos de Montes Glaros, que discutiam e organizavam a luta pela terra na regiao, esse 

objetivo foi se fortalecendo. Na regiao de Varzelandia ja estavam ocorrendo alguns 

movimentos de resistencia de posseiros em terras publicas. 0 sindicato mais proximo era em 

Joao Pinheiro, cuja linha conservadora o impedia de atuar de forma mais firme junto aos 

trabalhadores rurais. 

Em 1981, foi fundado o sindicato em Bonfin6polis, periodo este onde as reunioes se 

desenvolviam a partir da consciencia de que o sindicato deveria ser um instrumento de luta. 

4 
Sgrecia e Gadelha, op. cit., p. 73-74. 
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Nesse periodo, o sindicato enfrentou seu primeiro problema na Fazenda Saco Grande, no 

Municipio de Unai: 

"Eram 250 familias de posseiros, parceiros, viviam mais ou menos como a gente, 
mas uma realidade um pouco diferente, posseiros, parceiros, que estavam sendo 
expulsos por um dos grandes donos de terra do municipio, que era o Geraldo 
Jusce/ino. Essa familia, que eles chamam de familia dos Brochados, era uma 
familia que foi adquirindo terra no municipio de Unai atraves da grilagem e 
chegou uma epoca que quase metade do municipio era propriedade deles. ( .. .) 
Entiio foi o primeiro problema que o sindicato enfrentou. (. . .) 0 fazendeiro achou 
um desaforo muito grande, porque eles mandavam e desmandavam na regiao, o 
trabalhador ele era Ia mesmo um ze ninguem, ele era explorado, tocado, e nao 
tinha ninguem que defendia o direito dele. ( .. .) 0 sindicato entao chegou e 
comeqou a organizar as delegacias sindicais e os grupos de base, que eles 
deviam se organizar. ( .. .) Assim que chegou o sindicato, a ameaya foi 
instantanea: entao ele fez uma at;ao de despejo, fez um mandata de intimaqao 
pro pessoal, chamando por apelido, que ele nem sabia os nomes. 0 sindicato 
entrou atuando, em dois movimentos paralelos: um foi a defesa na justiqa, nos 
entramos com um mandata de seguranya, derrubamos a liminar de despejo, em 
Belo Horizonte, e ao mesmo tempo organizamos o pessoal, fomos organizando, 
criando pequenos grupos de dez familias. Ou nos organizamos ou estamos todos 
na rua, entao nesse contexto foi facil organizar, porque estava todo mundo sendo 
lesado, entao a ameaya de deixar 30 anos, 50 anos e ir nao sei pra onde ... "(Cida, 
op. cit.). 

Em julho de 1982 saiu uma caravana de 250 pessoas pela primeira vez em 

direc,:ao a Brasilia. 0 grupo nao foi recebido diretamente pelos representantes do 

INCRA necessitando de uma intermediayao da CONTAG. Entregaram urn documento 

indicando o conflito existente na regiao e sua extensao. Voltaram e continuaram o 

trabalho, realizando grupos de discussao, formando e orientando lideranc,:as. 

"Entao criamos uma situaqao tal que nem a justit;a tinha forya de despejar, 
embora tentasse muito, e a justiqa tinha forr;a de despejar e entao ficava aquela 
situaqao, o pessoal desobedecendo a lei, plantando, colhendo, comendo, 
organizando, associando o sindicato. (. . .) Em maio de 84 o govemo 
desapropriou. Foi o segundo decreta de desapropriar;ao. E foi a primeira 
desapropriayao em Minas. A primeira foi em Sao Francisco, foi a Vereda Grande. 
A terce ira foi a Fazenda Barreiro, em 87. (. . .) Entao desapropriou, e foi como se 
tivesse soltado uma bomba, porque a partir daquilo, todos os outros grupos que 
estavam nas outras fazendas, que estavam atentos pra saber o que ia acontecer, 
comeyaram a tomar consci{mcia e a /utar tambem. E ai nao parou mais, porque a 
experiencia deu certo" (Cida, op. cit.). 

A partir de entao, outros grupos no municipio Unai se formaram, fortalecidos por essa 

experiencia: 
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"(. . .) Em 85 n6s ja estavamos atuando em 6 areas de conflito no municipio de 
Unai, em outras areas, ja tinha varios grupos de /uta e o nosso eixo era sempre o 
mesmo, vamos nos organizar aqui na base, tomar consciencia do nosso direito o 
vamos depositar em juizo o que n6s devemos, porque os fazendeiros nao 
aceitavam, nao negociavam nada, confrontavam direto" (Cida, op. cit.). 

Em 1985, foi realizada nova caravana em direC(iio a Brasilia e dessa vez encontraram 

outra situaC(iio, sendo recebidos pelos representantes do INCRA. Os trabalhadores, por sua 

vez, levaram uma documentac;:ao reivindicat6ria organizada, com uma pauta clara e objetiva, 

tanto da situac;:ao da area de conflito como das reivindicac;:oes. bern como de denuncia. Uma 

das pautas de reivindicac;:ao era a vistoria nas areas de conflito para a instaurac;:ao de urn 

processo de desapropriac;:ao. Ainda nesse ano foi encaminhada a primeira equipe do INCRA 

para vistoriar a area de conflito em Unai. Foi tambem o ano em que a UDR se organizou 

para se contrapor ao avanc;:o das lutas no campo. 

"Em 84, foi essa desapropriagao da Fazenda Saco Grande. No mesmo ano ja 
existiam outros focos de /uta, de conflito. Na Fazenda Sao Pedro Cip6 aconteceu 
o massacre da policia contra os posseiros. Os posseiros foram processados 
como invasores. Essa fazenda tambem foi dasapropriada depois de muitos anos, 
em 87. Hoje e um assentamento com 80 familias" (Cida, op. cit.). 

A hist6ria da luta pela terra tern uma particularidade, que e o surgimento do 

sindicalismo novo, combative, respeitado, presente em todas as regioes. ao lado do 

sindicalismo conservador. A FETAEMG, embora tenha essa linha mais combativa, tern 

tambem. em seu interior uma outra linha. mais institucional, mais conservadora. 

Dadas as particularidades do cenano agrario atual. em urn contexto nacional. os 

movimentos sociais rurais que atuam hoje sofreram transformac;:oes, integrando-se na 

realidade de lutas e reivindicac;:oes levantadas pela categoria. Assim, os movimentos que 

atuavam no periodo anterior a decada de 60, e de forma fragilizada, durante os anos de 

ditadura, surgem agora fortalecidos pela redemocratizac;:ao, apoio de sindicatos, maior 

conscientizac;:ao politica de seus membros e. no caso do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (Msn. fortalecidos tambem pelo apoio da opiniao publica. malgrado a rna 

vontade com que muitos 6rgaos da imprensa nacional divulgam a situac;:ao de conflitos 

agrarios em que vive o pais. 

"Ap6s sua emerg{mcia, nota-se uma ascensao dos movimentos sociais em Minas 
Gerais, o que se traduz na maior visibilidade de suas /utas especfficas, com 
momentos de aglutinar;ao e pontos de convergencia nas mobilizar;;aes. Essa 
mobilizar;;ao teve ganhos relevantes, segundo os objetivos especificos de cada 
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movimento, sendo o principal resultado a necessidade de o poder publico, a 
Estado, os partidos e demais instituir;oes na sociedade se posicionarem trente as 
lutas populares. Par outro /ado, esse posicionamento institucional do poder 
publico produzira determinadas conseqilencias sabre os pr6prios movimentos, 
colocando, para a maioria deles, novas questaes sabre sua autonomia e pratica 
democratica" (Sgrecia e Gadelha, op. cit., p. 18-19). 

De acordo com Muls (1986), Minas Gerais vern apresentando urn quadro de 

crescente conflitos entre classes sociais no campo, afetando as relac;:oes de produgao e 

desestruturando o mundo social, cultural e ideol6gico do campones. Essa autora trabalha 

sobre os movimentos reivindicat6rios de assalariados rurais em Minas Gerais, como a greve 

dos canavieiros, que tiveram como cenano a cidade de Passos, entre 1980 e 1983, tentando 

compreender esses movimento a luz de alguns outros que ocorriam concomitantemente, 

suas dimensoes politicas e os resultados alcanc;:ados. Em outro artigo (1988), analisa o 

esforc;:o dos trabalhadores rurais em construir sua identidade de classe e as condic;:Qes que 

possibilitaram a retomada do movimento sindical rural. 

Sgrecia (1988) analisa as campanhas salariais dos trabalhadores rurais do Sudoeste 

Mineiro (1981-1985), a partir do quadro sindical (CONTAG, FETAEMG e sindicatos- MSTR 

- Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais). 

Assim, temos a luta dos pequenos produtores do Mucuri, o movimento dos 

plantadores de algodao do Norte de Minas, as greves e campanhas salariais do Sudoeste de 

Minas e no Triangulo Mineiro, os expropriados do Vale do Jequitinhonha, as lutas pela posse 

da terra no Noroeste de Minas. Apesar de suas caracteristicas regionais, como o do 

Noroeste de Minas, a luta pela posse da terra tern se alastrado de forma nflpida por todo o 

Estado, sendo que na maioria das vezes com o registro de violencia contra os trabalhadores. 

E colocada a seguir uma breve caracterizac;:ao de cada urn dos principals movimentos 

sociais rurais mais recentes em Minas Gerais. 

a) A luta dos pequenos produtores do Mucuri 

Cerca de 600 pequenos agricultores de 10 municipios estiveram envolvidos, com o 

apoio dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais da regiao, FETAEMG, Comissao Pastoral da 

Terra e partidos politicos, iniciando-se pela defesa dos pequenos agricultores do municipio 

de Ouro Verde de Minas, endividados no Banco do Brasil e Bamerindus, envolvendo grande 

mobilizac;:ao, atos publicos e passeatas, no sentido de pedir a prorrogac;:ao do prazo para o 

pagamento das parcelas ao banco, vistoria nas lavouras e ate mesmo perdao da divida. 

Muitos conseguiram prorrogaqao para saldar suas dividas, embora acrescidas de juros e 

87 



correc;ao monetana, mas outros sem alternativa, tiveram que dispor de suas terras para 

saldarem as dividas. 5 

b) Movimento dos plantadores de algodao do Norte de Minas 

Este movimento destacou-se por sua mobilizac;ao e formas de pressao contra a 

poHtica oficial de prec;os. Contou com a participayao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Porteirinha, da FETAEMG e das cooperativas.6 

c) Greves e campanhas salariais no Sudoeste de Minas e no Triangulo Mineiro 

0 quadro a seguir sintetiza a situac;ao dos movimentos sociais rurais nas regioes do 

Sudoeste e Triangulo Mineiro, entre os anos de 1980 e 1985. 

Quadro 2. Sintese dos Movimentos Sociais Rurais nas regioes do Sudoeste e 

Triangulo Mineiro, 1980/85. 

Data Acontecimentos 

1980 Em Passes ocorre o primeiro grande movimento de assalariados rurais em 
Minas Gerais 

1981 Coordenayao, pela FETAEMG, das primeiras campanhas salariais do Estado 
(11 Sindicatos do Sudoeste e 5 do Trii3ngulo Mineiro) 

1983 Nova paralisac;ao des canavieiros de Passes, movidos pelo nao cumprimento 
do acordo coletivo e intensa explorayao a que estavam submetidos; em maio 
do mesmo ano, assalariados do reflorestamento de Sao Joao do Paraiso- NE 
de MG - realizam uma longa greve 

1984 Canavieiros da regiao de Uberaba e Fronteira, no Triangulo Mineiro, 
promovem novas paralisac;oes, ap6s a greve de Guariba; ampliayao dos 
movimentos dos b6ia-frias; 
Em Alfenas, Campos Gerais, Campo do Meio e Paraguassu - SO de MG -

: paralisacoes dos assalariados do cafe 
1985 Novo movimento contra o desemprego e a fome que atingiram grande parte 

dos trabalhadores. A CPT da continuidade ao apoio na organizac;ao dos 
trabalhadores. Como resultado, os canavieiros obtem substantiva melhoria na 
remuneracao. 

Fonte: baseado em dados de Sgrecia e Gadelha, op. cit., p. 59-63. 

5 Sgrecia e Gadelha, op. cit., p. 56. 

6 ·os demais sindicatos de trabalhadores rurais da regiao envolvida no problema sao ainda bastante 
assistencialistas e pouco dispostos a se envolverem nesse tipo de /uta ao /ado dos associados. 0 
movimento dos pequenos produtores pela melhoria dos prer;os de produr;ao vern crescendo. Nos 
ultimos anos, destacam-se ainda as /utas dos agricultores do Noroeste, o movimento dos 
bataticultores do Sui de Minas e a /uta dos produtores de Ieite, em diversas regii5es do Estado" 
(Ibidem, p. 57). 
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No caso do Triangulo Mineiro, ampliou-se a produgao de cereais, com a incorporagao 

do cerrado na sua produglio, principalmente do arroz, e desenvolveu-se o sistema da 

parceria, baseada no trabalho familiar, que substituiu o antigo agregado. Os parceiros eram 

encarregados, pelos proprietaries, do cultivo de cereais e do manejo do gado. As relagoes de 

produgao, com a intensificaglio do processo de capitalizaglio da agricultura, foram se 

transformando, a partir dos anos 60. Com a diversificaglio das culturas e a crescente 

incorporaglio dos cerrados, fazia-se necessaria a utilizaglio de tratores, bern como de novas 

tecnicas agricolas no prepare do solo, plantio e colheita. Assim, tarefas antes realizadas 

pelos parceiros foram pouco a pouco tomando-se desnecessarias, ocasionando o 

assalariamento perrnanente de parte dos trabalhadores residentes nas fazendas, enquanto 

que outra parte era obrigada a retirar-se, transforrnando-se em b6ia-frias.7 

d) Os expropriados do Vale do Jequitinhonha 

A paisagem rural do Vale do Jequitinhonha comegou a transformar-se a partir da 

decada de 70, com o surgimento de extensas areas de reflorestamento (amplamente 

incentivadas pelo poder estatal)8 e lavouras de cafe que foram bruscamente substituindo as 

areas ocupadas por pequenos produtores. Estes ocupavam os chamados "grotoes" e 

"chapadas" onde, atraves da mao-de-obra familiar e da utilizaglio de mecanismos de 

solidariedade e ajuda mutua, como os mutiroes, desenvolviam pequenas lavouras de 

subsist€mcia e criaglio de animais, com cuja produglio participavam dos mercados locais, 

tanto vendendo parte do excedente de sua produglio como adquirindo produtos que nao 

podiam obter em suas terras. Parte da populagao adulta masculina buscava, atraves da 

migragao sazonal, quando se empregavam como assalariados temporaries, assegurar a 

reproduglio social do grupo familiar. Este vivia de acordo com os preceitos da vida 

comunttaria, e as relagoes de compadrio e parentesco representavam urn importante fator de 

coesao e manutenglio de suas manifestagoes s6cio-culturais. 

7 
Ibidem, p. 61. 

8 "Entre os processos que favoreceram a expansiio do reflorestamento, destacam-se: a) a venda de 

terras devolutas a pret;as irris6rios e a isenqao temporaria do impasto territorial; b) o fortalecimento de 
credito e taxas de juros negativos; c) o favorecimento das empresas nas disputes com posseiros a 
quem era dfficultada a legitimagao da posse; d) a manutenqao de uma rede de servit;as com o objetivo 

de favorecer a implantagao de projetos agro-industriais; e) a constituigao de uma rede de servigos de 
cunho assistencia/ista, visando a conter as tensaes sociais provocadas com a implantagao dos 
projetos economicos" (Ibidem, p. 62). 
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A incorporagao das "chapadas" pelas companhias de reflorestamento deu-se de 

forma violenta, nao faltando a fraude, a destruigao de rogas e benfeitorias e assassinates de 

posseiros. Com promessas de serem absorvidos como empregados permanentes das 

empresas com salaries compensadores, nao poucos foram iludidos e transformados em 

assalariados temporarios.9 

e) As lutas pela posse da terra no Noroeste de Minas 

Sao marcos da luta pela terra na regiao as desapropriagoes das fazendas Saco 

Grande/Palmeirinha (Unai), em 1984 e Fruta d'Anta10 (Joao Pinheiro), em 1986, como parte 

do Plano Nacional de Reforma Agraria. No entanto, situagoes anteriores podem ser tomadas 

como referencias para a questao agraria local, precisamente nos anos de 1988/89, quando, 

em varios municipios da regiao ocorrem 18 ocupagoes de terras, em diferentes fases do 

processo de desapropriagao pelo INCRA. Sao ocupagoes realizadas com forte apoio de 

liderangas sindicais e marcadas, como de praxe, por intimidagoes, prisoes, expulsoes, 

ameagas de morte, enfim, toda a sorte de violencias.
11

• Pode-se dizer que a desapropriagao 

9 lbidem, p. 63. 

10 0 Projeto de Assentamento Fruta d'Anta foi criado em dezembro de 1986. "Possui 18 731,27 ha, 
sendo que 25% dessa area corresponde a reserva legal, benfeitorias e estradas. A area media por 
familia corresponde a 75,93 ha e a area restante e considerada improdutiva, conforme dados do 
INCRA". "A area foi dividida em 220 parcelas rurais, sendo que um deles pertence a ASSPEP 
(Associa~o dos Pequenos Produtores Rurais de Fruta d'Anta). De acordo com as palavras dos 
beneficiaries, relatadas a Castro ( 1997), "a desapropri~ da propriedade para constitui~o do 
Projeto de Assentamento em Reforma Agraria Fruta d'Anta se deu de forma pacifica, por se tratar de 
um processo ligado a contravengiio intemacional. Os proprietaries nao residiam na fazenda e esta era 
utilizada pelos mesmos para lavagem de dinheiro e trafico de drogas. Com o desmembramento do 
grupo e a extradi~o do proprietario, um italiano, a propriedade ficou sendo administrada por sua 
esposa, uma brasileira, que a deixou em maos de administradores. ( ... ) Em 1985, com o avango 
sindical na luta pela reforma agraria, a participa~o sindical local contava com cerca de 800 
trabalhadores e buscavam areas para vistoria. ( ... ) Em julho de 1986 ocorre a desapropria~o da 
fazenda Fruta d'Anta, o sindicato ja tinha as famflias pre-selecionadas e em agosto inicia-se a fase de 
imissao de posse. A partir de entao algumas familias ja comegaram a ocupar a area. ( ... ). Hoje as 
familias assentadas produzem arroz, feijao, milho, sorgo, can<Kie-agucar, mandioca, abacaxi, alem de 
areas de pastagem, alem de se encontrar em implantagiio urn projeto de irriga~o que permitira a 
produ~o de hortifrutigrangeiros, feijao e banana, na area reservada a associ~. 0 Projeto de 
Assentamento conta hoje com uma infra-estrutura de estradas, energia eletrica, agua e escolas 
(Aparecida, 1997, p. 12-16). 

11 "As principais a<;(ies naquele periodo se deram em alguns municipios, como Presidente Olegario 
(ocupa~o das Fazendas Barreirao/ Buenos Aires, no distrito de Lagoa Grande e Prata dos Netos), 
ParacatU (ocupa<;Oes da Fazenda Bom Jesus), Bonfin6polis de Minas (ocupa<;Oes da Fazenda Saco 
do Rio Prete e Mamoneiras, no distrito de Natalandia, e conflitos de posse nas fazendas Assa Peixe e 
Riacho dos Cavalos), Sao Romao (ocupa<;Oes das fazendas Brejo Verde e da Reserva, no distrito de 
Riachinho, e conflitos de posse, nas fazendas Sao Joao do Boqueirao, Riacho ou Cavalo Morto), 
Arinos (ocu~o da Fazenda Mimoso e conflito de posse na Fazenda Menino), Unaf (conflitos ligados 
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da Fazenda Fruta d'Anta, em Joao Pinheiro, foi o marco que desencadeou as mobilizayees 

no Noroeste, 

onde foram assentadas 200 familias em uma area de cerca de 200 000 hectares, cada urn 

recebendo uma parcela de cerca de 20 hectares, de acordo com a qualidade da terra.12 

Castro (op. cit., p. 3-5) salienta dois diferentes pontos de origem das lutas pela terra 

no Noroeste, focalizados nas a9oes sindicais de Unai e Joao Pinheiro. Ha relatos em Unai 

situando o inicio das mobiliza96es populares ja no final dos anos 70, a partir do movimento 

da Teologia da Libertayao e a Comissao Pastoral da Terra (CPT), ligadas a lgreja Cat61ica. 

De grande importancia foram os trabalhos de conscientiza9ao das Comissoes Eclesiais de 

Base (CESs), que impulsionaram a cria9ao do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Unai, 

em 1981. Desde entao, outros conflitos dentro de outras areas da familia de Juscelino 

Carneiro, envolvendo cerca de 11 fazendas e centenas de familias, destacando o municipio 

de Unai como urn dos focos principais de conflitos por posse da terra no Estado de Minas 

Gerais, entre os anos de 1988 e 1989. Nesse periodo, os novos assentamentos implantados 

no municipio comeyavam a dar mostras de problemas internos, envolvendo divergencias 

entre as lideranyas locais e sindicais da regiao de Joao Pinheiro, principalmente em Saco 

Grande/Palmeirinha. Em Joao Pinheiro, em meados dos anos 80, o sindicato local e o polo 

regional da FETAEMG representaram papel importante na mobilizayao pela reforrna agraria, 

incentivada pelo primeiro Plano Nacional de Reforma Agraria (PNRA), em 1985, e a chegada 

de urn orientador sindical, que comeyou a fazer urn trabalho junto aos trabalhadores 

discutindo com eles alem do patamar sobre resistencia de posseiros, tendo a luta pela terra a 

prioridade de discussao. 

Castro (op. cit.) aponta 3 periodos na luta pela terra no Noroeste de Minas: 

1) 1985/88 - Periodo da "Nova Republica" e as propostas para a reforma agraria no Brasil 

decorrentes do lo PNRA, alem dos debates constituintes; 

2) Periodo marcado pela decepyao com a Constitui9ao de 88 para a reforrna agraria, 

ascensao de Collor a presidencia da Republica e pelo inicio das implantayoes da politica de 

ajuste neo-liberal. E o momento defensivo no movimento de luta pela terra no Noroeste; 

as disputas entre moradores e a famflia de Juscelino Geraldo Martins Carneiro, envolvendo varias 
fazendas) e Joao Pinheiro. Neste municipio, as mobiliza9(ies se concentravam no distrito de 
Brasilandia, em tomo de areas da CODEVASF e na sede, ap6s o sucesso da luta para a 
desapropriagao da fazenda Fruta d'Anta, em 1986" (Castro, op. cit., p.3). 
12 Ibidem, p. 4. 
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3) Periodo de reestruturagoes internas no movimento sindical do Noroeste, frente a nova 

conjuntura politica do governo ltamar Franco e inicio do governo Fernando Henrique 

Cardoso. 

Portanto, no Estado de Minas Gerais, o quadro da paisagem agricola vem sendo 

transformado em fungao de uma mudanga acelerada pela agao dos movimentos sociais em 

varias regioes, marcadamente o Sudoeste e Triangulo Mineiro, cenario de conflitos onde a 

concentragao fundiaria atinge milhares de trabalhadores rurais e afeta diretamente a 

agricultura familiar 0fer, no Anexo Ill, o quadro geral da situagao agraria em Minas Gerais, a 

partir dos acampamentos -1992/1997, projetos de assentamentos, realizados e em fase de 

criagao- 1986 a 1997, areas para reforma agraria, vistoriadas e sem decreto- 1998; com 

decreto mas sem laude de avaliagao - 1998; areas ja desapropriadas e com imissao de 

posse - 1998; areas para aquisigao, ja com avaliagao e vistoria - 1998; areas com 

obstaculos juridicos - 1998; areas com entraves administrativos - 1998; processes com 

acordos homologados em audiencia de conciliagao- 1998; relagao dos im6veis improdutivos 

do Estado de Minas Gerais, de acordo com dados do INCRA/MG, 1998). No quadro s6cio

politico, encontram-se varies atores, sendo os principais os Sindicatos, o MST, o Estado, a 

lgreja e as ONGs. De uma forma diferente do que ocorreu em outros Estados, os 

movimentos sociais de luta pela terra em Minas Gerais foram assistidos bem de perto pelo 

sindicalismo, que teve um papel bastante atuante em algumas regioes, onde era tfmida a 

presenga do MST. Mais recentemente, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

vem se inserindo em alguns lugares onde ate bem pouco eram os sindicatos os mediadores 

entre trabalhadores e Estado. A FIG. 2, na pagina seguinte, mostra a versao oficial dos 

Projetos de Assentamentos em Minas Gerais 

A seguir e apresentado o Triangulo Mineiro, a partir da apresentagao de algumas das 

principais caracteristicas que estao no ceme da transformagao de seu perfil agro-social. 
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2 - TRIANGULO MINEIRO 

INTRODUCAO 

"Originaria das grandes sesmarias institufdas no tempo do Brasil coloma, a regiao e 
constitufda de grandes propriedades de pecuaria extensiva, com interstfcios de 
pequenas propriedades e de estabelecimentos de regime precario de posse. Nestes 
estabelecimentos, a atividade agricola da regiao do Cerrado se restringia as areas 
de vertente, de vegetagao de mata, com urn sistema de produgao altamente estavel, 
com tecnicas tradicionais de cultivo de alimentos e criagiio animal. Como em outras 
areas, a ocupagao dos cerrados tambem foi marcada por conf/itos de terra entre 
posseiros, grileiros e grandes empresas" (Shiki, 1997, p. 144-5). 

Figura 3: Mapa estilizado do Triangulo Mineiro 
Fonte: CTBC, Minas Gerais. 

A Regiao do Triangulo Mineiro (FIG. 3) vem, h8 alguns anos, passando por um 

processo de modernizagao da agricultura, nao s6 no que se refere a modemizagao e 

utilizagao de insumos, como tambem a transformagao sua paisagem agricola, atraves, 

principalmente, de !res fatores: 

1 - Mudanga gradual dos produtos cultivados; 

2 - Problemas ambientais na regiao, decorrentes do uso intensivo de fertilizantes e 

defensivos agricolas, irrigagao, com abuso indiscriminado dos recursos hidricos, 

desmatamento do cerrado, assoreamento dos rios e erosao do solo; 

3 - Surgimento, desde meados da decada de 80, de conflitos agrarios, presenga de 

movimentos sociais nurais e conseqoente implantagao de assentamentos de reforma agraria. 
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0 Triangulo Mineiro abrange uma vasta area do Estado de Minas Gerais onde 

latifundios improdutivos, que nao raro excedem a extensao de 1.000 hectares13 convivem 

com a pequena prodUI;:ao familiar independente ou sob a forma de assentamentos. Os 

latifundios locais, que aglutinam terras de boa qualidade para o plantio, sao transformados 

em imensas pastagens, quando muito. Na maioria das vezes sao terras improdutivas, que 

aguardam bons pregos no mercado imobiliario ou simplesmente passam como principal 

patrim6nio de geragao a geragao, onde a importancia de um fazendeiro se mede na 

quantidade de terras que possui, nao importando se sao improdutivas ou nao. No entanto, 

sensiveis modificagoes nesse sentido tem sido recentemente observadas. Dado o crescente 

numero de ocupagoes e conflitos fundiarios na regiao, esse tipo de comportamento 

especulativo imobiliario tem sido abalado. Preocupados com a "integridade" de suas terras 

em repouso, muitos fazendeiros da regiao tem procurado se livrar delas o quanto antes, 

receosos com possiveis ocupagoes e desapropriagoes. Muitos tem mesmo procurado o 

INCRA para que este 6rgao faga vistoria em suas terras, pois o prego oferecido pelo mesmo 

pode ser vantajoso, uma vez que o pre90 das terras no mercado vem sofrendo quedas.14 

A principio, pode-se dizer que a presen9a desses assentamentos na regiao possui 

alguns pontos marcantes. Em primeiro Iugar, a regiao e conhecida pelas grandes extensoes 

de terra nas maos de poucos proprietaries. Em segundo Iugar, o Triangulo Mineiro, em vista 

de sua hist6ria latifundiaria, aglomera um dos focos da politica mais conservadora do Estado, 

estando a cria9i3o da UDR - Uniao Democratica Ruralista - na regiao vinculada ao 

surgimento de conflitos por posse da terra, em meados dos anos 80. A participa(fao dos 

partidos lidos como de centro-esquerda e esquerda ainda e tfmida na regiao. Nos ultimos 

anos tem sido forte o apoio dos fazendeiros locais aos candidates agrupados em tomo da 

UDR e os partidos conservadores organizam "lobbies" que ajudam a emperrar solu~toes 

praticas para a questao fundiaria locaL Esse posicionamento partidario, bastante 

caracteristico na regiao, acaba por influenciar nao somente as decisoes politicas que 

poderiam beneficiar a politica fundiaria local, como tambem influencia a opiniao publica 

desfavoravelmente em rela~tao ao debate em tomo da reforma agraria. 

Como foi dito acima, os principais fatores que vem transformando a paisagem 

agricola do Triangulo Mineiro sao: 

1 - Gradual mudan~ta em rela~tao aos produtos cultivados: 

13 Dados da EMATER/Ituiutaba e INCRA- M.G, 1995, 

14 Ortega et aL, 1998, 
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Conhecido como grande produtora de milho, arroz, algodao e feijao, alem de possuir 

extensas propriedades para criayao de gado de corte, o Triangulo Mineiro hoje conta com o 

cultivo de soja, introduzida recentemente, alem das culturas de cafe e citricos. As 

observa96es apontam para o fato de que, embora esteja ocorrendo essa mudanya de 

cultivo, ainda nao esta havendo uma exclusao das culturas tradicionais. 

Gada vez mais pode ser percebida a utilizayao de insumos modemos como 

estrategias de adaptayao para as novas culturas, mas tambem para melhorar a produyao 

das antigas, alem de modificar as rela96es de produ9ao, atraves, tambem, da necessidade 

de uma mao-de-obra mais especializada. 

A pequena produyao familiar, enquadrada nas pesquisas ja realizadas em outras 

regioes, encontra-se a margem da modemizayao, com uma participayao bern modesta nas 

inova96es tecnol6gicas. 0 sistema de cultivo predominante e aquele que requer pouca 

tecnologia, pouca utiliza9ao de fertilizantes, adubos quimicos e mecaniza9ao. Os pequenos 

proprietaries sao a maioria, sendo que cabe a eles o cultivo das hortali9as, embora a maior 

parte desses produtos venha de fora da regiao. 

2 -Com rela9ao ao processo de modernizayao do campo, a regiao e assistida pela Extensao 

Rural, atraves da EMATER. De acordo com dados fornecidos pela EMATER - ltuiutaba e 

IEF - Institute Estadual de Florestas, a regiao ja vern enfrentando problemas ambientais, 

entre eles a erosao do solo, como consequemcia da retirada da cobertura vegetal original, o 

cerrado. Este, que fazia parte do cenario natural do Triangulo Mineiro, encontra-se reduzido 

a uma area de 15.000 hectares. Embora o IEF tente center o desmatamento desordenado, 

este nao e respeitado, e a destnui9ao acelerada da cobertura natural vern causando danos 

irreparaveis na regiao. 

0 uso descontrolado de defensives agricolas, tanto por parte dos grandes 

proprietaries como por parte dos produtores familiares, vern causando urn desequilibrio no 

controle de pragas que avanyam na regiao. 0 desmatamento das matas ciliares compromete 

os recursos hidricos, alem da poluiyao dos mesmos por agentes quimicos utilizados na 

lavoura. Ha ainda a transforma9ao da vegetayao nativa em pastagens, que na regiao 

atingem urn numero bastante elevado por hectare. 

3 - 0 terceiro t6pico diz respeito a presen9a marcadamente crescente de movimentos sociais 

rurais, que culminam na organiza9ao de acampamentos e estruturayao de assentamentos, ja 

atingindo urn numero consideravel na regiao, acentuando a importancia dessa discussao no 

Triangulo Mineiro. Os tres itens acima mencionados sao vistos. a seguir: 

96 



a) Vegeta~o e produ~o agricola 

0 Triangulo Mineiro caracteriza-se por apresentar uma vegeta~o tipica, conhecida 

como Cerrado,
15 

cuja cobertura tern, desde M algumas decadas desaparecido, dando Iugar 

a pastagens e cultivos, desde os ditos tradicionais, como arroz, milho, feijao, mandioca, 

algodao, aos mais recentemente introduzidos, como soja, cafe, laranja, resultando no 

desaparecimento gradual da vegeta~tao original. Os Cerrados apresentam terrene suave 

ondulado a ondulado, apresentando ao topo os chamados chapadoes, cortados por 

depressoes conhecidas como "veredas" ("espar;;o brejoso ou encharcado que contem as 

nascentes ou cabeceiras de cursos d'agua", tendo como vegetar;;ao tipica os buritis" - Lima, 

1994, cit. por Shiki, 1997, p. 144), alem das matas tropicais. A importancia das veredas 

encontra-se principalmente em seu potencial regulador de recursos hidricos dos cerrados, 

armazenando agua e alimentando importantes bacias hidrograficas, como a do rio Parana, 

do Sao Francisco e Araguaia-Tocantins.
16 

A ocupaifiio da regiao do Triangulo Mineiro, a partir da decada de 60, sofreu grandes 

transforrna~toes, motivada pela transferencia da capital federal para o Planalto Central, 

ficando o Triangulo Mineiro como rota de passagem, o que muito impulsionou o 

desenvolvimento de algumas regioes e cidades, como e o caso de Uberlandia17 Foi a partir 

da decada de 70 que o cerrado brasileiro foi atingido pela modemiza~o agricola, sendo 

receptor de urn grande contingents migrat6rio das regioes Sui e Sudeste, denominadas par 

Cunha e Muller (1988) de "frentes de subsistencia". No entanto, ja a partir da decada de 40, 

Getulio Vargas incentiva a ocupaifao das regioes de Mato Grosso e Goias atraves de 

colonias agricolas. Na decada de 60, a agricultura local, fundamentada basicamente sabre o 

trabalho familiar, ocupa importante Iugar no abastecimento de alimentos basicos, como arroz 

15 Cerrados (Savana Arb6rea Aberta au Campos Cerrados): "formagao campestre caracterizada por 
um continuo tapete gramineo-lenhoso, entremeado de arvores gregarias, gera/mente raquiticas, com 

esgalhamento tortuoso, resultantes, provavelmente, da agao combinada entre a pobreza mineral dos 
solos e a agao de queimadas peri6dicas· (Ribeiro et al., 1997, p. 273-74). 

16 Shiki, 1997, p. 144. 

17 Antes disso, porem, no periodo colonial, como observam Ribeiro et al. (op. cit., p. 274), por trata-se 
de uma regiao de "formagao vegetal relativamente aberta e abundante em gramineas e outras 
especies palitaveis ao gado, os espagos recobertos pelos Campos Cerrados foram os preferidos, 
desde as tempos coloniais, para a rapida expansao do povoamento em diregao ao interior do territ6rio. 
A pouca gente disponivel poderia ocupar vastos territ6rios, principalmente no momenta em que a 

posse destas terras era ainda indefinida, entre os portugueses e os espanh6is. Esta politica do 
Govemo Colonial era, simultaneamente, implantada nas Provincias do Sui ( .. .). Assim, os Campos 
Cerrados tomaram-se, tambem, o espago da pecuaria extensive, situagao esta que perduraria ate os 
meados do seculo XX". 
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e feijao. E. somente na decada de 80 que a agricultura intensiva toma impulso, atraves do 

cultivo da soja, com bases tecnol6gicas modemas. 18 

A mudanya da capital federal para o centro do Estado de Goias acelerou o processo 

da chamada "marcha para o oeste", ao lado de outros projetos oficiais incentivando a 

ocupayao da regiao. A partir de entao, em algumas regioes, os Cerrados tern sido 

sistematicamente dizimados, sendo suas arvores transformadas em carvao, dando Iugar a 

uma agropecuaria apoiada sobre bases tecnicas modernas, associada ao uso intensivo de 

insumos e irriga9ao em larga escala.'9 

E. tambem o periodo onde a modernizayao agricola come9a a dar mostras de sua 

expansao, modificando as rela96es de produyao na agricultura local. A regiao onde se 

encontram os municfpios de Monte Carmelo, Romaria, Nova Ponte e lraf de Minas foram 

uma das primeiras areas dos Cerrados Mineiros a passar por urn processo intensivo de 

modemizayao agricola e de transforrna9ao de sua base tecnica. Na decada de 70, surge na 

regiao, ao lado da agricultura familiar tradicional, a agricultura familiar modernizada, cujos 

agricultores sao oriundos de outros Estados, como Sao Paulo e Parana, dedicando-se ao 

cultivo de algodao, soja e milho, de melhor valor comercial, localizando-se nas areas de 

chapadas. Sao incentivados pelo baixo pre9o das terras e por programas como 

POLOCENTRO e PRODECER"20 (Fernandes Filho e Francis, 1997, p. 234). 

De acordo com Shiki (op.cit., p. 146), a partir de 1980 tern inicio, nas regioes de 

Paracatu, lrai de Minas e Coromandel, o Programa PRODECER I. 0 pre90 acessivel das 

terras, em contraposi9ao as do Sui, favoreceu a migra9ao de produtores familiarizados com o 

modelo intensivo, o que facilitou sua expansao. 0 Programa se estendeu para outros 

Estados, como Goias, Mato Grosso e Mato Grosso do Sui (PRODECER II), atingindo mais 

tarde os Estados do Maranhao e Piaui (PRODECER Ill). Como resultado desse processo, 

18 
Shiki, op. cit., p. 143. 

19 
Ribeiro et al., op. cit., p. 274. 

20 "A partir principalmente da decada de 70, os cerrados brasi/eiros se tomaram alvo de uma serie de 
programas, como o Programa de Credito lntegrado do Cerrado - PC/ (1972), o Programa de 
Assentamento Dirigido do Alto Paraiba - PADAP (1973) e o POLOCENTRO (1975). 0 Programa de 

Cooperaqao Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados - PRODECER, nasceu a partir de 
um comunicado conjunto, assinado pelos govemos do Japao e do Brasil, em 1974, e podemos dizer 
que e uma continuidade dos programas que acabamos de mencionar. 0 seu objetivo e o de incorporar 

os Cerrados Brasi/eiros ao cultivo de graos, atraves da implantaqao do 'agrobusiness'. A intenqao do 
PRODECER e a de incentivar uma estrutura agricola, baseada na criaqao de estruturas empresariais, 
no uso de insumos modemos, no aproveitamento dos resultados da pesquisa agricola e na produqao 
voltada para a exportaqao" (Peret, 1997, p. 354). 
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observa-se uma alta no prego das terras, com beneficio direto para o latifundio, que tern suas 

terras valorizadas sem qualquer movimento de investimento, transforma~o da economia 

regional, alem de atrair as agroindustrias. Seu desenvolvimento foi favorecido pela 

importante rota comercial da regiao e por sua posi((ao estrategica. Mais recentemente, outros 

fatores vieram agregar-se aos primeiros, como, entre eles, a utiliza((ao mais racional do 

cerrado, atraves da supera~o tecnica, o atrativo mercado consumidor, a crescente 

ocupa~o do Brasil Central. Na decada de 70, as agroindustrias foram tidas como importante 

instrumento de politica agricola pelo Estado, que tinha como meta o crescimento do PIB de 

Minas Gerais, alem do crescimento do emprego e redu((ao do fluxo migrat6rio para a zona 

metalurgica.21 

Como atrativos locais para a agroindustria (oleo vegetal bruto e refinado, farelo de 

soja, ra((oes e concentrados; derivados do milho; frigorificos e abatedouros - aves, suinos e 

bovinos; laticinios, sucos concentrados; empresas torrefadoras e exportadoras de cafe) 

estao a produ((ao leiteira e pecuaria, tradicionais na regiao. Alem desses ja citados, outros 

dois segmentos se destacam, como o de frutas (sucos e polpas - maracuja e abacaxi) e 

vegetais tropicais (ervilha), alcan((ando maior espa((o nos ultimos anos.22 

No desenvolvimento da agroindustria em MG e no Triangulo Mineiro, encontra-se a 

rela((ao direta com a expansao agricola do cerrado e de programas como o PRODECER, 

tendo como resultados a adapta~o de novos cultivos ao solo, dos cerrados, investimento 

em infra-estrutura (estradas, energia, silos, armazens, etc), a diversifica~o de atividades 

introdu((ao de gramineas ex6ticas, "novas variedades de milho, soja e outros graos, 

implanta((ao de lavouras perrnanentes como o cafe, a fruticultura e a produ~o de 

sementes". 23 

Ao lado dessa agricultura moderna convivem as unidades familiares tradicionais, 

cujas rela((oes se resumem na venda de trabalho temporario, por parte destes ultimos, para 

as grandes e medias propriedades, principalmente na fase do processo produtivo da 

colheita. Podem ainda ser encontradas na regiao a agricultura familiar tradicional voltada 

para o mercado (Fernandes Filho e Francis, op.cit., p. 237), fornecendo Ieite 'in natura' para 

21 Ortega, 1997, p. 9. 

22 Neder e Cleps Jr., 1997, p. 220. 

23 
Ibidem, p. 213. 

24 
Ibidem, p. 216. 
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cooperativas e agroindustrias do Ieite, ah~m das propriedades que se dedicam a prodw;:ao de 

queijo, polvilho e rapadura. 

Os dados do INCRA (1998), mostram que o Triangulo Mineiro possui 43,73% de seus 

estabelecimentos agricolas incluidos numa faixa de 0 a 50 ha em uma area de 5,53%. As 

propriedade de 50 a 200 ha ocupam uma area de 26,85%. Ja as propriedades acima de 500 

ha ocupam urn total de 46,02%. Essas pequenas propriedades, geridas a partir do trabalho 

familiar, tern sua origem no parcelamento de grandes propriedades oriundas do periodo 

colonial, que foram se repartindo, atraves de venda ou heranya, alem do processo de 

ocupagao de terras devolutas2s 

"Os arrendatarios sao tambem proprietanos de pequenas glebas, em geral 
insuficientes para a pratica da agricultura mecanizada. Estas propriedades 
resu/tam muitas vezes de partilha entre membros da familia das g/ebas originais 
da incorporadora, ou adquiridas em epocas de prer;os baixos de terra na regiao 
(inicio dos anos 80), com recursos obtidos com a venda de terras valorizadas no 
Sui e Sudeste do pais. Os agricultores que foram chegando mais tarde ja nao 
conseguiram acumular terras de modo a se ajustar ao padrao competitivo vigente 
na regiao, o que obrigou a muitos o recurso do arrendamento. 0 arrendamento 
foi estimulado na epoca pelos pr6prios fazendeiros de gada, com extensas areas 
de terra, porque lhes permitia renovar suas pastagens cada vez mais 
degradadas, sem nenhum esforr;o" (Shiki, op. cit., p. 157). 

A localiza~ao das pequenas propriedades do Triangulo Mineiro encontra-se 

predominantemente em areas planas ou pouco onduladas das chapadas, pouco ferteis e, 

portanto, nao muito procuradas para a agricultura, alem de serem terra de menor valor. 

"No processo de divisao das propriedades, as areas de vertentes eram as mais 
disputadas pelos herdeiros. Na partilha das terras procurava-se dar a cada 
herdeiro uma parte de area de vertente. Essa, cremos, e uma importante 
explicar;ao para a concentrar;ao da localizar;ao das propriedades familiares nas 
areas de maior inclinar;ao nos cerrados da regiao estudada" (Shiki, 1995). 

Assim, a excelente qualidade de suas terras, relevo pouco acidentado, clima favoravel, 

abundancia de rede pluvial (a regiao conta com as barragens de Agua Verrnelha, no 

municipio de lturama, entre Minas Gerais e Sao Paulo, Sao Simao, municipio do mesmo 

nome, na fronteira entre Minas Gerais e Goias, a de Marimbondo, na divisa entre Minas 

Gerais e Sao Paulo, municipio de Fronteira, alem das represas de Emborcagao e ltumbiara) 

e de uma relativamente bern servida rede rodoviaria, fez com que a paisagem agricola do 

Triangulo Mineiro fosse pouco a pouco transforrnada, passando de grande produtora de 

25 Fernandes Filho e Francis, op. cit., p. 233. 
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arroz,26 milho
27 

(estes ultimos em declinio, com marcante diminui9ao da area reservada ao 

seu cultivo), mandioca, feijao28 e algodao,29 ate a decada de 80, para a produ9ao de cana

de-a9ucar,'0 laranja,31 soja,32 e, mais recentemente, cafe,33 com o lan~mento da ja bern 

aceita grife Cafe do Cerrado, produtos mais orientados para o mercado de exporta9iio. 

26 
"0 processo de expansao da cultura de arroz foi tao importante nos cerrados, que obrigou o 

govemo a investir maciqamente em estradas e armazens, sobretudo em areas de fronteira, dentro de 
programas como o Polocentro. Foi justamente na decada de 70 que a extensao da pastagem plantada 
ganhou particular impulso. Com isso, as pastagens e mais tarde, ja na decada de 80, a soja, sucediam 
o arroz no uso da terra" (Siki, 1997, p. 147). 

27 
"0 milho, na condiqao de cultura nacional, e cultivado em larga escala em todos os municipios da 

bacia do Paranaiba. E plantado segundo diferentes sistemas de produqao, desde roqas associadas a 
subsist{mcia e a criaqao domestica, ate cultivos altamente tecnificados, com a utilizaqao de sementes 
melhoradas, adubaqao quimica intensiva e irrigaqao. ( .. .) 0 estimu/o a produqao de milho, em /arga 
escala na regiao, e a presenqa do complexo agro-industrial instalado na propria regiao, com fabricas 
de rai}Oes, abastecedoras de urn grande numero de granjas e de outros derivados do milho" (Ribeiro 
et al., op.cit., p. 298). 

28 
"0 comportamento da cultura de feijao, na regiao, esta associado as variai}Oes do desempenho das 

areas tradicionais da produqao nacional, o que equivale dizer, as flutuai}Oes de mercado." (Ribeiro et 
al., op.cit., p. 295). 

29 
"A cultura do algodao restringe-se as areas de solos mais argi/osos e de maior fertilidade natural, 

uma vez que trata-se de cultura muito exigente em relaqao as condii}Oes fisicas e quimicas dos solos. 
A/em disso, deve-se levar em conta a tradiqao tecnol6gica das comunidades envolvidas, em razao dos 
cuidados que devem ser dispensados a esta cultura. Assim, os municipios de Centra/ina, Canapo/is, 
Capin6polis, ltuiutaba e Cachoeira Dourada tern se destacado no cultivo do a/godao. As sucessivas 
expansf5es, seguidas de retrai}Oes da area cultivada e da produtividade refletem as constantes 
flutuai}Oes dos preqos recebidos pelos produtores. 0 aumento da area colhida e da produqao, nos 
ultimos anos, reflete esta condiqao (Ribeiro et al., op.cit., p. 299). 

30 
"Embora promissora na bacia do Paranaiba, a expansao na cultura da cana-de-aqucar e ainda 

incipiente. Os incentives para o PROALCOOL foram tardiamente destinados para a regiao, estando os 
mais importantes empreendimentos loca/izados nos municipios de Canapolis, Tupaciguara, Arapora, 
Centra/ina e Monte Alegre de Minas. 0 Triangulo Mineiro, de maneira mais abrangente, tern 
funcionado como area de expansao natural dos canaviais do Norte do Estado de Sao Paulo que, por 
contiguidade, avanqam pelas terras ferteis do Medio/Baixo Rio Grande, desde Uberaba ate lturama, 
passando por P/anura, Frutal e Fronteira" (Ribeiro et al., op.cit., p. 297). 

31 
"Processo semelhante (ao da soja) esta ocorrendo com a citricultura, que busca novas areas para a 

expansao das lavouras, a partir do polo pau/ista, cujas empresas buscam terras mais baratas e 
mecanizaveis. Pe/o fato de serem menos exigentes em solos, os laranjais implantados na regiao sao 
prejudicados com a intensidade do periodo seco. Porem este fato limitante tern sido superado com a 
utilizaqao de variedades mais resistentes e demais tecnicas agronomicas adequadas. (. . .) 0 
municipios do Prata, Uberlandia e Araguari lideram a citricultura regional em termos de area colhida, 
embora os pequenos pomares situados na area teste da regiao (Monte Carmelo, Romaria e Estrela do 
Sui) apresentem melhores produtividades, dada a presenqa de temperaturas mais amenas e periodo 
menos agressivo" (Ribeiro et al., op.cit., p. 297). 

32 
"A introduqao da soja nos solos dos cerrados dos chapad6es do Triangulo Mineiro deu-se por 

intermedio das po/iticas do Govemo Federal, matenafizadas pelo POLOCENTRO-PRODECER (Polo 
de Desenvolvimento do Brasil Central- Programa de Desenvolvimento dos Cerrados). Foi no inicio da 
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Essa transformayao agricola ocorrida na Triangulo Mineiro tern tido suas 

conseqOemcias. Pautada no projeto modernizador da agricultura brasileira, a reboque da 

Revoluyao Verde, na decada de 70, a modernizayao agricola da regiao teve como um de 

seus principios o uso intensive de maquinas e insumos, onde o objetivo era alcanyar grande 

produtividade e competir no mercado com outras regioes que tradicionalmente ja se 

encontravam como lideres de alguns produtos, como por exemplo, o caso da laranja e cafe, 

no Estado de Sao Paulo, e a soja, na regiao Sui. De acordo com Ortega (op.cit., p. 333), e 

justamente no final da decada de 70 que M uma grande expectativa com relayao a 

ocupayao do cerrado mineiro, quando para Ia se dirigiram, apoiados pelo padrao tecnol6gico 

produtivista, grandes empresarios rurais de outras regioes do Brasil. 

A pecuaria extensiva tambem faz parte da paisagem rural do Triangulo Mineiro,34 

cujas fertilidade natural dos seus solos e relevo pouco acidentado constitufram o cenario 

ideal para grandes fazendas de gado de corte.35 Regiao tradicionalmente de grandes 

latifundios
36 

de rebanhos bovines, as grandes fazendas conviviam ao lado de pequenas 

decada de 70 que imigrantes gauchos foram atraidos para lrai de Minas!Romaria, desbravando as ate 
entao pouco va/orizadas terras de cerrados" (Ribeiro et al., op.cit., p. 296). 

33 "0 incremento da cafeicu/tura verificou-se em meados da decada de 70, quando agricuttores 
paulistas e paranaenses buscavam terras ferteis, baratas e livres da incidencia de geadas. Estas 
condig{!es foram encontradas no setor centro-teste da regiao, particularmente nos municipios de 
Araguari, Monte Carmela, Romaria, Indianapolis, lrai de Minas, Casca/ho Rico e Uberlandia" (Ribeiro 
et al., op. cit, p. 295). 

34 
"A implantaqao da pastagem plantada de Brachiaria contou, na maioria dos casas, com um cultivo 

do arroz nos anos iniciais de desbravamento dos cerrados, nao s6 pela sua tolerancia a solos mais 
acidos, mas par contar com credito barato e em abundancia. Mesmo com pequeno retorno obtido pelo 
cultivo do arroz de sequeiro, esta cultura acaba financiando praticamente todo o custo de abertura dos 
cerrados e o plantio do capim. Com este sistema, o cultivo do arroz esta muito associado a 
implantaqao das pastagens p/antadas nos cerrados, embora esta cu/tura seja caracterizada como 
atividade de agricultores familiares. 0 cu/tivo do arroz tem um grande incentivo das po/iticas oficiais, e 
sua importancia econ6mica no Brasil Central pode ser aquilatada pela difusiio comercial do arroz 

goiano e em Goias" (Shiki, op. cit., p. 147). 

35 "A raqa predominante e o Nelore, existindo ainda uma mistura muito grande de raqas nativas como 
o Nelore e outras raqas zebuinas ( .. .). As fazendas maiores se especia/izam na fase da engorda, 
enquanto os medias e pequenos fazendeiros se dedicam a cria e recria, embora hajam aquelas 
fazendas mais especializadas que se dedicam a todas as fases, da cria a engorda. Este e o sistema 
de produqao predominante nas grandes propriedades fundiarias, mas tambem naquelas em que a 
funqao principal e especulativa, a da apropriaqao de uma renda instituciona/, no qual a produqiio tem 
uma importancia secundaria. Assim, estas propriedades tendem a ter baixa produtividade, sendo 
passiveis de enquadramento como terras improdutivas e, portanto, passfveis de desapropriaqiio para 
programas de reforma agraria" (Shiki, op.cit., p. 148). 

36 
De acordo corn Ortega ( 1998, p. 6), malgrado o processo modemizador pelo qual passou o 

Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba, muitos latifundios ficaram ao largo das mudanc;:as, constituindo-se 
em imensas propriedades improdutivas, alvo dos projetos de reforma agraria. "E o caso das unidades 
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propriedade de subsistencia, de cultivos tradicionais. Com a incorporayao cada vez maior do 

paradigma da modemizayao, essas pequenas propriedades foram cada vez mais afetadas, 

seja no sentido de acabarem, por pressao, a serem incorporadas as grandes propriedades, 

seja no sentido de ficarem cada vez mais a margem desse processo de modemizayao, pela 

falta mesma de possibilidades de recursos de utilizayao das modemas tecnicas. 0 ja tao 

conhecido processo excludente da moderniza~ao da agricultura brasileira nao foi diferente 

no Triangulo Mineiro. Assim, as grandes fazendas alargavam-se cada vez mais na 

paisagem, "levando para as bordas" o que restava dos antigos pequenos proprietaries, nao 

raro incorporados as grandes propriedades como assalariados. Muitos desses antigos 

pequenos proprietaries, sem condi9(ies de perrnanecerem na regiao, seja pela falta de 

emprego na agricultura, seja pelos baixos salaries pagos por essas tarefas, viam como sadia 

a migra~ao e muitos foram para o Estado de Sao Paulo, para as regioes urbanas, pois 

expulsos das terras de Minas, nao tinham qualquer condi~ao de fixarem-se na regiao 

agricola de Sao Paulo, mesmo como mao-de-obra assalariada, cujo mercado encontrava-se 

muito mais saturado que o mineiro. Dessa forma, nas decadas de 60/70 observa-se uma 

migra~ao de familias agricolas do Triangulo Mineiro em dire~ao as cidades, do Triangulo 

Mineiro e Estado de Sao Paulo, fixando-se nas periferias de algumas cidades pr6ximas a 

fronteira do Estado, outras indo em direyao a cidade de Sao Paulo ou Campinas. 

A decada de oitenta aponta urn fato interessante nesse fluxo migrat6rio:37 

lncentivados pela possibilidade de conseguirem terra atraves dos assentamentos de reforma 

que receberam incentivos para formar pastagens, mas as mesmas se degradaram, em funqao da falta 
de manutenqao pelos proprietarios, e hoje estao sub-utilizadas, possibilitando serem declaradas, 
tambem, improdutivas pelo INCRA. Hoje ja existem mais de dez assentamentos na regiao e M uma 
grande pressao por novas desapropria9(ies para fins de reforma agraria, mesmo em areas pr6ximas a 
grandes centros urbanos, como Uberlfmdia, onde o INCRA, segundo informaqOes da imprensa local, 
acaba de declarar improdutiva fa zenda (localizada distante 17 Km de centro da cidade) com 
aproximadamente 4.000 hectares. Ainda, segundo imprensa local, 6 novas areas estao sendo 
analisadas pelo lNCRA, nas proximidades da area urbana do municipio". Assim, numa tentativa de 
deixarem de ter suas terras declaradas como improdutivas, ou mesmo fugir das ocupa9(ies, grandes 
proprietarios criaram a Bolsa de Arrendamento de Terras, tentando dar um carater produtivo a terras 
antes mantidas como reserva de valor. 

37 
"Durante o periodo entre 1960 e 1991, a populaqao urbana apresentou taxas de crescimento 

positivas em todos os municipios da regiao (. . .). Todos os municipios, exceto o municipio do Prata, 
apresentaram tax as de crescimento negativo da populaqao rural, durante o periodo 1960:91 (...). Os 
maiores decrescimos da populaqao rural ocorreram durante o periodo 1970180, enquanto os menores 
decrescimos se verificaram nas decadas de 60 e 80. Os menores decrescimos ocorridos na decada 
de 60 estao associados aos municipios cuja economia e baseada na produqao agropecuaria em 
grandes propriedades, tradicionalmente pouco utilizadora de mao-de-obra. 0 exodo rural toma-se 
atenuado na decada de 80 em funqao da intensificaqao de novas oportunidades economicas no 
campo, cuja presenqa efetiva da mao-de-obra e indispensavel, como o cultivo do cafe, de oleicolas 
irrigadas e a criaq{io intensiva de animals" (Ribeiro et al., op.cit., p. 294). 
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agraria que comel(llvam a ser implantados na regiao e pelo crescimento que come9ou a 

tomar conta dos movimentos sociais de luta pela terra, os antigos pequenos proprietaries, as 

vezes seus filhos, come9aram a retomar. Assim, temos, alem de uma mudanl(ll de dire9ao 

no fluxo migrat6rio, tambem uma mudanl(ll de categoria social: antigos proprietaries, que 

com a perda de suas terras, tomaram-se assalariados (rurais ou urbanos, na maioria, 

urbanos), retornam a sua regiao de origem agora como agricultores, em suas glebas, atraves 

dos assentamentos rurais. 

b) A questao ambiental 

A questao da preserva9ao dos recursos hidricos e da preocupa9iio com o 

desmatamento acelerado, acrescenta-se a discussao da implanta9iio, a partir da decada de 

80, de assentamentos na regiao que, mesmo estando sob o regimento do IEF - Institute 

Estadual de Florestas - que permite o desmatamento desde que seja preservado 20% da 

mata nativa em cada lote- acabam por nao respeitar essa medida. 

Segundo Ortega (1997, p. 332), a questao do meio-ambiente tern sido tema do 

Departamento de Reforrna Agraria da FETAEMG, que se ocupa do assunto nos 

assentamentos rurais de reforrna agraria, visto que muitos destes situam-se em areas 

inexploradas e uma ocupa9ao desorganizada pode representar conseqOencias danosas ao 

ecossistema e mesmo as futuras condi9oes de explora9iio. Nao e incomum, que, assim que 

instalados nos assentamentos, os assentados deem inicio a derrubada da mata e muitas 

vezes as queimadas, seja para as constru9oes de suas futuras instala96es, seja para a 

lavoura: 

"Em geral, estes novas proprietarios procuram reproduzir os conhecimentos que 
adquiriram enquanto trabalhadores rurais, procurando reproduzir as praticas de 
cultivo realizadas par seus patroes, e nao e facil convence-los de que nao e toda 
a terra que pode ou deve, par exemplo, ser arada. Nesse sentido e que a 
FETAEMG vem incentivando os assentados de Campo Florida a realizarem um 
curso na Universidade de Viqosa sabre agricultura altemativa de produqao no 
cerrado sem degradar o meio ambiente". 

De qualquer maneira, segundo Ortega (op.cit., p. 333), a FETAEMG aponta um 

descompasso entre a legisla9iio estadual - considerada adequada - e a fiscaliza9ao, que 

acaba sendo realizada somente nas areas de assentamentos, penalizando sempre que 

possivel os assentados, enquanto que grandes e medios proprietaries desmatam sem serem 

incomodados. Esse fato pode ser tambem comprovado em diversas pesquisas de campo, 

junto aos assentados, que sempre reclamam da severidade com que sao freqOentemente 
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fiscalizados, enquanto que seus "vizinhos das usinas de cana" desmatam grandes areas a 

cada ano, sem receberem notificayao de multas. 0 que pode ser observado, a partir disso, 

sao imensas areas descobertas de sua vegetayao tfpica original, restando do cerrados 

pequenas "manchas" ocasionais. 

Ainda segundo Ortega, a discussao ambiental enfatiza a proteyao das matas 

tropicais, como a Mata Atlantica e Floresta Amazonica, enquanto que o Cerrado encontra-se 

desprotegido pela legislayao atual, a partir da Constituiyao de 1988. Nela, observa-se a 

proibiyao do desmatamento, ou seja, uma clara preocupayao somente com a preservayao 

das matas, enquanto que, por exemplo, os chamados "olhos d'agua" existentes nos 

chapadoes e que propiciam a umidade necessaria a existencia dos "brejoes", encontram-se 

desprotegidos. A vegeta9ao tfpica desses locais e o capim, de fundamental importancia para 

a constitui9ao dos leny6is freaticos. E e justamente nas regioes dos "chapadoes" do 

Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba que a agricultura mecanizada encontrou espayo para sua 

expansao, ficando a agricultura tradicionallocalizada em areas de terrene mais acidentado e 

de dificil mecanizayao. Por ser area de maior concentrayao da vegeta9ao arb6rea, e 

norrnalmente mais fiscalizado, ou seja, a agricultura tradicional, que proporcionalmente, 

pouco desmata, acaba sendo a mais fiscalizada (p. 326). A EMATER local distingue 

diferentes agricultores no que se refere a questao ambiental: os pequenos agricultores, com 

intensa atividade de subsistencia, e os medics (ate 100 ha), que utilizam tecnologia moderna 

mas sem muita condiyao de faze-lo de forma muito intensa, nao representam uma 

degradayao significativa no meio-ambiente. Em outro sentido, os grandes proprietaries, 

ocupando a maior parte do cerrado mineiro, sao os maiores responsaveis pela degradayao 

ambiental, assoreamento e poluiyao dos rios (p. 334). 

Assim, ligado ao problema do desmatamento encontra-se o comprometimento dos 

recursos hidricos que, nao s6 pelo desmatamento como pelo uso cada vez mais intenso de 

agrot6xicos, alem da utilizayao dos mananciais para irrigayao de imensas areas, uso para 

gerayao de energia, atraves de barragens, abastecimento publico e, em alguns casos, onde 

ha a presenya de garimpo e minerayao, contribuem para a degradayao dos recursos 

hidricos. Como a regiao dos Cerrados do Brasil Central possui urn clima marcadamente 

dividido entre estayao das chuvas (outubro a abril, quente) e estayao da seca (maio a 

setembro, frio), o nao planejamento da utilizayao desses recursos afeta o abastecimento de 

agua, nao s6 para utiliza9ao humana mas tambem para seu uso na agricultura.
38 

Tern 

38 
Como afirma Ribeiro et al. (op. cit.), "o papel dos solos e fundamental no comportamento dos 

cerrados ao Iongo do ano. Nos solos mais argilosos e profundos nao ha sinais mais evidentes de 
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contribuido para esse comprometimento a forte pressao provocada pela fronteira 

agropecuaria. 

Outre fenomeno que vern sendo observado na regiao ha alguns anos e a erosao do 

terrene, devido principalmente ao uso e ocupayao do solo de forma descontrolada, com 

utilizavao de bases tecnol6gicas inadequadas, muitas vezes comprometendo grande parte 

de uma mesma propriedade, inviabilizando a explorayao agricola, e o assoreamento dos 

rios. (Boccaro, 1991, apud Ribeiro, op.cit., p. 284). 

c) Movimentos sociais rurais no Triangulo Mineiro 

Dentre as representa9oes sociais existentes na agricultura do Triangulo Mineiro 

encontram-se a Confederavao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e 

Confederayao Nacional da Agricultura (CNA), complementadas pelas Estaduais e os 

sindicatos de base; a de trabalhadores rurais e suas lideran9as (FETAEMG); a de entidade 

governamental (EMATER) e nao governamental, alem dos movimentos sociais ligados aos 

trabalhadores sem terra, como MST- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; o 

MSTR - Movimento do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (ligados a CONTAG e 

FETAEMG, funcionando como urn sindicato; e uma conclusao do ML T) eo MLST. 

"No Cerrado Mineiro, e o Sindicato Rural de Ubertandia a entidade que 
desempenha a lideranga dentre os sindicatos da regiao, mesmo porque o 
Sindicato Rural de Uberaba, outro grande polo politico regional, que poderia 
rivalizar com aquele na lideranga regional, acabou ficando a margem da 
Associar;ao Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ)" (Ortega, op. cit., p. 328). 

No Triangulo Mineiro, a FETAEMG tern sua representayao regional, pela micro-regiao 

do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba. 

"As a{Xles junto aos pequenos agricultores daque/a regional estao concentradas 
principa/mente nos municfpios de Monte Carmela, Carma do Paranaiba e Patos 
de Minas, que constituem municipios de uma micro-regiao de grande 
concentrar;ao de pequenos agricultores, ao contrario do que acontece nas 
demais areas do Cerrado Mineiro, onde predominam grandes e medias 
propriedades. A/em destes, a regional da FETAEMG tamMm tem dado grande 
atenr;ao aos assentamentos pela reforma agraria dos municipios de lturama, 
Campo Florida, e Santa Vit6ria, e mais recentemente, no municipio de Perdizes, 
onde foi desapropriada nova area para Reforma Agraria" (Ortega, op. cit., p. 328). 

deficii!mcia hidrica, durante a estat;:ilo seca, por parte dos vegetais superiores. Assim, estes 
apresentam-se, geralmente, sempre providos de folhas verdes, perdendo e substituindo-as 
simultaneamente, obedecendo a uma dinamica propria a cada especie. Nos solos mais rasos, as 
especies arb6reas tendem a apresentar queda mais acentuada de folhas e porte me nos vigoroso, (. . .) 
onde as condi{Xles de armazenamento de agua no solo silo menos favoraveis" (p. 275). 
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0 MST teve sua presenya no Triangulo Mineiro marcada pelo Encontro Estadual, em 

1989. Naquela epoca, ja existia urn grupo de trabalhadores que fazia assembleias e queria 

ocupar terras, organizados a partir dos pr6prios bairros onde moravam e tinham urn apoio 

indireto da CPT - hoje a APR - Anima~o Pastoral Rural, desmembrada da CPT e que 

basicamente compoe o MLST. A APR atua de forma localizada, assim como o MLST, com 

sede em Uberlandia, e apoio o MST. A primeira atua~o do MST na regiao em 1989 se deu 

da seguinte maneira, de acordo com urn dos membros da coordena~o do MST-BH: 

"N6s fomos pra Ia, na primeira ocupac;ao, com 45 familias porque as familias que 
estavam organizadas antes nao conseguiram sair, a policia prendeu. A primeira 
fazenda que o MST ocupou em 90 foi a Fazenda Colorado, no municipio de 
lturama. Depois, com oito meses, n6s voltamos a ocupar a Fazenda Varginha, 

houve um despejo violento, meio a noite, muitas pessoas foram presas, e 
demorou um tempo, ai desapropriou, houve toda uma pressao nossa, ocupac;ao 
de INCRA, caravana pra Brasilia, muita negociac;ao, as entidades pressionando, 

houve a desapropriac;Bo. Ainda no Govemo Col/or houve a desapropriac;Bo da 
Fazenda Ranchinho, para as cerca de 386 familias que estavam acampadas hB 
dois anos na BR, nas margens de /turama. Quando desapropriou essa area, com 
quase dais anos de acampamento, toda aquela tensao, aquela situac;ao, esse 
grupo que tinha interesse de criar um movimento paralelo, que eles ja tinham 

aprendido com o MST, que foram as lideranc;as do Mucuri pra deslocar praquela 
regiao, o MST investiu tudo naquela regiao ai que eles deram o go/pe, a gente 
chama de go/pe, que a gente chama de golpe, ne, porque se e/es estavam Ia, 

estavam juntos na /uta, participando de uma certa forma tinha espac;o pra e/es 
participarem do MST, ai o que eles fizeram, criaram uma briga e n6s achamos 

naquela epoca que tinha que ocupar a fazenda que ja tava desapropriada e e/es 
achavam que nao deviam ocupar, que ia ter violemcia, e tal. Ai fizeram uma 

assembleia no acampamento, se era a CUT ou se era o MST. Agora, olha bem, 
nao tinha nada a ver com a CUT, a CUT era simp/esmente uma fachada para 

eles criarem esse movimento. Entao, segundo etes, quiseram expu/sar o MST 

daquela regiao. lsso foi em 91. N6s retiramos a bandeira, saimos da regiao e 
e/es ficaram, continuaram com as ocupar;;Oes Ia, pequenas e tal, e ai quando foi 

agoira em 94, 95 e 96, a gente voltou na regiao e ajudamos a coordenar duas 

ocupar;;Oes" (Gilson, MST/B.H., entrevista, 1997). 

0 surgimento do MLST, ainda de acordo com urn dos membros do MST, teve origem 

a partir da organiza~o da ocupa~o da Fazenda Guariba. Os desentendimentos surgiram a 

partir das dificuldades de compartilhar linhas de a~o diferentes, alem da regiao guardar 

especificidades. Segundo a analise do MST, a proximidade do Triangulo com o Estado de 

Sao Paulo faz com que ideologicamente se sintam mais pr6ximos da realidade e cultura 

paulista, mesmo o acesso a Femand6polis, Jales e Sao Jose do Rio Preto e mais facilitado 

do que a Belo Horizonte. Por ser regiao de alto assalariamento rural, considera que o 
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imediatismo de atendimento das necessidades basicas dos assalariados dificulta o 

movimento de luta pela terra, processo esse mais Iento e, na explicagao desse membra do 

MST. 

Quanta a atuagao do MST no periodo de ocupayao da Fazenda Barreiro, se deu da 

seguinte forma: 

"Teve uma equipe naquela epoca, dando opmtao. Em 98, 91, quando n6s 
voltamos, n6s fizemos muitos contatos Ia, mas ja tava assim um assentamento 
muito pu/verizado, ja tinha muitos divididos, tava dividido, basicamente, que a 
CPT que atuava, teve o pessoa/ que saiu da CPT e criaram o MLST' (Gilson, op. 
cit.). 

A CPT e a Animayao Pastoral e Social do Meio Rural (APR)39 

As tematicas que compuseram as discussoes no interior da CPT referiam-se a 
modemizayl!o da agricultura do Cerrado, destacando-se a questao dos b6ias-frias e sendo a 

pioneira no desenvolvimento deste trabalho na regiao. A partir de 1986, a CPT adquire novas 

caracteristicas, tais como a liberayl!o de militantes para dedicarem-se aos trabalhos do 

movimento. A entidade sobrevive entao de donatives da lgreja e ONGs intemacionais. 

Com relayao a APR, esta e 

"A continuac;ao de um trabalho que se iniciou em 1978 atraves da Comissao Pastoral 
da Terra (CPT) no Triangulo Mineiro, podendo ser considerada um 'racha' desta. 
Desde meados da decada de 70, com a retomada da /uta pela terra, em meio a 
ditadura mifitar, sentiu-se nos movimentos cat6/icos que existia um ponto fraco na 
questao rural enquanto que a nfve/ utbano sua aqao e organizaqao estava mais 
conso/idada. Foi assim que surgiu a Comissao Pastoral da Terra em 1978. (. . .) Sua 
atuaqao em Minas Gerais comeqou no Noroeste do Estado, no municipio de Unai de 
Minas, e no Triangulo Mineiro no municipio de Monte Carmela, a partir do trabalho de 
duas voluntarias religiosas leigas italianas e do paroco atual da Catedral de 

39 "As ocupagaes de terra durante o ana de 1989 criaram urn conflito interne na entidade par causa de 
distintas leituras sabre a conjuntura palitica do pais. Os setores ligados a coordena<;:ao e ao 
secretariado acreditavam que as ocupa¢es nao estavarn dando resultado e seria precise alterar a 
tatica de luta para a conquista de terras para a reforrna agraria. Entretanto, segundo a avalia<;:ao de 
urn grupa dentro da CPT, essa questao estava, na verdade, associ ada a campanha eleitoral para 
presidente da republica, pais as ocupa¢es estariarn influenciando negativamente na campanha 
eleitoral do Partido dos Trabalhadores e da Frente Brasil-Popular, Luis lnacio Lula da Silva. 0 grupa 
dissidente era de opiniao de que a decisao das ocupagaes nao era da CPT, mas sim dos 
trabalhadores, e caso elas acontecessern, a CPT sornente lhe caberia lhe dar apaio. Surge assim urn 
grande conflito entre a CPT eo Movimento Sern Terra em Minas Gerais, levando a urn ·racha' no 
Triangulo Mineiro e a cria<;:ao da Animac;:ao Pastoral e Social do Meio Rural (APR)" (Ortega, op. cit., p. 
338). 

108 



Uberlt!india, com organizac;ao de um trabalho de criayao das Comunidades Eclesiais 
de Base (Ortega, op. cit., p. 336). 

Conforrne afirma o autor acima citado, os trabalhos da APR se expandem pelos 

municipios de ltuiutaba, Uberlandia e Araguari, envolvendo-se com a questao dos 

trabalhadores rurais e na organizayao e nos Encontros Regionais das Classes 

Trabalhadoras (p. 336). Relata ainda uma experiencia interessante nos anos de 1982/83, 

quando trabalhadores rurais desenvolvem uma horta comunitaria em uma area no municipio 

de ltuiutaba. 

"Gada um tinha sua casa, entretanto, qua/quer membra da comunidade poderia 
entrar e pegar o que necessitava nas casas dos membras da comunidade. 0 
comportamento de cada membra passava par uma avaliayao realizada a partir de 
pontos conferidos durante um determinado periodo.( .. .) Acabaram, entretanto, 
perdendo a area para os antigos praprietarios, par nao aceitarem reivindicar o 
titulo da terra a que tinham direito /ega/mente. Alguns dos membras daquela 
comunidade se encontram hoje no assentamento da Reforma Agraria de Campo 
Florida" (p.338). 

Uma das preocupa(foes da APR sobre o processo de organiza(fao dos 

assentamentos, refere-se a sua pr6pria manuten(fao, acreditando que nao se deve voltar a 

discussao somente para questoes economicas, e sim, tambem, para sua viabilidade 

tecnol6gica. Defende, portanto, uma tecnologia alternativa economicamente viavel. Com 

rela(fao a estrutura organizativa, a APR segue os moldes da CPT, 

"criando uma coordenac;ao constituida de pessoas que representam as areas da 
CPT regional (ltuiutaba, Uberaba, Uberlt!india e Monte Carmela), urn comite 
executivo com tres pessoas: o coordenador regional, o secretario e o tesoureira. 
Existem ainda as coordenar;oes regionais e uma assembleia geral que congrega 
todas as regiaes" (Ortega, op. cit., p. 339). 

Como foi dito no inicio deste item, o Triangulo Mineiro encontra-se, hoje, sofrendo 

modifica(foes na sua agricultura, de forma muitas vezes nao planejada, que acaba em 

consequencias desastrosas para o meio ambiente. Em meio a isso, e representado por 

diversas organiza(foes que se ocupam dos movimentos sociais rurais. A partir de urn quadro 

onde a estrutura agraria vern sofrendo profundas modifica(foes, afetando as rela(foes de 

trabalho bern como suas categorias sociais, a regiao assiste hoje a transforrna(fao de sua 

paisagem fundiaria em dezenas de focos de conflitos pela posse da terra que culminam, em 

sua maioria, em assentamentos de reforma agraria. Os pr6prios latifundiarios locais 

comeyam a rever seu posicionamento frente a essa questao, nao no sentido de estarem de 
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acordo com as reivindica<;:oes dos movimentos sociais, mas por medo de terem suas terras 

desapropriadas para fins de reforma agraria. Acabam recorrendo aos 6rgaos oficiais, como 

INCRA, numa tentativa de negociar antecipadamente a terra e ainda obterem algum lucro. 

Em meio a estes embates, encontram-se os diversos atores que atuam na regiao, como os 

Sindicatos Rurais, o MST, a FETAEMG, a CUT, a CPT e a APR 

A partir da apresenta<;:ao da paisagem agricola de Minas Gerais, e mais 

especificamente, do Triangulo Mineiro, e da inser<;:ao dos movimentos sociais rurais nesse 

contexto, e apresentado a seguir o Capitulo Cinco, sobre o Assentamento Fazenda Barreiro, 

desde o momento da chegada dos entao sem-terra no local, onde viviam, na ocasiao, 

dezenas de meeiros e posseiros, passando pela oficializa<;:ao do Projeto de Assentamento, 

ate sua configura<;:ao atual, decorrendo, entre urn periodo e outro, pouco mais de treze a nos. 
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CAPiTULO CINCO 

PROJETO DE ASSENTAMENTO ITURAMA- FAZENDA BARREIRO 

A Fazenda 

A antiga Fazenda Barreiro situava-se no entao distrito de Limeira d'Oeste, que fazia 

parte do municipio de lturama', no Triangulo Mineiro, Minas Gerais. Tinha aproximadamente 

6.000 hectares de terra, nos quais encontravam-se, entre muitos hectares de terras 

improdutivas, posseiros, meeiros, arrendatarios, que exploravam a area de acordo com a 

autorizayao do proprietario. Em troca, o antigo dono da fazenda cedia uma parcela de terra a 

cada colono com a condiyao que a desmatassem em dois anos e dividissem a renda com o 

proprietario a 30%. 

Com a mudanya do latifundiario para a cidade, a administrar;;ao da fazenda ficou por 

conta de um de seus filhos, que passou a exigir uma serie de condir;;oes dos posseiros, como 

por exemplo, que mudassem de area, para uma regiao de mata virgem, a qual deveriam 

limpar em dois anos e pagar-lhe a renda da terra que ia de 20 a 30% do que produzissem. 

"0 latifundiario ( .. .) e/e entregava a parcela, urn pedac;o de terra para o colona 
exp/orar mas o colona tinha que desmatar a machado, a enxadao, e isso em dois 
anos, e com a renda divide a trinta por cento, dependendo do colona, 
dependendo do parceiro. Quando o senhor Dimas Soares mudou para ltuiutaba, 
ele designa o filho dele, como capataz da fazenda, o senhor Esahu, e ai a coisa 
muda da agua pro vinho, ele comega impor aos posseiros uma serie de trabalhos 
forgados, mesmo, de mudanya de area ... Havia uma regiao aqui na fazenda, era 
mata virgem, bruta, e ele chamou os posseiros na sede da fazenda pra que e/es 
fizesse uma reuniao e e/es fossem explorar essa nova area por dois anos, teria 
que desmatar a machado e ainda pagar uma renda de 20 a 30% pra ele em dois 
anos. /sso e impassive/, do ponto de vista economico, seria o mesmo que 
chamar os posseiros pra ir embora, isso seria permissao pros posseiros ir 
embora da propriedade" (Salim, entrevista, 1995). 

Nesse periodo (1983), alguns posseiros descontentes com a situayao de rompimento 

do contrato verbal de uso da terra, procuraram o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

lturama, municipio ao qual pertencia Umeira d'Oeste, onde foram orientados a voltar para 

1 "Existem em lturama grandes extens6es de te!Ta com plantaqao de cana-de-ar;;Ocar pertencentes a 
destilaria Alexandre de Balbo, grandes plantaq6es de algodao, de milho e de arroz, ocupando areas 
de monocultura no cerrado, fazendas de gada e grandes vazios de terra sem plantio. Os vazios de 
te!Ta sao reserva de valor para especulaqao e sao justificados pelos grandes proprietarios como 

reserva para engorda de gada, quando a oferta de animais e favoravel. A instabilidade do mercado de 
gada para engorda perpetua a subutilizaqao das te!Tas e e sentida como uma afronta ao enorme 
contingente de trabalhadores rurais sem-terra que vivem no municipio" (Ramos, 1993, p. 19). 
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suas antigas posses e Ia permanecerem. 

"Alguns posseiros se revoltaram contra a situagao e procuraram se dirigir a sede 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em lturama e procuraram seu presidente 
e seu assessor juridico, o doutor Heredes Jose dos Santos. 0 doutor Heredes 

Jose dos Santos mais a diretoria do Sindicato orientou-os que voltassem e os 
que sairam que voltassem pras areas antigas, as posses antigas e as que 
permaneciam nas posses antigas nao saissem e comegassem a tirar o capim 
que formavam. (. . .) Bam, eles assim fizeram, depois de varias reunioes e 
orientagaes e comegaram a remover o capim e o fazendeiro, o latifundiario, 

indignou-se com isso, comeQOu uma serie de perseguiQi5es" (Salim, op. cit.). 

A partir dessa atitude, o dono da fazenda comegou uma serie de perseguigoes e 

ameagas. Alguns desses ocupantes concordaram em sair de suas terras mediante o 

pagamento de indenizagao. Outros, no entanto, nao aceitaram e permaneceram. 

"Chega o ana de 1984. Foi o ana em que se intensificaram as pressi5es do 
proprietario da terra e se ampliaram as reagaes dos moradores. As condiQi5es de 

produgao e sobrevivencia se tomaram mais precarias ainda. A/em do processo 
de expulsao, com diferentes formas de ameaga e pressao pessoal, passando 
pelo desrespeito as cercas das ragas ate ameagas a vida dos moradores, Ezahu 

(um dos herdeiros da fazenda) langa mao da policia e do Judiciario para realizar 
a expulsao de forma legal, apresentando aos moradores uma interpelagao e 

notificagao judicial que as intimava a se retirarem da terra no prazo de 30 dias. 
( .. .) Neste processo judicial, a pressao dos herdeiros da terra atinge 99 das 110 
familias residentes na Fazenda Barreiro. No documento de lnterpe/agao e 

Notificagao, ap6s citagao nominal das 99 familias interpeladas a se retirarem, 

manifesta-se a situagao de tensao que se estabeleceu na relagao entre os 
herdeiros e as moradores da fazenda, agora reconhecidos como posseiros na 
/uta par usucapiao e residencia na posse (p 70). (. . .) A desocupagao do im6vel, 

exigida pela notificagao, nao se verificou. Ao contrario, 59 posseiros ingressaram 

em juizo com uma agao de Usucapiao Especial, um instrumento especial 
promulgado no govemo de Joao Figueiredo. Alguns posseiros desistiram de sua 
posse e muitos assinaram acordo que definia a desocupagao do im6vel somente 

podendo retirar o material empregado na construgao de casas e cerca de arame, 

desistindo definitivamente de todo e qua/quer direito que possa ter contra a 
fazenda. (. . .) Aqueles que resistiram na /uta pela terra foram as que ampliaram 

sua reivindicagao do direito ao usucapiao para o direito ao assentamento, pela 
desapropriagao da area poreles trabalhada" (Ramos, op. cit., p.68n4). 

A resistencia dos trabalhadores e o inicio do movimento na fazenda deu-se de forma 

bastante traumatica, de acordo com urn dos assentados e atual lider da associagao, pois 

custou a vida de urn de seus companheiros, assassinado no dia 6 de novembro de 1984. 

Tinha 49 anos, 9 filhos e deixou a esposa gravida. 0 dono da terra procurava, com isso, 

intimidar os demais e fazer com que eles abandonassem suas parcelas. No entanto, essa 

atitude provocou revolta entre os posseiros provocando a retirada de muitos deles. 
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"Apesar do processo de usucapiao ter sido aprovado na 1• instancia na Camara 
de Jturama, com 59 nomes de moradores qualificados /ega/mente como 
posseiros, estes continuam a sofrer pressoes cada vez maiores para expu/sao 
judicial, com ameaqas de coeryao fisica e ameaqas de morte usadas pe/o 
fazendeiro. 0 clima de inseguranqa e medo ap6s a morte de Juraci passa a 
orientar aqoes de alguns posseiros que comeqam a se retirar da /uta assinando 
acordos de desistencia do processo de usucapiao. Fami/ias se retiraram da 
fazenda mobilizadas pelo temor, outros pela dor da perda do companheiro. 
Abandonam a /uta, desistem da posse da terra sem assinatura de acordo. Dos 
110 posseiros residentes na fazenda, 51 fizeram acordos desistindo da posse da 
terra e da /uta pela desapropriaqiio" (Ramos, op. cit., p. 77). 

Outros, no entanto, permaneceram: 

"Bom, em 1985, o Sindicato, a inseryao do Sindicato na vida dos posseiros se 
deu e foi ate traumatica, porque custou a vida de urn dos nossos companheiros, 
entao havia a casa do senhor Juraci, que servia de reuni6es por ser um Iugar 
mais no centro, era uma das nossas lideranqas, dos posseiros, e e/es 
assassinaram o Juraci ... brutalmente, de forma animalesca, a viuva, estava 
gravida na epoca, e houve uma serie de transtomos. Foi uma coisa muito assim, 
que chocou muito a fazenda, chocou n6s e ate os vizinhos. Ele foi assassinado, 
ete estava sentado numa cadeira de area no alpendre da casa dele, eles 
chegaram e foram atirando. E com isso ele tentava persuadir os posseiros a ir 
embora. Na verdade, o latifundiario observou uma maior resistencia dos 
posseiros. Com a morte do Juraci, alguns posseiros nao deixaram a fazenda, 
mas tambem nao plantaram roqas, eles ficaram tentando passar ou tentar 
negociar com o Sindicato e entidades a desapropriaqao ou o usocapiao, na 
epoca, da area, eles queriam o usucapiao da area" (Salim, op. cit.). 

0 fazendeiro Ezahu foi morto por desconhecidos, em dezembro de 1985. 

Concomitante a esses acontecimentos, estava ocorrendo a ocupac;:ao da Fazenda Bartira, no 

extrema pontal do Triangulo Mineiro,2 primeira ocupac;:ao de terra no municipio de lturama, 

ocupayao essa mobilizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de lturama. Pode-se 

dizer que a organizac;:ao e mobilizac;:ao em tomo dessa ocupac;:ao foi um dos principais 

propulsores que desencadeou as ac;:oes que culminaram na reivindicac;:ao da Fazenda 

Barreiro. 

"0 Sindicato desenvolveu urn trabalho na regiao de Sao Sebastiao do Pontat, em 
Cameirinhos, em Estrela da Barra, no pontalzinho do Triangulo Mineiro, sobre o 
que seria a reforma agraria, foi um trabalho feito na base mesmo, de casa em 

2 "Esta fazenda era localizada no municipio de Sao Sebastiao do Pontal, a 8 km de lturama. Tinha 
aproximadamente 2000 a/queires de terra que se encontravam a venda sob forma de loteamento. 
Como se tratava de um cercamento de area maior do que a regularmente titulada, os trabalhadores 

organizados pe/o sindicato raivindicavam 390 a/queires considerados sem titulayiio" (Ramos, op. cit., 
p. 90). 
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casa, de vizinho, fazia reuni6es nos bairros e isso culminou numa serie de 
familias que se mostraram interessadas pelo assunto, comeqaram a participar 
dessas reuni6es e culminou na ocupat;ao de uma fazenda denominada Fazenda 
Bartira" (Salim, op. cit.). 

"Em lturama, a Fazenda Bartira foi vista como o primeiro objeto da /uta dos sem
terra, enquanto a Fazenda Barreiro era o primeiro objeto da /uta dos posseiros. A 
Bartira era conhecida entre os trabalhadores como terra cujo cercamento 
envolvia areas sem titulagao, em que as relat;;Oes de trabalho se davam no plano 
do desrespeito aos direitos, onde a expulsao de agregados e posseiros ocorria 
na impunidade, como e comum no Brasil. ( .. .) 0 despejo sem indenizagao foi a 
primeira situat;ao de revolta de uma familia expu/sa da Fazenda Bartira. Esta 
familia se dirigiu ao Sindicato na procura de apoio legal para reagir ao despejo e 
fazer denuncia da situagao de desrespeito vividas nas relat;;Oes entre os 
trabalhadores e proprietario. 0 despejo, a revolta e denuncia foram razoes 
praticas que orientaram o Sindicato na escolha daque/e latifundio para a 
realizat;ao da ocupagao. ( .. .) Ap6s o /evantamento dos nomes interessados em 
ter um pedat;o de terra feito pelo sindicato, foi organizado um grupo de 
aproximadamente 30 homens que se envolveram na ocupagao da fazenda 
Bartira" (Ramos, op. cit., p. 89). 

"N6s permanecemos tres dias na fazenda. Ao final de tres dias, chegou uma 
media de uns cinqoenta policiais armados ate os dentes, de armas que n6s 
nunca tinha visto, de calibre ... n6s nunca tinha visto isso nao, de forma que 
chegou tambem algumas entidades que pra n6s ate o momento era 
desconhecida, como a FETAEMG, a Comissao Pastoral da Terra, representantes 
de sindicatos, de trabalhadores urbanos e a propria CUT que esteve com a gente 
no dia do despejo. No dia do despejo fez tambem uma reuniao entre os 
despejados, que n6s podiamos fazer a partir dali, entrega, e n6s decidimos fazer 
um acampamento em frente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais [de lturama]" 
(Salim, op. cit.). 

0 Acampamento 

Expulsos do local, os trabalhadores, atraves de sua lideranya, decidiram acampar em 

frente ao sindicato dos trabalhadores rurais de lturama. 

"0 encaminhamento adotado pela diret;ao do Sindicato, com o apoio da CPT, era 
sair da rua onde foram despejados para a experi{mcia de acampamento em 
prat;a publica. 0 acampamento seria a expressao publica da /uta pela terra em 
lturama. lnicia-se o processo de aliant;as dos trabalhadores entre si e destes, 
com os movimentos sociais pr6 reforma agraria. A Comissao Pastoral da Terra, 
regional do Triangulo Mineiro, inicia um processo de insert;ao total no movimento 
de /uta dos sem-terra de lturama. (. . .) De Sao Sebastiao do Pontal, os 
participantes da ocupagao foram transportados pelo Sindicato para o municipio 
de Jturama. Barracos de plastico preto foram levantados em frente ao Sindicato. 
( .. .) Durante a formagao do acampamento, passaram a reivindicar a 
desapropriat;ao da Fazenda Barreiro, por ser uma area de conflito (Ramos, op. 
cit., p. 98). 
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Reuniu-se, assim, o grupo formado por b6ia-frias, antigos carvoeiros que 

reivindicavam anteriormente a fazenda Bartira e o grupo que se recusava a sair da Fazenda 

Barreiro. Formaram entao urn acampamento - chamado de Acampamento Esperan~ta do 

Trabalhador - nessa ultima e come~ram a colocar em pratica aquilo que seria muito 

importante para o futuro assentamento, ou seja, a organiza~tao interna como forma de 

solucionar problemas, dividir tarefas e organizar, enfim, o dia a dia das pessoas. 

"Na primeira semana, o acampamento contou com apenas 30 familias, somente 
aquelas cujos homens fizeram a ocupac;ao da Fazenda Bartira e foram 
despejados" (Ramos, op. cit, p. 1 03). 

"Com a formac;ao do acampamento e a resistencia dos posseiros na propriedade, 
nos passamos a reivindicar a desapropriac;ao da Fazenda Barreiro em virtude de 
que ja era uma area de conflito e ja havia levado a morte urn dos co/onos e 
ameac;as de outros co/onos para serem assassinados, a/em da propria violencia 
que foi praticada aqui como a queima das roc;as, ai eles soltaram o gado nas 
nossas Javouras, acabaram com tudo, essa forma de violencia foi parte da nossa 
vida, da nossa existencia aqui dentro. Born, com o acampamento, ai vern uma 
serie de ... a gente entra numa historia de ... a vida no acampamento e uma das 
coisas que mais marca a gente. Nos trabalhadores somas acostumados a ter 
uma vida mais independente, aque/a coisa de morar junto, assim, compartilhar 
alguns metros quadrados com outras familias, assim, entao e uma forma de 
resistencia muito grande, requer muita persistencia dos companheiros" (Salim, 
op. cit). 

Durante o periodo de acampamento, os trabalhadores fizeram varias passeatas em 

lturama, enquanto a comissao de negocia9ao fazia contatos com as entidades e o governo 

federaL Urn dos papeis mais importantes desenvolvidos por essa comissao e que foi 

fundamental para a desapropria~o da Fazenda Barreiro, foi o de se organizar junto ao 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e sua assessoria juridica,3 em parceria com movimentos 

organizados e entidades, que auxiliaram na elabora~tao do processo de desapropria~o da 

fazenda. 

Foram feitas no local reunioes, com os bispos da regiao (Uberaba, ltuiutaba, e 

Uberlandia), alem da Pastoral da Terra, MST, CUT e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

lturama em busca de apoio e, junto com eles, foram a Brasilia, no dia 27 de agosto de 1985 

e tiveram assim sua primeira audiemcia com o entao Ministro da Reforma Agraria, Nelson 

3 De acordo com Ramos, op. cit, p. 22, "o movimento dos sem-terra de lturama nao se vinculava a 
atuagao do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra, MST, como se verificava nos (Jitimos 
anos no sui do pais. Em lturama, a ocupagao do latifundio e a organizagao do acampamento sao 
iniciativas do Sindicato dos T rabalhadores Rurais, respaldadas pel a Federagao dos T rabalhadores na 
Agriculture do Estado de Minas Gerais, a FET AEMG e pela Confederagao Nacional dos 
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Ribeiro. Nessa audiemcia foi prometida aos trabalhadores uma vistoria na fazenda, mas, 

embora para que isso pudesse ser feito fosse necessiirio veneer uma serie de etapas 

burocriiticas, voltaram com a esperanya de que a fazenda seria de fato desapropriada. 

Passados alguns dias da visita a Brasilia, ocorreu a substituil;:ao do ministro e com ele o 

compromisso de desapropriayao. 

Nova comissao foi organizada e procurado o novo ministro, mas sem resultados. A 

partir de entao, passaram a se integrar de forma mais organizada no seu proprio movimento 

e participar em a9oes conjuntas no Estado com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, fazendo viirias ocupa9oes na sede do INCRA-BH, participaram de discussoes e 

verificavam se as terras eram qualificadas como empresa rural, como latifundio ou como 

terra devoluta, esperando a caracteriza9ao da iirea como propria para reforrna agriiria. Feita 

a vistoria, esperou-se a montagem do processo pelo INCRA e nova pressao come9ou a ser 

feita para que o processo corresse de maneira mais riipida possivel. Mais uma vez o grupo 

se organizou e foi para Belo Horizonte, onde ocupou o Palacio do Despachos. Nesse 

perfodo, entrando no oitavo mes de acampamento, e muitas promessas, fizeram uma 

caravana para Brasilia, rumo ao Congresso Nacional - dois 6nibus e dois caminhoes, 

juntamente com as mulheres e crianyas - Iii chegando, arrnaram dezessete barracas frente 

ao congresso. 0 fato chamou a atenyao da imprensa e alguns politicos se posicionaram a 

favor do movimento. A partir de entao, puderam apressar o julgamento do processo, 

conseguindo, assim, com que o INCRA fizesse a imissao de posse para que os sem-terra 

deixassem o acampamento e se dirigissem para a iirea do assentamento, o que foi feito com 

escolta policial. 

Trabalhadores na Agricultura- CONTAG~ 
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A Desapropria~iio 

Dezembro de 1985 foi a data da desapropriaqao da Fazenda Barreiro. 

"A desapropriaqao de um tatifundio em 1985, fato inedt1o em lturama, foi o 
primeiro caso no advento da "Nova Republica". Causou grande reaqao dos 
proprietaries de terras da regiao e obteve grande visibilidade nacional, dada a 
abrangencia da cobertura feita pela imprensa. Essa desapropriaqao envotveu 
duas /utas distintas: o conflito dos moradores contra os proprietarios da fazenda 
Barreiro e a mobilizaqao dos trabalhadores sem-terra que vieram a realizar a 
ocupaqao de outro latifundio -a Fazenda Bartira e o Acampamento Esperanqa do 
Trabathador" (Ramos, op. cit., p. 21 ). 

A entrada na terra se deu no dia 1 ° de maio de 1986. 

"lniciava-se o processo de apropriaqao da terra desapropriada 'para fins de 
reforma agraria'. Essa apropriar;ao se daria peta ar;ao dos trabathadores rurais 
que lutaram no acampamento, pelos posseiros que resistiram na /uta dentro da 
propria fazenda e tambem pelo Estado. Mesmo se situando dentro de um campo 
de tensao, a retar;ao desses trabathadores com o Estado deve se submeter ao 
mecanismo jurfdico-legal - o unico existente - para a efetivaqao do projeto de 
assentamento previsto pelo PNRA. E pela mediaqao do Estado que se dara a 
apropriaqao legal da terra e a conquista dos recursos financeiros para a 
produqao. Esta sera tambem uma re/aqao de lutas e alianqas" (Ramos, op. cit., p. 
125). 

0 ASSENT AMENTO 

"Bam, n6s entramos na fazenda e eu sinceramente nao tenho como 
expresser o que n6s sentimos naque/e dia. E inexplicavel isso. Foi 
uma coisa assim que nos marcou e vai marcar todas as gerac;oes 
de crianc;as que estavam conosco naquele dia. Ate eles se 
formarem, estao marcados, ninguem esquece aqui dentro. N6s 
entramos na fazenda e ai comec;ou uma nova etapa nas nossas 
vidas" (Salim, op. cit.). 
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FIG. 4 Divisao atual des lotes da Fazenda Barreiro, 1997. 
Fonte: EMATER, Limeira d'Oeste. 

Obs.: Os lotes em destaque indicam os que foram sorteados para as entrevistas. 
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Comega a tomar corpo o assentamento (FIG. 4), novas relagoes internas surgem -de 

trabalho, de vizinhanga, de lideranga, alem da insergao dos assentados- um grupo de 136 

familias - na sociedade local. E o inicio tambem da conquista pelo respeito da sociedade 

local, pois desde o infcio do acampamento, eram vistos com desconfianga e suas 

reivindicagoes tratadas com desdem. Uma das reclamagoes mais constantes dos 

assentados foi a rejeigao que sofreram no infcio: 

"a pr6pria sociedade, n6s fomos rejeitados, n6s fizemos, pra vocil ter uma ideia, 
uma passeata em frente a prefeitura reivindicando o mfnimo de assistencia 
medica pras nossas criangas e mulheres, que viviam numa situaqao que, por 
estar ag/utinado, o indice de diarreia era muito grande, tosse, enfim, toda maze/a 
de doenqa acomete um acampamento ... Eie, o prefeito, disse o seguinte, se 
vocils querem terra, voces tragam uma bacia. Era a mentalidade da epoca" 
(Salim, op. cit.). 

A discriminagao em relagao a populagao do assentamento era disseminada, inclusive, 

pela radio local, segundo o depoimento de um dos moradores do Barreiro, que 

frequentemente anunciava problemas na area: 

"dificil o dia que ela nao noticiava uma briga, ou a/gum companheiro se excedia 
no a/cool, com umas cachaqas a mais e brigava, e isso ia pra radio como se isso 
s6 acontecesse no Projeto Barreiro" (Salim, op. cit.). 

Para tentar superar o mal-estar causado pelos olhares, palavras e atitudes hostis da 

populagao - "ah, Ia, Ia vem o povo do /NCRA'- eles fa/am o povo do INCRA, do Barreiro, 

aquele povo sem terra, aquele povo que invadiu ... " - em relagao a eles, os assentados, 

quando necessitavam ir a cidade para suas relagoes comerciais, iam sempre em grupo. 

Tambem as criangas, na escola da cidade, sofriam discriminagao, o que estimulou o conjunto 

de assentados a reivindicar um professor para a escola do assentamento, pago pela 

prefeitura. 

Hoje, o que se ve e uma atitude, se nao de aceitagao, pelo menos de respeito, e 

muito disso se deve a produifao do assentamento que corresponde a 10% da arrecadada no 

municipio de lturama, 50% da produifaO total do municipio de Limeira d'Oeste, alem de 

representar 10% do eleitorado. A Associal{ao dos Pequenos Produtores da Fazenda Barreiro 

representa uma grande for9a polftica, nao s6 para os interesses do assentamento, mas 

tambem para o municipio, uma vez que se ocupa de negociagoes para a infra-estrutura local 

que beneficia tambem a a populagao de Limeira d'Oeste, como reparagao e construgao de 

pontes das estradas municipais que cortam o assentamento, infra-estrutura eletrica, telefonia 

e escolas que atendem tambem as fazendas vizinhas, e a futura cooperativa de laticinios, 
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que revertera tambem em beneffcios locais. 

"Entao a gente sabe que aqui decide uma polftica. Sao 131 familia que e dono do 
sftio, fora ... [o resto da famffia que vota]. E tem outra coisa, aqui e dificif, quase 
todos os fates aqui tem duas familia que mora no fate, tres familia. Aqui mesmo 
n6s tem tres famifias que mora aqui, a minha, a minha mae e minha sogra. Aqui 
hoje, dentro do assentamento, eu faqo uma base que deve ter uma media de 
uns ... 700. E, to fa lando proce que decide uma efeiqao a qui. S6 aqui em casa, 
entre aqui, minha sogra, vai dar na proxima efeiqao uma media de 12 votos. E 
tem varios, porque o vizinho aqui tem 7 efeitor. Tem o ali de baixo que tem 4, 5. 
0 politico sabe. Eu acho que efes tem que dar um apoio grande porque efes 
precisa, principafmente porque o ano que vem tai, ne, ano pofftico efes vao 
fembrar dos sem-terra, dos assentado, ai efes vem" (L., entrevista, 1997). 

0 Assentamento Hoje 

Foto 1: Vista de um dos lotes do Assentamento Fazenda Barreiro, com 
destaque para o tan que de peixes, 1997. 
Andreia Terzariol Couto. 

A pesquisa de campo compreendeu 50 das 131 famflias existentes atualmente no 

assentamento (no infcio eram 136). As Fotos 5 e 6 procuram ilustrar o assentamento hoje, 

apresentando, respectivamente, uma das famflias assentadas em frente a sua antiga casa, 

hoje transformada em paiol, ap6s a construgao de nova moradia, e um lote organizado entre 

a produgao pesqueira, pastagem e cultivos variados. A partir dos dados coletados, foi 

possfvel organizar um quadro atual do assentamento no que se refere aos aspectos 

seguintes: 
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A popula<,:ao do Assentamento Barreiro conta com uma populagao dividida da 

seguinte forma: 64% dos beneficiaries sao do sexo masculine e 36% do sexo feminine, 

sendo 4% dos beneficiaries solteiros, contra 78% de casados; 2% vivem em concubinato, 2% 

sao separados, 2% desquitados, 12% viuvos. Nesse universe, 20% sao analfabetos, 62% 

tern o primeiro grau incomplete, 16% tern o primeiro grau complete, 2% tern o segundo grau 

complete; 16% tern entre 20 e 35 anos; 34% tern entre 36 e 45 anos; 18% tern entre 46 e 55 

anos; 12% tern entre 56 a 65 anos e 20% tern de 66 a mais. Os assentados sao, na maioria 

(62%) de outras regioes; 20% de lturama e regiao e 18% de Limeira d'Oeste e regiao. 

Quante a procedencia anterior ao assentamento, a maioria ja se encontrava na regiao de 

Limeira d'Oeste: 56%; 18% vern de lturama e regiao e 26% de outras regioes. 

Dos entrevistados, 44,1% estiveram acampados (fizeram parte do acampamento 

antes da desapropriagao da fazenda). Antes do assentamento, 4% eram proprietaries, 22% 

eram meeiros, 32% eram trabalhadores rurais e 1 0% trabalhadores urbanos; 40% estiveram 

acampados antes de estarem no assentamento (os outros sao antigos posseiros, parceiros e 

compradores). Somente 4% estiveram em alguma ocupa<,:ao de terra. Das familias 

entrevistadas, 60% souberam da possibilidade de terem terra em urn assentamento de 

reforma agraria atraves do sindicato, 30% atraves de amigos e 10% atraves de outros (igreja, 

meios de comunica<,:ao, movimentos socais)
4 

Para a maioria (84%), a razao principal deter vindo para o assentamento ampara-se 

na possibilidade deter terrae no futuro dos filhos; 16% pensaram em fugir do desemprego e 

do assalariamento indo para o assentamento. 

A grande maioria das familias (98%) afirmam fazer parte da Associa<,:ao (embora nao 

tenha sido possivel perceber, efetivamente, o grau de participa<,:ao nas reunioes). Das 

familias entrevistadas, 96% concordam totalmente com as decisoes tomadas pela 

Associagao; 2% somente discordam as vezes, e 2% nao fazem parte da Associa<,:ao. 

Com referencia as tomadas de decisao sobre a produ<,:ao, 30% produzem pensando 

no consume familiar, enquanto 70% produzem pensando no valor comercial da produ<,:ao, 

mostrando uma clara preocupagao com o mercado. As decisoes no lote sao, na maioria 

(52%) tomadas pelo chefe e esposa; em segundo Iugar (32%) por toda a familia (mais de 3 

pessoas). Somente 12% dos entrevistados disseram tomar sozinhos as decisoes (incluem 

aqui os solteiros e os que vivem s6s) e 4% pelo chefe e filhos (aqui incluem-se os viuvos 

com filhos). Nao foi observado nenhum caso de o chefe excluir a esposa das tomadas de 

4 Durante o perfodo do acampamento, o sindicato des trabalhadores rurais de lturama realizou intense 
trabalho na regiao no sentido de esclarecer sabre as ocupag(ies de terra. Na verdade, seu papel na 
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decisao. 

Ficam em torno de 78% as que contratam trabalhadores assalariados, principalmente 

durante a colheita (76%) e somente 2% contratam durante o prepare do solo; 22% dizem 

nao contratar trabalho assalariado, sendo a distribuiyao do trabalho entre as membros da 

familia feita da seguinte forma: 26% utilizam de 1 a 2 pessoas no trabalho no late; 24% de 3 

a 4; 36% de 5 a 6 e 14% de 7 a mais, considerando-se que o numero de dependentes par 

familia e de 22% para as que tern de 1 a 2 dependentes; 32% de 3 a 4; 32% de 5 a 6; 10% 

de 7 a mais; 4% dos assentados sao solteiros. 

Para 48%, a renda nao vern somente do assentamento. Essa renda externa encontra

se assim distribuida: aposentadoria: 53,8%; comercio: 26,9%; salario: 15,4% (42,3% 

somadas as rendas vindas do comercio e salario); 3,8% da ajuda de filhos e parentes. Dos 

entrevistados, 24% tern alguma pessoa que exerce atividade remunerada fora do 

assentamento, sendo essas atividades assim distribuidas: 60% trabalho assalariado rural au 

urbana e 40% comercio (ver Anexo IV a respeito do Assentamento Fazenda Barreiro, em 

trabalho realizado pelo INCRAIEMATER-MG, em 1996). 

Do total de entrevistados, 40% estao no local desde o seu inicio (13 anos); 38% ja 

estavam no local antes (eram posseiros, parceiros, meeiros); e 22% estao a menos de 10 

anos (sao compradores). 

A Presen~a da Produ~io Familiar no Assentamento 

Falar em produyao familiar implica mencionar as principais fatores que a envolvem, 

como familia, trabalho, terra. Indo mais alem, pode-se colocar como sendo uma de suas 

especificidade o ritmo de trabalho, que par sua vez liga-se a mao-de-obra familiar. Uma outra 

questao igualmente importante configura-se na esfera do que significa ser agricultor, na sua 

identidade social, a partir mesmo de suas praticas sociais, das representa96es sociais. 

Durante a pesquisa no assentamento, chamou a aten9ao a tala de urn assentado que dizia 

que, no inicio, quando foram divididas as parcelas, a grande maioria dos assentados 

interessou-se par ter algum gado em seu terrene. 0 fate de possuir uma cabe9a de gado, 

que fosse, fazia com que se sentissem "agricultores de verdade", formava urn vinculo forte 

nao s6 entre eles e a terra, mas tambem forrnava uma opiniao particular de si pr6prios. Alem 

disso, em urn plano menos subjetivo, o gada e a propria representa9ao da auto-suficiencia, e 

mesmo de urn certo status. 0 que significa, para essas pessoas, vindas de lugares e 

epoca foi similar ao que o realizado pelo MST para a prepara9iio das ocupa<;Oes. 
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situa¢es tao diversos, que formam no assentamento um grupo tao heterogemeo, a posse, o 

cultivo, o trabalho na terra? Por que optaram tao veementemente pelas parcelas individuais? 

Como se veem hoje, o que significa sua atual situac;ao para eles? 

Para responder a essas questoes, temos que buscar em sua longa trajet6ria as 

hist6rias de vida que, em algum memento, deixaram de ser individuais para tornarem-se 

unicas: o memento da ocupac;ao, do acampamento, e o sonho de serem agricultores; o 

memento de perceber que possuir, cultivar e alimentar os filhos a partir daquele pedac;o de 

terra era uma ambic;ao comum e possivel. 

Ramos (op.cit.), explicita que 

"na construqao das categorias dentro do processo de /uta e da aprendizagem da 
constituic;ao da nova identidade social nos quais os moradores da Fazenda 
Barreiro passam a ser posseiros e os parceiros, pequenos arrendatarios, 
assa/ariados agricolas e pequenos proprietaries expropriados passam a ser sem

terra ou acampados, como se autodenominam enquanto sujeitos da experiencia 
vivida no acampamento. Mais tarde os moradores da fazenda Barreiro e os 
acampados, dois sujeitos de praticas de /uta inicialmente distintas, veem a se 
constituir potencialmente em novos pequenos proprietaries da Fazenda Barreiro, 
ap6s a efetivaqao da desapropriaqllo da terra" (p. 22, grifos da autora). 

A trajet6ria de uma parte dos grupos familiares que vivem nesse assentamento, sua 

situayao atual e o trac;ado que desenharam para seu futuro mostra-nos que a opc;ao que 

flzeram, sua estrategia de sobrevivencia esta muito ligada ao mercado em que estao 

inseridas. E uma opyao pelo investimento, pelo sucesso do assentamento. Alem disso, a 

importancia dada ao papel desempenhado pela educayao das crianc;as mostra que elas 

estao sendo preparadas para dar continuidade ao trabalho de seus pais. Alguns 

adolescentes viveram quando crianyas a experiencia de luta do acampamento e se 

preparam hoje para dar continuidade ao trabalho de seus pais, no memento oportuno. Nesse 

grupo, o que se ve sao agricultores familiares que buscam trabalhar suas terras e construir 

sobre elas um patrimonio que s6 querem melhorar para deixa-la para seus fllhos, e que 

esteja Ionge de ser vista somente como um meio de sobrevivencia. Essas questoes sao 

discutidas nos capitulos posteriores. 

A colocayao feita acima serve para resgatar a discussao colocada no inicio desse 

trabalho, para retomar a analise da produc;ao familiar e as transforma¢es que vern 

ocorrendo em seu interior, em sua estrutura interna, desde as bases familiares. Apesar de 

ocorrerem modificac;oes no seio da familia, as relac;oes familialtrabalho e 

trabalho/propriedade continuam as mesmas, mudando, sim, as relac;oes da familia/trabalho 

com o mercado, que por sua vez, vao influenciar a dinamica interna da familia. Ou seja, as 
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familias em questao inserem-se dentro de urn projeto de produ98o voltado para o mercado, 

uma vez que sua referencia com rela98o a terra e a de empresa, mas e tambem a de 

patrimonio, nao dissociando o projeto familiar do projeto empresa. Se, como foi discutido 

anteriormente, a terra significa, para os produtores familiares no Brasil, urn bern do qual 

podem se despojar, desde que isso traga compensay(jes, economicas ou fundiarias, pois o 

que importa e a reproduyao da familia, chega-se a conclusao que, nesse caso em particular, 

a reproduyao da familia encontra-se associada a reproduyao da propriedade, uma vez que a 

propriedade faz parte do projeto familiar de reprodu98o social. Assim, e importante a 

satisfayao da 16gica familiar, mas a isso deve-se vincular tambem a 16gica de reproduyao da 

propriedade. 

Sao apresentados, a seguir, os capitulos que tratam das estrategias dos assentados, 

a saber, as 16gicas produtivas (Capitulo Seis), fundiarias (Capitulo Sete) e familiares 

(Capitulo Oito), a partir dos dados coletados no locus empirico, procurando, dessa maneira, 

ressaltar, com vista no quadro te6rico pesquisado, os aspectos sugeridos na lntrodu9iio 

deste trabalho. 
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TERCEIRA PARTE 



A GESTAO COMO UMA ESTRATEGIA DE REPRODUCAO SOCIAL 

As Estrategias Produtivas, Fundiarias e Familiares 

Os tres capitulos seguintes fazem referencia as estrategias produtivas (praticas 1 

econ6micas e de organizayao, Capitulo Seis), bem como as estrategias fundh:lrias (Capitulo 

Sete). 0 Capitulo Oito trata das estrategias familiares, apoiadas nas praticas sociais e 

educativas que influenciam na gestao2 dos lotes no assentamento pesquisado. 

Analise Estatistica 

Tambem nestes capitulos e apresentada a analise estatistica dos dados coletados 

em campo. Todas as variaveis mostradas sao categ6ricas (nominais). Foram usados inteiros 

para codificar as categorias e para minimizar o resultado, inteiros consecutivos comeyando 

com 1 para codificar cada variavel. 

Para a analise dos dados em relayao as 16gicas produtivas, fundiarias e familiares 

utilizou-se uma tecnica estatistica multivariada de reduyao de dados (simplificayao de 

estrutura), conhecida como analise de correspondencia. A reduyao facilita a interpretayao 

dos resultados e ajuda a descobrir a possivel estrutura escondida. Neste caso, a analise e 

realizada no plano bidimensional. 

Sendo aplicavel em dados qualitativos, nao necessita de pressupostos quanta a 

distribuiyao amostral, ja que nao se baseia em intervalos de confian9a ou teste de hip6teses, 

sendo utilizada, neste caso, para examinar as rela9oes entre variaveis categ6ricas nominais 

1 
A noyao aqui utilizada de "prirtica" pode ser compreendida como a fonna que os sujeitos conduzem 

suas ac;:Oes dentro de sua dimensao hist6rica e cultural, aproximando-se, nesse sentido, da noyao de 
praxis. Gaiger (1991, p. 153), de acordo com Vasquez (1986), afinna que "a praxis designava, para 
Marx, a atividade humana transformadora da natureza e da sociedade, que comporta uma dimenslio 
pratica, extema ao sujeito e manifesta nos objetos materiais e culturais sobre os quais os homens 
agem, e uma dimensao te6rica, conforme a consci{mcia e as 'idealidades' que orientam ou que sao 
produzidos pela atividade pratica. ( ... ) A transformat;ao operada pela praxis e dupla: a da realidade e a 
do proprio sujeito". 

2 A gestao esta sendo entendida como intimamente ligada ao ato da decisao, pois, como afinnam 
Rethore e Riquier (1988, p. 3), "Gerir e tomar decisoes, decis6es todos os dias, a cada instante, onde 

a importancia nao e sempre a mesma. Ha as decis6es ditas de orientagao que o produtor agricola e 
levado a tomar no momenta de sua instalat;iio ou quando decide mudar de atividade, de se associar a 
urn filho, etc. Destas decis6es de orientat;ao gerais, que tocam as estruturas da exploragao, vao 
depender as decis6es ditas de meio termo, ditas tambem de campo, que concemem aos metodos de 
criat;ao dos animais, exploragao do solo, concept;Oes de organizat;iio do trabalho, esco/ha do modo 
de colocat;ao dos produtos no mercado ... Desse nivel de decis6es intermediarias vao depender todas 
aque/as que seriio tomadas no dia a dia. Elas seriio o resultado de escolhas cotidianas do produtor 
agricola". 
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sendo utilizada, neste caso, para examinar as rela96es entre varifiVeis categ6ricas nominais 

(onde cada categoria e independente em relayao a outra). 

A analise de homogeneidade e similar a analise de correspond€mcia mas nao esta 

limitada a duas variaveis (como neste caso). Como resultado, a analise de homogeneidade 

tambem e conhecida na literatura como analise de correspond€mcia multipla. 

As tres 16gicas foram consideradas previamente como grupos distintos e as variaveis 

sao descritas a seguir: 

a) Bloco TERRA ("L6gicas Fundiarias") 

1 TE0100 Num 8 0 8. se tivesse alguma economia, em que gastaria 
2 TE0200 Num 8 8 8. os pais sao agricultores? 
3 TE0300 Num 8 16 8. o jovem hoje e pouco estimulado a ficar na agricultura 
4 TE0400 Num 8 24 8. qual seria a forma para estimular o jovem a ficar na terra 
5 TE0501 Num 8 32 8. a diversificayao da produyao e muito importante 
6 TE0502 Num 8 40 8. investir na propriedade e nos meios de produyao e muito 

importante 
7 TE0503 Num 8 48 8. ter formayao tecnica e muito importante 
8 TE0504 Num 8 568. ter conhecimento dos pr~ no mercado e muito importante 
9 TE0505 Num 8 64 8. ter acesso facilitado ao transporte e muito importante 
10 TE0506 Num 8 72 8. utilizar cada vez mais maquinas e insumos e muito importante 
11 TE0507 Num 8 80 8. fazer parte de Associayao ou Cooperativa e muito importante 
12 TE0508 Num 8 88 8. ter rendas exteriores a renda do assentamento e muito importante 
13 TE0509 Num 8 96 8. aumentar a propriedade e muito importante 
14 TE0510 Num 8 104 8. ter uma famflia numerosa e muito importante 
15 TE0600 Num 8 112 8. em qual dos casos venderia a propriedade 
16 TE0700 Num 8 120 8. como aumentaria a propriedade, se pudesse 
17 TE0800 Num 8 128 8. qual a quantidade de terra ideal para exploragao 

b) Bloco TRABALHO "L6gicas produtivas" 

I 
19 TR0301 
20 TR0302 
21 TR0303 
22 TR0304 
23 TR0305 
24 TR0306 
25 TR0307 
26 TR0308 
27 TR0309 
28 TR0310 
29 TR0311 
30 TR0312 
31 TR0313 
77 DT0101 
78 DT0102 
79 DT0103 
80 DT0104 

Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 
Num 

8 144 8. 
8 152 8. 
8 160 8. 
8 168 8. 
8 176 8. 
8 184 8. 
8 192 8. 
8 200 8. 
8 208 8. 
8 216 8. 
8 224 8. 
8 232 8. 
8 240 8. 
8 608 8. 
8 616 8. 
8 624 8. 
8 632 8. 

quem realiza as transag5es financeiras 
quem realiza as transa¢es comerciais 
quem faz as reuniiies com os tecnicos 
quem participa das reuni5es na Associagao 
quem faz compras de alimentos 
quem faz compras de equipamentos 
quem !rabat ha na lavoura 
quem !rata da criagao 
quem !rata das galinhas 
quem cozinha 
quem cuida da casa e do quintal 
quem cuida das criangas e dos idosos 
quem lava a roupa 
possui trator 
possui semeadeira 
possui colheitadeira 
possuiarado 
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81 DT0105 Num 8 640 8. possui carrcx;a 
82 DT0106 Num 8 648 8. possui caminhiio 
83 DT0201 Num 8 656 8. quantidade de mala em ha 
84 DT0202 Num 8 664 8. quantidade de mala em ha 
85 DT0203 Num 8 672 8. quantidade de pasta em ha 
86 DT0204 Num 8 680 8. quantidade de pasta em ha 
87 DT0205 Num 8 688 8. quantidade de lavoura em ha 
88 DT0206 Num 8 696 8. quantidade de lavoura em ha 
89 DT0207 Num 8 704 8. quantidade de quintal em ha 
90 DT0208 Num 8 712 8. quantidade de quintal em ha 
91 DT0300 Num 8 720 8. pratica varias culturas 
92 DT0400 Num 8 728 8. estoca produtos 
93 DT0500 Num 8 736 8. faz rotagao de cultura 
94 DT0600 Num 8 744 8. curva de nivel 
95 DT0700 Num 8 752 8. irrigagao 
135 DT1001 Num 8 1072 8. produz Ieite 
136 DT1002 Num 8 1080 8. produz queijo - requeijao 
137 DT1003 Num 8 1088 8. produz doces e compotas 
138 DT1004 Num 8 1096 8. produz pimentas curtidas 
139 DT1005 Num 8 1104 8. produz manteiga 
140 DT1006 Num 8 1112 8. produz avos 
141 DT1007 Num 8 1120 8. produz farinha de milho e au mandioca 
142 DT1008 Num 8 1128 8. produz polvilho 
143 DT1009 Num 8 1136 8. produzfuba 
96 DT0801A Num 8 760 8. produgao total de arroz 
97 DT0801B Num 8 768 8. arroz - autoconsumo 
98 DT0801C Num 8 776 8. arroz - comercializagao 
99 DT0802A Num 8 784 8. feijao - produgao total 
100 DT0802B Num 8 792 8. feijao - autoconsumo 
101 DT0802C Num 8 800 8. feijao - comercializagao 
102 DT0803A Num 8 808 8. milho - produgao total 

1103 DT0803B Num 8 816 8. milho - autoconsumo 
104 DT0803C Num 8 824 8. milho - comercializagao 

1105 DT0804A Num 8 832 8. mandioca - produgao total 
106 DT0804B Num 8 840 8. mandioca - autoconsumo 

1107 DT0804C Num 8 848 8. mandioca - comercializagao 
108 DT0805A Num 8 856 8. cana - produgao total 
109 DT0805B Num 8 864 8. cana - autoconsumo 
110 DT0805C Num 8 872 8. cana - comercializagao 
111 DT0806A Num 8 880 8. cafe - produgao total 
112 DT0806B Num 8 888 8. cafe - autoconsumo 
113 DT0806C Num 8 896 8. cafe - comercializagao 
114 DT0807A Num 8 904 8. algodao - produgao total 
115 DT0807B Num 8 912 8. algodao- autoconsumo 
116 DT0807C Num 8 920 8. algodao - comercializagao 
117 DT0808A Num 8 928 8. hortaliyas - produgao total 
118 DT0808B Num 8 936 8. hortaliyas - autoconsumo 
119 DT0808C Num 8 944 8. hortaliya - comercializagao 
120 DT0809A Num 8 952 8. frutas - produgao total 
121 DT0809B Num 8 960 8. frutas - autoconsumo 
122 DT0809C Num 8 968 8. frutas - comercializagao 
123 DT0901A Num 8 976 8. Ieite - produgao diana 
124 DT0901B Num 8 984 8. Ieite - autoconsumo - diario 
125 DT0901C Num 8 992 8. Ieite - comercializagao diaria 
126 DT0902A Num 8 1000 8. sui nos- produgao total 
127 DT0902B Num 8 1008 8. sui nos- autoconsumo 
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128 DT0902C Num 
129 DT0903A Num 
130 DT0903B Num 
131 DT0903C Num 
132 DT0904A Num 
133 DT0904B Num 
134 

8 1016 8. sui nos- comercializa~o 
8 1024 8. equines- produ~o total 
8 1032 8. equines - autoconsumo 
8 1040 8. equines - comercializa~o 
8 1048 8. galinhas - produ~o total 
8 1056 8. galinhas - autoconsumo 

galinhas - comercializa~o 

c) Bloco FAMiLIA- Reprodu9ao familiar do estabelecimento ("L6gicas Familiares") 

32 RF0201 Num 8 248 8. 
33 RF0202 Num 8 256 8. 
34 RF0203 Num 8 264 8. 
35 RF0204 Num 8 272 8. 
36 RF0205 Num 8 280 8. 
37 RF0206 Num 8 288 8. 
38 RF0300 Num 8 296 8. 
39 RF0400 Num 8 304 8. 
40 RF0500 Num 8 312 8. 
41 RF0600 Num 8 320 8. 
42 RF0700 Num 8 328 8. 
43 RF0800 Num 8 336 8. 
agricolas 
44 RF0900 Num 8 344 8. 
agricultura 
45 RF1000 Num 8 352 8. 
duas atividades 
46 RF1100 Num 
47 RF1200 Num 
48 RF1300 Num 
49 RF1400 Num 
agricolas 

8 360 8. 
8 368 8. 
8 376 8. 
8 384 8. 

renda agricola 
renda nao agricola extema 
renda nao agricola interna 
aposentadoria 
aluguel 
rendas nao regulares 
qual a principal renda da propriedade 
per que nao exerce atividades nao agricolas 
qual a principal renda nao agricola da propriedade 
o que acha das atividades nao agricolas 
porque exerce atividades nao agricolas 
acha que seria ideal na sua situa~o exercer atividades nao 

se pudesse escolher, flcaria exercer atividades paralelas a 

sobre o futuro des filhos, preferiria que pudessem conciliar as 

na sua familia, a renda nao agricola e complementar ou principal 
como fica a renda sem as atividades nao agricolas 
o que pensa sobre atividades nao agricolas 
notou diferen9<1 no nivel familiar a partir das atividades nao 

50 RF1500 Num 8 392 8. se sim, em que sentido 
51 RF1600 Num 8 400 8. com a emancipa~o do assentamento, as rendas nao agricolas 
sao importantes para a permanencia das familias? 
52 RF1700 Num 8 408 8. como investe a renda nao agricolas 
53 RF1800 Num 8 416 8. temfilhosnaidadeescolar 
54 RF1900 Num 8 424 8. quantos 
55 RF2000 Num 8 432 8. acha importante os filhos irem a escola 
56 RF21 00 Num 8 440 8. ate quando pretende que os filhos estudem 
57 RF2200 Num 8 448 8. com quem ficam crian9<1s em idade escolar 
58 RF2300 Num 8 456 8. com que idade as crian9<1s com~ a ajudar na agricultura 
59 RF2400 Num 8 464 8. acha importante o investimento em escola 
60 RF2500 Num 8 472 8. preferiria que os filhos homens continuassem na terra ou fossem 
para a cidade 
61 RF2600 Num 8 480 8. 

cidade 
62 RF2700 Num 
63 RF2800 Num 
64 RF2900 Num 
65 RF3000 Num 
66 RF3100 Num 
67 RF3200 Num 
68 RF3300 Num 

8 488 8. 
8 496 8. 
8 504 8. 
8 512 8. 
8 520 8. 
8 528 8. 
8 536 8. 

preferiria que as filhas continuassem na terra ou fossem para a 

que profissao gostaria para os filhos 
que profissao gostaria para as filhas 
0 que pensa que hoje e melhor para OS filhos 
o que pensa que hoje e melhor para as filhas 
a propriedade e urn patrimonio que quer transmHir 
o senhor tern sucessor 
ja pensou em organizar a sucessao da propriedade 

129 



69 RF3400 Num 8 544 8. com relac;iio a sucessao da propriedade 
70 RF3500 Num 8 552 8. querem que seus filhos se preparem para ficar na terra 
71 RF3600 Num 8 560 8. numero ideal de filhos por familia 
72 RF3700 Num 8 568 8. ideal para os filhos que se casam 
73 RF3800 Num 8 576 8. nasuafamilia 
74 RF3900 Num 8 584 8. na sua propriedade, cada urn exerce uma atividade especifica 
75 RF4000 Num 8 592 8. as tarefas sao divididas por sexo 
76 RF4100 Num 8 600 8. o que acha dessa situac;iio 
144 DF0100 Num 8 1144 8. mantem relayaes de amizade com vizinhos 
145 DF0200 Num 8 1152 8. que outre tipo de relac;iio mantem 
146 DF0300 Num 8 1160 8. esta satisfeito com essas relayaes 
147 DF0400 Num 8 1168 8. onde residem os melhores amigos da familia 
148 DF0500 Num 8 1176 8. costuma visita-los com freqiiencia 
149 DF0600 Num 8 1184 8. discute problemas do lote com vizinhos 
150 DF0700 Num 8 1192 8. pede contar com vizi nhos em case de doenc;:a 
151 DF0800 Num 8 1200 8. participa de culto religiose na cidade 
152 DF0900 Num 8 1208 8. frequenta a cidade nos fins de semana 
153 DF1000 Num 8 1216 8. depois de anos, esta satisfeito no assentamento 
154 DF1100 Num 8 1224 8. faria tude novamente 
155 DF1200 Num 8 1232 8. porque 
156 DF1300 Num 8 1240 8. tern uma estrategia de reproduc;iio familiar 
157 DF1400 Num 8 1248 8. viver no assentamento e muito ou pouco importante 
158 DF1500 Num 8 1256 8. acha que todas as familias no assentamento tern a mesma 
situac;ao 
159 DF1600 Num 8 1264 8. porque 
160 DF1700 Num 8 1272 8. como se posiciona em relac;iio a isso 

Um dos objetivos da analise de correspondencia e descrever relac;:oes entre duas 

variaveis nominais em uma tabela de correspondencia de um espac;:o de baixa dimensao, 

enquanto simultaneamente sao descritas as relac;:oes entre categorias para cada variavel. 

Para cada variavel, as distancias entre as categorias que refletem as relac;:oes entre as 

categorias e as suas similares sao diagramadas em um grafico pr6ximas umas as outras. 

Projetando pontes para uma variavel no vetor da origem de uma categoria para a outra 

variavel descreve-se a relagao entre as variaveis. 

A analise de homogeneidade quantifica dados nominais (categ6ricos) assinalando 

valores numericos aos cases (objetos) e categorias. 

E uma ferramenta matematica que nos habilita a representar distancias entre objetos 

espacialmente como em um mapa. Por distancias entende-se qualquer con junto de numeros 

que expressam a quantidade de similaridades ou diferenc;:as entre pares de objetos (coisas 

ou eventos). 0 procedimento fomece informagao sobre as relac;:Qes perceptfveis entre 

objetos quando as dimensoes de calculo nao sao conhecidas. Entao, o objetivo primario e 

mapear os objetos em um espac;:o multidimensional de tal forma que suas posic;:oes relativas 

no espac;:o reflitam o grau de proximidade (similaridade) perceptive! entre os objetos. 

0 objetivo da analise e descrever relac;:oes entre duas ou mais variaveis nomina is em 

um espac;:o de baixa dimensao contendo as categorias da variavel bem como os objetos 
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daquelas categorias. Objetos dentro da mesma categoria sao diagramados pr6ximos um do 
outro, ao passo que objetos em diferentes categorias sao diagramados separados. Gada 
objeto esta tao proximo quanto possivel dos pontos da categoria para categorias que contem 
aquele objeto. 

E apresentado, no Capitulo Seis, a analise sobre as Estrategias Produtivas, no 
Capitulo Sete sobre as Estrategias Fundiarias e no Capitulo Oito, sobre as Estrategias 
Familiares. 

Capitulo Seis 

As Estrategias Produtivas: 

a) Decisoes, participagao: a gestao da propriedade; 

b) As formas de produgao; 

b.1) A diversificagao da produgao; 

b.2) A produgao agropecuaria "de sustentagao"; 

b3) A pluriatividade como estrategia de permanencia no lote. 

Capitulo Sete 

As Estrategias Fundiarias 

a) As comissoes; o aprendizado da organizagao coletiva a partir das comissoes formadas no 

periodo do acampamento; 

b) A Associagao dos Pequenos Produtores Assentados da Fazenda Barreiro; a organizagao 

coletiva posta em pratica; 

c) a Cooperativa; a evolugao do processo organizativo. 

Capitulo Oito 

As Praticas Sociais e Educativas 

a) Projeto de futuro familiar 

a.1) As estrategias de reprodugao social das famflias; 

a.2) 0 processo de sucessao; 

a.3) A importancia e fortalecimento dos lagos familiares e de amizade como fator de fixagao 

dos grupos familiares no local; 

b) 0 projeto de educagao (para jovens e adultos) como falar de resistencia e reprodugao 

social 

b.1) 0 projeto educative e profissionalizagao dos filhos; 

b.2) A educagao como forma de aprimoramento do aprendizado tecnico 
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CAPiTULO SEIS 

AS ESTRATEGIAS PRODUTIVAS 

Praticas Familiares 

As praticas economicas e de organizayao adotadas sao analisadas a partir da 6tica 

familiar, ou seja, como a familia se organiza enquanto uma unidade de produyao, para o 

gerenciamento do lote e para melhor se fixar e sobreviver de sua produyao familiar. Se, no 

caso estudado, por urn lado, o autoconsumo ou a subsistencia do grupo domestico e uma 

das bases das unidades de produyao, por outro, as praticas economicas e de organizayao 

necessitam de urn outro referencial para explicar certas condutas dos assentados, que 

acarretam consequencias diretas sobre o gerenciamento da propriedade. 

a) Decisoes, participa9ao: a gestao da propriedade. 

A gestae da propriedade e a opyao pelos lotes individuais e vista aqui como uma 

forma de garantir certa individualidade ja trazida de experiencias anteriores ao 

assentamento, cuja gestae coletiva poderia ameayar. Pode-se dizer que as familias se 

organizam de modo que o gerenciamento do lote fique a cargo do grupo familiar, onde as 

tarefas sao divididas entre seus membros, praticamente de forma "tradicional", ou seja, as 

tarefas ditas masculinas e as femininas, embora tenha sido observado que a maioria das 

mulheres, esposas e filhas, tern urn papel fundamental no processo produtivo, aliado as suas 

tarefas domesticas. A organiza9ao do trabalho familiar na propriedade da-se de forma a 

suprir as necessidades do grupo domestico, sendo clara a relayao de dependencia da 

familia, seja em relayao a mao-de-obra, seja em rela9ao a sua propria estrutura intema 

(Chayanov, op. cit.). 

Como pode ser observado na TAB. 1, sao as mulheres - esposas e filhas - que se 

encarregam das tarefas relacionadas a casa, como cozinhar, arrumar, lavar, e passar roupa, 

cuidar das crian9as e idosos, bern como do espa90 circundante a casa. 0 ·cuidado com 

pequenos animais "do quintal", como galinhas, patos, e em alguns casos, porcos, sao 

divididos com o marido, contrariamente ao que foi observado em alguns estudos 

antropol6gicos junto a pequenos produtores familiares. 3 Para Heredia (op. cit.), a observayao 

3 Heredia (1977), ao realizar uma analise da organizagao intema de unidades de produgao 
camponesa na Zona da Mata pemambucana, aponta que os produtos do r09<1do sao vitais para a 
sobrevivencia do grupo domestico; mesmo quando parte dessa produgao e destinada a venda. E no 
r09<1do que sao cultivados o feijao, a mandioca e o milho. Esses produtos podem ser considerados os 
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da oposir;ao existente entre casa-royado 

"Permite compreender que a posir;Bo que cada um dos membros do grupo 
domestico ocupa dentro do mesmo esta estreitamente ligada as atividades que 
realizam no ambito do ror;ado ou da casa, inclusive o cuidado com os animais. 
(. . .) Gada um dos membros do grupo ocupa um Iugar- reconhecido por todos -
relacionado a provisao dos bens considerados necessaries para a subsistencia 
do grupo domestico no seu conjunto. A oposir;ao casa-ror;ado atualiza e reforr;a, 
ao mesmo tempo, as esferas masculina e feminina" (p. 154). 

A importancia da mao-de-obra feminina no processo produtivo pode tambem ser 

observada por sua ocupar;ao em outras atividades normalmente ocupadas pelos homens, 

principalmente evidenciadas em tres tarefas: o trabalho na lavoura, cuidados com o gado, e 

reunioes na associayao, obrigar;oes essas divididas entre o casal. Quante as compras de 

alimentos, essa tarefa e igualmente dividida entre o marido e a esposa, explicitando uma 

forma especifica de gerenciamento do lote pelo grupo domestico: as tarefas tradicionalmente 

relacionadas a casa, como as colocadas acima, ficam a cargo das mulheres, mas sua 

administrayao, englobando as atividades como reposiyao alimentar, requer dupla 

responsabilidade, igualmente dividida entre o casal. 0 mesmo nao ocorre com quatro tarefas 

extemas a casa, como reuniao com tecnicos (relaciona-se ao lote, universe masculine, da 

mesma forma que os contatos com a extensionista da-se com a dona da casa); transar;Oes 

comerciais, transar;Oes financeiras e compra de equipamentos e implementos agricolas, 

confirrnando que quando as atividades se desprendem do espar;o da casa, estas sao 

norrnalmente dirigidas pelos homens. No entanto, o trabalho na lavoura e realizado com 

grande relevancia com a ajuda da mao-de-obra feminina. 0 contrario - os homens ajudando 

no trabalho domestico - praticamente nao ocorre. Mesmo sendo marcante a presenya da 

esposa em todas as etapas do processo produtivo, os grupos domesticos apresentam-se 

como sendo fortemente patriarcais e determinadas decisoes, referentes aos aspectos 

financeiros, comerciais e tecnicos, sao tornados pelo chefe da familia. Esse aspecto coincide 

como observado por Mendras (1978, p. 69-70}, para quem uma das caracteristicas do grupo 

domestico e a estabilidade e o alicerce patrimonial, onde a presenya do patriarca marca o 

principais e sao eles que dao existencia e significado ao royado (p. 49): "No ror;ado familiar, 
trabalham os membros da unidade familiar que nlio recebem nenhuma parte especial do que ali e 
produzido por executarem essa tarefa; o que e obtido no royado e destinado ao consume da propria 

familia" (p. 105). No entanto, alem do royado, observou tambem a presen~ dos royadinhos 
individuais pertencente a esposa e aos filhos. "A expressao ror;'lldinho opOe-se a do ~o. sempre 
relacionado ao familiar, e refere-se nao apenas ao reduzido tamanho da parcela como tambem 
constitui-se em mais um indicador da relar;iio social que os envolve" (p. 107). 
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elemento de coesao do grupo, estrutura9fio e tomadas de decisao, referentes ao processo 

produtivo tomadas por ele e acatadas pelo grupo. 

Na TAB. 2, a divisao sexual do trabalho mostra uma preponderancia masculina em 

relac;:ao em determinadas atividades na lavoura e manejo dos animais, mostrando que, 

mesmo participando menos dessas duas atividades, as mulheres colaboram no processo de 

adubac;:ao, beneficiamento, colheita, preparo do solo e plantio. 0 mesmo ocorre no trato dos 

animais, exceto no caso das galinhas, quando a tarefa e praticamente dividida entre os dais 

sexos. 
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Tabela 1 Divisao de Tarefas (em%) de acordo como grupo domestico. Assentamento Fazenda Barreiro, 1999. 

Grupo Quem Cuidar Compra Guida- Reuniao Quem Traba- Transa- jrransac Reuniao Cuidar Tratar Compra 
Domestico cozi- de de dos com com os lava a lhona coes oes na das do gado de 

nha criancas alimen- a casa e tecnicos roupa lavoura comer- inanceirassocia galinhas ~quipa 

eidosos tos quintal cia is as cao mentes 
Apenas o marido 6,5 6,5 15,2 6,5 63,0 6,5 19,6 71,7 65,2 21,7 4,4 8,7 60,9 
Apenas a 39,1 34,8 19,6 32,6 6,5 37,0 8,7 6,5 6,5 4,3 17,8 8,7 6,5 
esposa 
0 casal 2,2 2,2 51,1 2,2 15,2 2,2 41,3 10,9 19,6 59,8 43,3 47,8 18,5 
Marido e filhos 2,2 2,2 5,4 2,2 4,3 2,2 8,7 2,2 2,2 7,6 6,7 8,7 6,5 
Esposa e filhas 47,8 52,2 4,3 54,3 2,2 50,0 3,3 2,2 2,2 2,2 12,2 5,4 2,2 
Filhos 2,2 2,2 4,3 2,2 8,7 2,2 18,4 6,5 4,3 4,3 15,5 20,6 54 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 

Tabela 2 Divisao de Tarefas por Sexo continua 

SEXO ADUBACAO BENEFICIAMENTO COLHEITA PREPARO PLANTIO 
Sem- As Nun- Total Sem- As Nun- Total Sem- As Nun- Total Sem- As Nun- Total Sem- As Nun- Total 
pre vezes ca pre vezes ca pre vezes ca pre vezes ca pre vezes ca 

Masc 93 6 18 117 90 5 22 117 94 5 18 117 92 6 19 117 92 7 18 117 
Fem 53 6 62 121 51 8 62 121 57 6 58 121 58 6 57 121 57 6 58 121 

Total 146 12 80 238 141 13 84 238 151 11 76 238 150 12 76 238 149 13 76 238 

SEXO GADO GALINHA PEIXE PORCO 
Sem- As Nun- Total Sem- As Nun- Total Sem- As Nun- Total Sem- As Nun- Total 
pre vezes ca pre vezes ca pre vezes ca pre vezes ca 

Masc 91 6 20 117 76 7 34 117 1 1 2 87 6 24 117 
Fem 47 10 64 121 73 12 36 121 2 2 4 66 14 41 121 

Total 138 16 84 238 149 19 70 238 1 3 2 6 153 20 65 238 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 



A TAB. 3 mostra as atividades de manejo do solo divididas entre os membros do 

grupo domestico, salientando, da mesma forma que a tabela anterior, a preponderancia da 

mao-de-obra masculina nessas atividades, ressaltando aqui a importancia do papel dos 

filhos nesse processo. 

Tabela 3 Participacao da Familia no Processo Produtivo (%) 

PREPARO Posicao no grupo domestico 

Pai Mae Filho ldosos Outros total 
Sempre 37 29 78 6 150 
As vezes 1 11 12 
Nunca 3 13 51 3 6 76 
Total 17,2 18 59 1,3 5 100 
ADUBACAO 

Sempre 37 27 77 5 146 
As vezes 1 11 12 
Nunca 3 15 52 3 7 80 
Total 17,2 18 59 1,3 5 100 
PLANTIO 

l?empre 38 28 77 1 5 149 
As vezes 1 11 1 13 
Nunca 2 14 52 2 6 76 
Total 17,2 18 59 1,3 5 100 
COLHEITA 

Sempre 37 28 79 1 6 151 
As vezes 1 1 9 11 
Nunca 3 13 52 2 6 76 
Total 17,2 18 59 1,3 5 100 
BENEFICIA 

MENTO 

Sempre 37 27 71 1 5 141 
As vezes 1 1 11 13 
Nunca 3 14 58 2 7 84 
Total 17,2 18 59 1,3 5 100 
Fonte: Dados da pesqUisa, 1999. 

A maioria nao assume haver uma divisao especifica de tarefas assim como uma 

divisao clara de tarefa entre os sexos (com perguntas sim/nao}, mas quando as tarefas sao 

listadas, essa divisao aparece claramente, ou seja, quando as atividades sao especificadas, 

como nas TAB. 2 e 3, observa-se que as tarefas sao, sim, divididas por sexo. 

Ao elaborar o conceito de auto-exploracao da mao-de-obra familiar, Chayanov (op. 

cit.) refere-se a quantidade de trabalho que cada membro da familia executa de acordo com 
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as condiyaes dadas. E um equilibria que cada familia descobre a partir de suas pr6prias 

experiencias. 0 quadro geral que aborda a divisao de tarefas, seja em tarefas especificas, 

seja por sexo, pode ajudar a compreender a rela9iio existente entre a subjetividade que 

envolve a busca por esse equilibria, uma vez que cada membra do grupo domestico realiza 

as tarefas para as quais encontra-se mais apto, atendendo ao grau de auto-explorayao do 

trabalho familiar. 

Se, por um lado, a teoria desenvolvida por Chayanov (op. cit) sobre as unidades de 

produyao camponesa podem ajudar a compreender certa 16gica de funcionamento da 

explorayao familiar, no que se refere aos criterios subjetivos que cercam seus fatores de 

produ9iio, por outro, nao ajuda a compreensao de certas condutas economicas que levam as 

familias a adotar determinadas praticas. 0 autor afirma que esse equilibria e variavel e vai 

depender, tambem, por exemplo, de condiyoes especificas, como o grau de aproxima96o 

com o mercado. A teoria proposta por Lamarche (Coord., 1993), em primeiro Iugar, procura 

nao dissociar da unidade de produyao a propriedade e o trabalho, este intimamente ligado a 

familia. Devido, entao, a grande diversidade que cerca o modo de funcionamento familiar de 

produyao, e que propoe a utiliza96o dos Modelos Original e Ideal, e os varies tipos existentes 

entre os dois referindo-se ao grau - maior ou menor - em que os produtores familiares se 

posicionam em rela9iio ao mercado. 

Nesse item e importante a compreensao do funcionamento da familia enquanto 

unidade de produ9iio, cuja coesao do grupo familiar e de fundamental importiincia para o 

gerenciamento da propriedade, funcionando a familia como uma pequena empresa. Nas 

propriedades onde predomina essa 16gica, o gerenciamento do lote se da de forma bastante 

satisfat6ria, alcanyando o grupo um rendimento que lhes proporciona certa seguranya e lhes 

permite por em pnfltica seu projeto familiar de produ96o. Entre algumas familias, no entanto, 

esse mecanisme de gerenciamento nao se mostra de todo otimizado, e sao as familias onde 

esse projeto praticamente inexistente. A diferenciayao social entre as familias assentadas e 

clara e muitas sao conscientes de sua existencia, nao estando muito de acordo com essa 

situa96o. No entanto, entre as familias que chamamos aqui de "menos empreendedoras", 

embora reconheyam a diferencia9iio, creem que ela exista em fun96o do capital trazido por 

aqueles que se encontram em melhor situa9iio,
4 

posto que, enquanto assentados, todos 

4 
Entre as familias entrevistadas, encontram-se algumas que sao compradoras, tendo chegado ao 

assentamento tempos depois de sua fonna96o. Na ocasiao da compra do late, dispunham tambem de 
certo capital adicional, investido na propriedade. Esse fate, aliado a uma disposiyao de gestae 
diferenciada, sustenta um projeto empreendedor dessas familias. 
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tenham acesso aos mesmos recursos e financiamentos. Essa diferenciagao pode ser 

explicada pelo fato de que, da mesma forma que as exploragoes familiares nao se 

encontram confinadas em urn unico modele, nao configuram tambem urn grupo social 

homogeneo. 

Em urn sentido positive, quando questionados sabre as causas da diferenciagao (FIG. 

5), os assentados apontavam o melhor gerenciamento do lote como fator preponderante da 

diferenciagao, assim como uma maior capitalizal(ao das famflias, que ja chegavam ao 

assentamento trazendo algum capital (caso principalmente dos compradores) e por ultimo, 

aquelas que recebem salaries extemos sejam eles oriundos de atividades nao agrlcolas, 

aposentadorias, ajuda de filhos que vivem fora, aluguel de im6vel na cidade, entre outros. No 

sentido negative, apontam o gerenciamento inadequado do late como fator principal da 

diferencial(ao. Do mesmo modo que os produtores familia res nao correspond em todos a urn 

modele identico, tambem seus sistemas de valores, ambil(ao para o futuro e projeto familiar 

sao diferentes, o que pode ser observado mesmo entre aqueles produtores oriundos de urn 

mesmo sistema socio-cultural, ou seja, do universe que engloba a produ9ao familiar, com o 

qual se identificam. 

Figura 5 

Causas da Diferenciagao 
nao se aplica 

10 % 

gerenciam pier 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 

mais capitalizadas 

salaries externos 

gerenciam melhor 

21 7% 

Essa diferencial(ao social entre as famflias nao e vista como algo "normal", pois 

acreditam que, tendo todos no assentamento acesso aos mesmos recursos, deveriam estar 

todos em uma situal(ao semelhante. Mais uma vez a explical(ao dada per eles refere-se a 

uma maneira "inadequada" de trabalhar a terra. 
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Entre as familias "mais empreendedoras", afirmam que a diferenciagao existe em 

fungao de que "uns trabalham menos que outros" ou que nao conseguem gerenciar de forma 

racional sua propriedade. Essa diferenciagao social dentro do assentamento, numa clara 

divisao, onde camadas sociais pobres, menos estruturadas, nao conseguem se reproduzir, 

pode ter como uma de suas conseqOencias o abandono dos lotes. A diferencial{ao social 

interna faz surgir uma camada mais empreendedora que se distingue dos demais por adotar 

determinadas estrategias de desenvolvimento e por se posicionar a favor de um projeto de 

empreendimento familiar. Esse tipo de situaifaO pode ser comparado ao que Lamarche 

(1984) encontrou na agricultura francesa, onde agricultores melhores estruturados seguiram 

os caminhos da modernizaifaO, enquanto que os marginalizados, impedidos de integrar o 

processo das relal{oes de produifao agricola, acabam por sofrer uma transformagao no 

sistema de valores, indo buscar solugoes, muitas vezes, fora do quadro de produgao 

agricola. 

Por outro lado, os ditos "menos empreendedores" tem como prioridade a satisfagao 

das necessidades basicas da familia e a ligagao com o mercado se da pela venda ocasional 

dos excedentes da produgao. As FIG. 6 e 7 mostram alguns exemplos dessa diferenciac;:ao. 

taipa/barro 

madeira 

41,3% 

Figura 6 

Tipos de habita9ao 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 
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Figura 7 

Tipos de piso 

cirnento 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 

chao batido 

21,7% 

tijolo 

ceramica 

1 ' 

Quando se deu a desapropriagao da Fazenda Barreiro, o INCRA nao havia feito ainda 

o mapeamento da area (analise do solo da propriedade, estudos dos potenciais economicos, 

reservas ambientais, recursos hidricos, etc.) para fazer a divisao. Varias assembleias foram 

feitas para decidir pela melhor proposta de parcelamento da terra, que tipo de trabalho iam 

desenvolver, sempre com a preocupagao de nao dividir o movimento, de manter a coesao do 

grupo. Um dos motivos dessa preocupagao com a uniao era devido ao fato de que, na 

verdade, a conquista da terra nao estava ainda totalmente efetivada, pais o proprietario da 

fazenda Barreiro a havia deixado para Ires herdeiros e quando os sem-terra (eram 86 

familias que vinham juntar-se aos posseiros) ganharam a posse, ficaram ainda 800 hectares 

em litigio na justiga. 

Ap6s a desapropriagao legal desse restante de terra, ocorrida em 1986, os 

assentados passaram a pressionar o INCRA pelo parcelamento. 

"Quando o INCRA veio pra fazer a vistoria, n6s tivemos que acompanhar, 
embora eles nao queriam que nos acompanhasse a vistoria, nos acompanhamos 
a vistoria, eles tiveram presentes na sede da fazenda, se reuniram com os 
proprietaries e n6s tambem ficamos esperando uma soluqao disso e n6s tambem 
pressionamos muito" (Salim, entrevista, 1995). 

Alguns queriam trabalhar coletivamente, outros nao e passaram a discutir e 

amadurecer a ideia a respeito da produgao - o que produzir, de que forma. Nesse perfodo, 

1988/89, atraves da Secretaria do Trabalho e Agao Social do Estado, adquiriram quatro 

tratores e implementos agrfcolas. Ate as terras serem parceladas pelo INCRA, em 1990, 
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plantaram de forma coletiva e, ja nessa epoca, chegaram a conclusao de que gostariam de 

que cada urn trabalhasse sua propria parcela, sem perder, no entanto, o poder de 

mobilizagao e organizagao. 

"Em 1990, o INCRA executou o parcelamento oficial da terra que foi dividida em 
131 lotes, respeitando parcialmente os criterios dos trabalhadores, abrigou mais 
8 families a/em daquelas 123 selecionadas anteriormente. Foram assentadas 
131 famflias, incluindo-se parentes e jovens que participaram da /uta no 
acampamento ou junto aos posseiros, antes solteiros, que em 1990 ja 
constitufam novas famf/ia" (Ramos, 1993, p. 181 ). 

0 parcelamento das terras foi feito depois de muita discussao e assembleias para 

discutir qual a forma mais adequada da divisao. Decidiu-se pelo sorteio, assim nao haveria 

prejuizos marais, nem favorecimentos, tentando ser da maneira mais justa e equitativa 

possivel - aqueles que foram sorteados com terra mais fraca, tiveram maior quantidade de 

terra, os que tiveram terra mais fertil, uma menor extensao. 

"Entao a Associar;ao comer;ou a tratar desses assuntos. Comer;ou a tratar 
tambem porque, mesmo a ideologia, a filosofia deles, ou mesmo a tradir;ao, era 
que cada um tivesse a sua propriedade e comer;aram a /utar pra dividir as 
parcelas" (Jose S., entrevista, 1997). 

Conforme depoimento de Jose S., as passos que nortearam a organizagao da area 

foram: primeiro, definir os objetivos do grupo; depois, discutir a necessidade da organizagao 

do espago fisico e possibilidades de produgao; par fim, ap6s a primeira safra, o grupo decidiu 

dobrar a produgao e com isso mostrar sua importancia econ6mica para a comunidade local. 

0 parcelamento das terras pelo INCRA aconteceu em 1990, portanto 3 anos ap6s a 

ocupagao. Ate entao, plantaram de forma coletiva em areas comuns, mas ja pensando em 

ter seus lotes individuals, embora a coesao do grupo se mantivesse sem perder o poder de 

mobilizagao e organizagao. Urn dos motives mais fortes para manter a uniao foi a 

consciencia de que, somente agindo como urn grupo unido e organizado, em torno de urn 

ideal comum, poderiam ter forga nao somente para suas reivindicagoes mas tambem para 

poderem levar adiante o projeto que eles sabiam, seria mais tarde cobrado pela sociedade. 

Sentiam tambem certa pressao na epoca, quando a propagagao de noticias sabre reforma 

agraria e assentamentos rurais era feita de forma a levar a populagao a nao acreditar nos 

sem-terra. 

Sofreram bastante com isso no inicio do assentamento, quando a imprensa local, 

sempre que podia, noticiava algum "problema" ocorrido no assentamento com grande 
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destaque. 

Com relagao a heterogeneidade5 entre os assentados, embora urn grande numero de 

assentados hoje faya parte dos antigos colonos da Fazenda Barreiro e outro pertenya a 

trabalhadores rurais de outras cidades e estados, alem de b6ias-frias e carvoeiros, ha urn 

terceiro grupo que, antes do assentamento, nao possuia vinculos com a terra, pelo menos 

no sentido tradicional, de produtor agricola. Como elemento de homogeneizagao entre esses 

trabalhadores esta a luta pela terra, pois assim como coloca Thompson (1989), 'bs colonos 

sem terra sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si e contra os outros 

interesses que diferem e se opoem aos seus". A heterogeneidade manifesta-se tambem na 

propria identidade social dos assentados, em como se representam: 

"( ... ) e hoje nao gostam de ser chamados de assentados. Entao eles sao 
produtores. Nao gostam de ser chamados de assentados. Eles gostam ate que 
chama de pequenos produtores da Fazenda Barreiro" (Jose S., op. cit.). 

Outra questao discutida nesse item, retomando a discussao levantada por Lamarche 

(Coord., 1993), refere-se a uma das principais caracteristicas da produ~tao familiar, como sua 

capacidade de se adaptar-se de acordo com seu contexte cultural. Esse tipo de agricultura, 

Ionge de ser homogeneo, apresenta-se sob diversas formas, conforrne a situagao, 

observado em pesquisa comparativa realizada em diversos paises, em tres continentes. No 

estudo de caso analisado, embora seja reconhecida a heterogeneidade que envolve a 

agricultura familiar, e importante frisar que 0 grupo estudado e permeado por certa 

homogeneidade, no que se refere a alguns aspectos, tais como acesso a terra, estrategia 

fundiaria, forrnas de credito, estrategias produtivas. Paralelamente, ressalta-se que entre os 

assentados, consideradas suas trajet6rias individuais, a heterogeneidade e evidente. 

Esse quadro heterogeneo e observado no sentido de sua origem, trajet6ria, hist6ria 

de vida, identidade profissional, em rela~tao ao que almejam do assentamento, ao futuro, 

deles e dos filhos. Nos mementos mais acirrados de luta pela conquista da terra mostrou-se 

fortemente unido, na ocasiao das discussoes sabre parcelamento do assentamento 

transforrnou-se em dois grupos, urn que queria trabalhar coletivamente, outro nao. 

"( .. .) existiam diversos grupos Ia dentro, esses grupos ... havia aquela disputa pelo 
poder intemo, foi um periodo muito grande pra gente conseguir que esses grupos 
se aglutinassem e desses grupos surgisse a associal(lio. (. . .) Eles tinham 5 
grupos. Porque voce percebe, Ia dentro, que existem familias grandes, entao 

5 Para maiores detalhes sabre a discussao da heterogeneidade entre assentados, cf. Zimmerman, 
1994, entre outros. 
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tinha doze familias, basicamente, daqueles 39 [refere-se aos 39 posseiros 
remanescentes dos 120 que havia anteriormente na antiga Fazenda Barreiro] 
cada familia representava urn grupo, e existia mais uns tres grupos que, durante 
a /uta pe/a terra, entao existiam as entidades que atuavam ali. Entao cada urn era 
ligado a uma entidade - eram entidades nao govemamentais - outros eram mais 
ligados a urn partido politico, e esses grupos tentavam ser majoritanos ali dentro 
(. .. )"(Salim, op. cit.). 

De acordo com Oliveira (1976, p. 5), "a noyao de identidade contem duas nor;aes, a 

pessoa/ (ou individual) e a social (ou coletiva)", e tanto antrop61ogos como soci61ogos6 tern 

trabalhado no sentido de mostrar como essas duas visoes encontram-se intimamente 

interligadas no sentido de abordar urn mesmo fenomeno, sendo importante tomar a noyao de 

identidade por sua bidimensionalidade na analise dos processos de identificagao. Aponta a 

importancia de se apreender os mecanismos de identificagao por refletirem a identidade em 

processo, como e assumida por individuos e grupos em diferentes situagoes concretas. 

Sobre a nogao de individuo, coloca a seguinte afirmagao, partindo de McCall e 

Simmons (1966): 

"Se entre uma ocasiao e outra urn individuo nao pode ser reconhecido como 
uma pessoa, nenhuma identidade social poderia ser construida". Assim, "a 
identidade social surge como a atualizar;ao do processo de identificar;ao e 
envolve a nor;ao de grupo, particularmente a de grupo social. Porem, a 
identidade social nao se descarta da identidade pessoal, pais esta tambem, de 
a/gum modo, e urn reflexo daquela". (p. 6). 

Como grupo, os assentados se identificam em relayao a busca comum, do seu 

passado agrario, a conquista futura, ao objeto almejado. Nesse sentido, durante o processo 

de luta e engajamento politico para a conquista da terra, identificavam-se como sem-terra e 

imediatamente ap6s a conquista da terra, durante o processo de produyao coletiva, como 

assentados. A aproximayao de uma identidade como pequenos produtores mostra uma 

busca pela definiyao de algo mais concreto no plano tanto das rela¢es sociais - sua 

posiyao na sociedade, como no plano das relagoes de produyao, de se impor como atores 

importantes no quadro do processo produtivo, no plano individual.
7 

6 
Goodenough, 1963; Goffman, 1963, e McCall e Simmon, 1966, respectivamente. 

7 Como se trata aqui de grupos ideologicamente definidos - primeiramente sem-terra, depois 
assentados, e pertinente inserir o conceito de ideologia na composi<;:ao da identidade do que Oliveira 
(op. cit., p. 35-36) chama de "grupos ideo16gicos". Cita Grimberg e Grimberg (1971, p. 136), para os 
quais "urn dos elementos importantes para a consolidar;;ao do sentimento de identidade e o jogo 
dialetico entre a semelhanr;;a e a dfferenr;;a". Essa no<;:ao se insere no conceito de identidade 
contrastiva, que utiliza para um tipo particular de identidade social, ou seja, identidade etnica, mas que 
auxilia a pensar sobre o grupo pesquisado: "quando uma pessoa ou grupo se afinnam como tais, se 

143 



Tabela 4 - Atividade Anterior dos Assentados 
Atividade anterior Pais eram agricultores 

Proprietano 
Arrendatario 
Parceiro/Meeiro 
Posseiro 
Empregado rural permanente. 
Empregado rural temporario. 
Trabalhador urbano 
Outro 
Total 
Fonte: Dados da pesquisa, 1997. 

Sim Nao Total 

2 2 
18 18 
4 4 
2 2 
7 7 
9 1 10 
1 1 
2 2 

45 46 

Como mostra a TAB. 4, a grande maioria dos entrevistados teve na agricultura nao s6 

sua principal atividade anterior ao assentamento, como a maioria e filho de agricultores. 

Assim, pode-se afirmar que se de urn lado hcl a existencia de urn quadro heterogeneo, como 

colocado anteriormente (relativo a trajet6ria, hist6ria de vida, sistema de valores, projeto para 

o futuro, apreensao da realidade de forma distinta), de outro, a homogeneizagao fica por 

conta das raizes agranas dos assentados. 

Os assentados sentiam algumas dificuldades na plena realizagao do trabalho coletivo, 

pois acreditavam que, alem da questao cultural, havia urn desencontro muito grande de 

interesses. Uns, diziam, trabalhavam mais que os outros, muitos nao estavam preparados 

para trabalhar em con junto. Por que s6 os assentados tern que trabalhar coletivamente? Por 

que cobram tanto isso deles? Sao questoes que se colocavam nesse momento de 

discussao. Como ponto principal, queriam ter independencia economica, viver bern e que o 

assentado, apesar de sua identidade de classe e suas relayiies, tern que ter independencia e 

a percepl(ao de ser independents, sentir que a decisao final sobre sua propriedade e 

produ9ao partiu dele, pois para a maioria, ''fugir do patrao, de trabalhar de empregado de 

fazendeiro': foi uma das principais motival(oes para buscar o assentamento. Compreendem 

a importancia, no assentamento, da aquisigao coletiva de maquinario, material de construl(ao 

e insumos, da comercializagao atraves da associal(ao, os projetos de infra-estrutura no 

assentamento, como construl(ao de pontes e estradas, escolas, barracao de maquinas e de 

reuniao, e nesse sentido as decisoes sao tomadas coletivamente, atraves de assembleias. 

Observa-se entre os assentados uma relal(ao subjetiva8 com a terra conquistada; 

fazem por meio de diferenciagao em relagao a alguma outra pessoa ou grupo com que se defrontam; 

e uma identidade que surge por oposiqao, implicando a afirmaqao do n6s diante dos outros, jamais se 
afirmando isoladamente". 

8 Os elementos subjetivos que permeiam a fala dos assentados sobre sua relayao com a terra 
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embora percebam a necessidade e importifmcia do trabalho coletivo, por outre lado ha um 

forte apego a parcela individual. Se na hora de decidir que tipo de cultivo adotar, de 

comercializar, as decisoes sao tomadas coletivamente, como explicar o fato de nao abrirem 

mao da parcela individual? 

Em determinadas discussi5es sabre os assentamentos de reforma agraria, dado, 

muitas vezes, o seu carater coletivo, algumas especificidades da produyao familiar diluem-se 

na importancia dada ao coletivo. Alguns autores tern trabalhado com familias que nao se 

adequaram ao ritmo do trabalho coletivo. Muitas vezes, as discussoes sabre a gestae 

coletiva ou individual passa pela viabilidade econ6mica dos assentamentos. Aqui, a 

colocayao sabre essa opyao ampara-se nao somente no ponte de vista operacional, mas 

tambem, em uma esfera mais subjetiva. Assim, o que levaria determinadas familias a essa 

dificuldade de adaptayao a urn outro tipo de sistema? Varias podem ser as respostas. Em 

entrevistas realizadas no assentamento Barreiro, pode-se perceber que uma das razoes 

apresentadas era a racionalizayao do tempo de trabalho. 0 agricultor, ao levantar-se pela 

manha, gostaria de estar proximo dos cultivos, da vaca a ser ordenhada, ao inves de 

levantar-se em uma agrovila e ter que dirigir-se, a pe, a cavalo, trator ou caminhao, a area de 

trabalho. Ele percebia ai, entao, que esse trajeto, por mais curta que fosse, acarretaria em 

alguma perda de tempo. Mas, na verdade, essa colocac;:ao pode sugerir outras, mais 

subjetivas, que se referem ao modo de ser do agricultor: mesmo porque dependendo da 

area cultivada por ele, que cultivasse uma parcela individual e nao precisasse dirigir-se a 
area coletiva, a distancia entre sua casa e a roc;:a poderia implicar uma distancia igualmente 

grande. 0 que significaria, entao, essas atitude? Certamente nao se trata apenas de uma 

dificuldade operacional, mas sim de urn processo de escolha subjetivo, relacionado a sua 

percepc;:ao do que significa ser urn produtor familiar, que decisoes e levado a tamar, o que 

significa trabalhar com a familia em uma parcela delimitada como "sua". 

Hoje, a maioria das familias paga sua assistencia medica e odontol6gica, muitos sao 

s6cios de bancos cooperativistas e considerando-se sua situayao atual, em que cada familia 

recebe de 4 a 5 salaries minimos por mes, pode-se dizer que, com relayao aos outros 

assentamentos de Minas Gerais, sua posic;:ao e confortavel. Ressalta-se que essa 

importancia salarial tern certa representatividade para as familias, considerando-se que nao 

baseiam-se em aspectos observados a partir de sua perce~ do que acreditam fazer parte do 
"universe do produtor familiar", como se sua identidade enquanto produtor familiar, de toda a 
idealizayao que fazem deles mesmos e de sua parcela pudessem se diluir no processo da 
coletivizayao. Essa subjetividade poderia, em algum memento, confundir-se com o individualismo para 
o qual Marx chamava a atenyao, ao referir-se aos camponeses e seu apego a sua parcela de terra: 
"uma parcel a, urn cam pones e sua familia; ao lade uma parcel a, um cam pones e sua familia .. .". 
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dependem somente dessa quantia para sua subsistencia, uma vez que mantem em seus 

terrenos plantios e criagao para o consumo domestico, como sera visto no item seguinte. 

Na TAB. 5, os indicadores s6cio-econ6micos apontam para uma infra-estrutura s61ida 

das familias, uma vez que a maioria dispoe dos equipamentos basicos para o conforto da 

familia. 

Tabela 5 -lndicadores S6cio-Econ6micos (%) 

Batedeir Bicicieta Carro Eletricidad Agua encanada. Ferro ehHrico 
a e 

Sim 26,1 17,4 21,7 100 69,6 93,5 
Nao 73,9 82,6 78,3 0 30,4 6,5 
Total 100 100 100 100 100 100 

Geladeir Maquina. Mota Televisao Antena Fogao gas 
a lav.roupa Parab61ica 

Sim 84,8 63 8,7 80,4 76,1 91,3 

Nao 15,2 37 91,3 19,6 23,9 8,7 

Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesqu1sa, 1999. 

No que se refere ao nivel tecnol6gico adotado pelos assentados, enquanto que a 

maioria dos entrevistados afirmou ter na estocagem da produgao e na rotagao das culturas 

as principals formas de conduzir o processo produtivo, o uso de curvas de nivel surge de 

maneira nao tao acentuada, seguido pela irrigagao, processo esse praticamente inexistente 

no assentamento. lsso pode ser explicado pelo fato do baixo custo para estocar a produgao, 

uma vez que utilizam pai6is simples de madeira para esse fim. Ja as curvas de nivel 

requerem assistencia tecnica especifica para sua orientagao e realizagao, nem sempre 

disponivel a eles. A irrigagao, por seu !ado, alem das especificidades tecnicas, necessitam 

ainda de disponibilidade de recursos hidricos, alem de recursos que nao dispoem, embora 

muitos sintam a necessidade desse tipo de adogao tecnol6gica. 

Assim sendo, conclui-se que, no que se refere a gestao da propriedade, no nivel das 

decisoes familiares, no interior da familia, e forte a opgao pelo individual, ou seja, e o grupo 

familiar que decide sobre o que produzir, quais e quantos animais quer criar, se vai 

comercializa-los ou nao, de acordo com suas capacidades produtivas. Pode-se dizer que as 

familias guardam certa individualidade produtiva, de gerenciamento e tem autonomia nesse 

processo decis6rio. E importante diferenciar esse fato das agoes coordenadas pela 

associagao, como sera visto adiante, no que se refere a "produgao de sustentagao", onde e 

clara a importancia da interferencia da associagao, alem de atuar no momento de 

negociagao de credito e compra de equipamentos e insumos. 
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b) As formas de producao e comercializacao 

b.1) A diversificacao da producao, tanto para o autoconsumo como para a produt;:ao 

comercial, mostra-se fundamental como forma de garantir o sustento alimentar da familia. A 

diversidade das culturas, assim como o autoconsumo, apresentam-se, como na analise de 

Mendras (1978), de fundamental importancia para o grupo domestico, apontando o estreito 

vinculo entre o que e produzido e o que e consumido - cada produt;:ao corresponde a urn 

consume precise. A comercializat;:ao da produt;:ao e facilitada por sua pluralidade, 

considerando-se tambem os periodos de safra da produt;:ao, minimizando, alem disso, os 

riscos da monocultura. A produt;:ao para o autoconsumo esta sustentada, principalmente, 

pela produt;:ao da cana-de-at;:ucar, cafe, arroz, feijao, milho, alem dos hortifrutigranjeiros, 

estando os dais primeiros itens praticamente fora do sistema de comercializa<faO, entre as 

famflias assentadas. 

A importancia da diversificat;:ao de culturas para as famflias assentadas manifesta-se 

nao somente no que se refere a comercializat;:ao da produt;:ao, mas tambem, e 

principalmente, a alimentagao do grupo familiar, que tern no cultivo de diversos itens 

alimentares nao comercializados a principal fonte alimentar da familia. 

Foto 2: Hortalit;:a, Assentamento Fazenda Barreiro, 1997. 
Andreia Terzariol Couto 
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Foto 3 Produgao artesanal de farinha de mandioca, 
AssentamentoFazenda Barreiro, 1997. 
Andreia Terzariol Couto 

A produgao de sui nose relativamente baixa - uma media de tres cabegas par familia, 

cuja venda se da em periodos especfficos, de festas ou final de ana, sendo a familia o 

principal consumidor desse tipo de criagao, cujos derivados, como a banha, par exemplo, 

serve como suprimento alimentar paralelamente ao oleo de soja. Ja a criagao de galinhas, 

esta e feita de forma livre, sendo que apenas uma das familias entrevistadas as produz em 

granja, produzindo o frango do tipo "semi caipira". Fora esse ultimo caso, a venda de 

galinaceos e baixa, e sua criagao restringe-se ao consume familiar, bem como os avos. 

Segundo depoimento de Jose S., hoje os assentados vivenciam um momenta de 

organizagao do assentamento baseado na especializagao em determinados produlos. No 

entanto, destaca tambem a necessidade da diversificagao, pais ela garante a sobrevivencia 

da familia em situac;:oes de risco. Salienta, entre os assentados, uma "mudanga de 

mentalidade", entendida como uma disposigao de se organizarem como produtores nao s6 

para o municipio, mas para outras regioes, necessitando para isso, de uma melhor 

capacitagao e especializagao com relagao aos produtos pretend ides. 

Conquistado o espago, parcelada a terra, era precise produzir, e para isso 

necessitavam de credito (o credito conseguido vem atraves do PROCERA). No case do 

assentamento Barreiro, os recursos do PROCERA tem entrada como investimento no 
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assentamento, para aquisil(ao de matrizes para o rebanho bovine, para compra de animals, 

tratores e parte destinado a eletrificagao, infra-estrutura e assistencia tecnica. Decidido em 

assembleia, optaram pela contratal(ao da EMATER de Minas Gerais. 

Atualmente pretendem partir para a fruticultura, com o cultivo principalmente de 

citricos para produl(ao de sucos industrializados e para isso ja comel(aram a discutir o 

projeto. Veem, na sua situal(ao geografica, um Iugar privilegiado para o cultivo de frutas, pois 

num levantamento feito por eles, num raio de 500 quil6metros nao existe plantal(ao de 

maracuja, e tambem de banana (com relagao a ultima, o assentamento conta com uma 

prodw;:ao importante por lote, mas !em enfrentado problemas de comercializagao; o mesmo 

ocorre com o cultivo de uva- Foto 9). A importancia da diversifical(ao da produgao agricola e 

explicada, conforme o depoimento seguinte: 

"Porque se eles continuarem produzindo essas culturas anuais, as comuns, eles 
vao continuar como a maioria da pequena produqao, da produqao familiar no 
Brasil, que por sinal tern urn pape/ fundamental em termos de abastecimento 
intemo do pais. (,) Mas eu vejo que nesse momenta esses pequenos 
produtores, essas familias, vai muito a/em do que produzir ... E produzir pro 
mercado e mostrar que ... acho que n6s ja mostramos isso, que e passive/ fazer 
isso" (Jose S., op. cit.). 

No que se refere a diversificagao da produl(ao, tanto para o autoconsumo como para 

a produl(ao comercial, conclui por sua importancia como estrategia de reprodul(ao social, 

pois garante um rendimento em periodos de safras diferenciadas, minimizando os riscos da 

monocultura, alem de garantir a alimental(ao diaria do grupo domestico de forma mais 

variada. 

Foto 4: Produl(ao de uva, Assentamento Fazenda Barreiro, 1997. 
Andreia Terzariol Couto 
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b.2) A adoc;ao da produc;ao agropecuaria anual de "sustentac;iio". Paralelamente a 
diversifica9ao da produ9ao, e adotada, sob a forma do cultivo do algodao e a produ9ao 

leiteira9 como base economica segura que possibilita uma oportunidade de experimentar 

praticas economicas paralelas com maior tranquilidade. As praticas paralelas se referem 

tanto aos produtos cultivados listados no item anterior, como praticas nao agricolas, tratadas 

com maiores detalhes no item b3. A produ9ao leiteira segue como sendo a forma mais 

segura de garantir o rendimento moneta rio mensa! das familias. 

Foto 5: Produ9ao comercial de algodao, Assentamento Fazenda Barreiro, 
1999. 
Andreia Terzariol Couto 

0 cultivo do algodao (Foto 5) tem sido, desde o inicio do assentamento (embora mais 

recentemente nao com a mesma intensidade) a produyao de base, que garantiu a maioria 

das familias a organizayao inicial da infra-estrutura dos lotes. No entanto, os problemas 

decorrentes da super utilizayao de agrot6xicos, em fun9ao das pragas que atacam essa 

lavoura, trazendo como consequencia um rendimento nao muito satisfat6rio, tem feito com 

que muitos desistam desse cultivo. Mesmo entre as familias que nao o cultivam, esse 

continua presente como estrategia de sobrevivencia, uma vez que trabalham como diaristas 

em outros lotes do assentamento, durante o periodo da colheita (processo semelhante 

9 De acordo com Heredia ( op. cit.), "A exist{mcia do gado dentro do grupo domestk;o torna-se urn 
elemento de importancia fundamental, constituindo uma reserve que pode ser acionada em 
determinadas conjunturas. (. .. ) A exisU!ncia de gada e uma fonte de reserve de consideravel 
importancia, representando uma forma de garantir a reproduc;ao de novos ciclos agricolas atraves da 
possibilidade de acesso a novas terras. Em consequencia disso, o gada e o animal mais valorizado 
pelo pequeno produtor" (p. 138-139). 
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ocorre com o milho, na epoca de sua "quebra", e durante o periodo da preparagao da 

semente do capim braquiaria). 

A produgao basica no inicio do assentamento era o algodao, atualmente se tomando 

inviavel por causa do "Bicudo do Algodoeiro", mas foi um dos cultivos mais rentaveis. 

chegando a um lucro de 70%, segundo informagoes de uma lideranga do assentamento. Foi 

atraves do algodao que boa parte dos assentados puderam dar um impulse economico em 

suas vidas, atraves do seu plantio racional e da assistencia tecnica. Atualmente, a plantagao 

exige uma nova forma de produzir devido a entrada do "Bicudo", e os assentados nao 

pensam mais em continuar plantando, por nao ser mais economicamente rentavel. Para 

ganharem dinheiro com essa cultura, hoje, necessitariam de um melhor aporte tecnol6gico. 

Assim, pensam que sua fase do algodao ja passou. 

No periodo da safra 98/99, das 50 familias entrevistadas, 22 deixaram de produzi-lo 

nesse periodo, e a explicagao pode encontrar-se no que foi dito anteriormente, sobre a 

questao da necessidade de uma crescente utilizagao de agrot6xicos no combate as pragas, 

principalmente o "Bicudo", o que aumenta os custos da produgao, com consequente queda 

dos lucros. No entanto, ainda e significative o numero de assentados que tem nesse cultivo 

sua principal fonte de sustentagao, o que pode explicar a persistencia na continuagao desse 

cultivo. 

Foto 6: Exemplos da produgao de quintal, Assentamento Fazenda 
Barreiro, 1997. 
Andreia Terzariol Couto 
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Com relagao as formas de comercializagao da "produgao de quintal" -

hortifrutigranjeiros, peixes e o excedente da produgao de Ieite (nao entregue aos laticinios e 

nao consumido pela famflia) - e vendida localmente, tanto dentro do assentamento como na 

cidade. Essa produgao e apresentada em algumas ocasi5es, como por exemplo, nos 

Encontros Anuais das Mulheres Rurais ou em comemorag5es da Associagao dos Pequenos 

Produtores Rurais (Foto 6). 

0 arroz e, sem duvida, ao lado do milho, o principal cullivo do assentamento, nao 

fazendo parte, no entanto, dos "produtos de sustentagao", embora, muitas vezes, parte 

desses do is produtos seja destinado ao comercio. Sua importancia para o sustento alimentar 

do grupo domeslico ultrapassa a do milho, uma vez que e fracamente comercializado, 

ficando sua produgao somente para a alimentagao familiar (alguns entrevislados afirmaram 

enviar parte desse item alimentar para parentes residentes na cidade). Ainda que nao tenha 

sido perguntado aos assentados atraves do questionario qual a forma de comercializagao da 

produgao de arroz, em conversas e observag5es de campo foi constatado que a fraca 

comercializagao e, em alguns casos, feita dentro do assentamento, cujos compradores sao 

as famflias que deixaram de produzir na safra em questao. 

0 feijao, embora sendo alimento basico do prato diario dos assentados, mais da 

metade dos entrevistados (26) deixaram de produzi-lo na safra 98/99. Entre os que 

produziram, somente 4 familias comercializaram parte de sua produgao, enquanto que a 

maioria utilizou o produto para o autoconsumo. 

Como foi dito anteriormente, a produgao de milho divide com a de arroz os primeiros 

lugares dos itens alimentares produzidos no assentamento (somente 7 das 50 familias 

deixaram de produzi-lo na safra 98/99). No caso do primeiro, sua comercializagao e realizada 

por 23 das 50 familias entrevistadas, separando parte dessa produgao para o consume 

domestico, seja para a alimentagao da familia (alguns fazem a transformagao do produto em 

fuba, em pequenas usinas rusticas), seja para o trato da criagao (principalmente galinhas), 

seja para o consume da familia. Ser auto-suficiente em milho assim como em arroz, significa 

muito para os assentados, pois nao precisar comprar esses dois produtos, mais do que uma 

economia em termos monetarios para a familia, significa produzir dois itens basicos para o 

con sumo domestico, do is dos primeiros cultivos que produzem assim que entram na terra. 

No caso da produgao de uva, foi tentada a comercializagao tambem em cidades 

vizinhas, sem muito sucesso e atualmente ha urn projeto entre algumas familias de formagao 

de pequenos grupos de produgao para a venda diaria na cidade. Nesse caso, a 
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comercializal(iio seria feita diretamente nas quitandas e mercados, onde os produtores 

entregariam frutas, verduras e legumes frescos todos os dias, ah~m de frangos, ovos, queijos 

e compotas. Mas, apesar da boa produl(ao, a comercializal(ao, nao importa de que forma 

seja feita, e a grande reclamal(iio entre os agricultores, e nao sao poucos os que perdem 

parte de sua produl(ao anual por falta de formas adequadas de comercializal(ao. Ha no 

assentamento tres lotes com produl(ao de peixes, cuja ideia inicial era a produl(ao e 

comercializal(iio de alevinos para as cidades vizinhas, mas nesse caso tambem estao 

enfrentando problemas com a comercializal(ao- prel(o, distancia dos mercados, alto custo da 

produl(ao, baixa produtividade. A solul(ao encontrada para o aproveitamento da infra

estrutura ja construida e a venda local de peixes por quilo ou pesque-pague (Foto 7), ja 

existindo dais deles no assentamento 

Foto 7: Pesque-pague em construl(ao, Assentamento Fazenda Barreiro, 1997. 
Andreia Terzariol Couto 

Em resume, a produl(ao anual "de sustental(ao" - algodao e Ieite- paralelamente aos 

produtos diversificados cultivados em todos os lotes, e a produl(iio "de peso" que permitiu, 

desde o inicio da implantal(ao do assentamento, a instalal(ao da infra-estrutura das famflias, 

ressaltando-se a eletrifical(ao e moradia. As formas de comercializa~tao da produgao 

encontradas - venda direta e empresa privada - tentam suprir as constantes dificuldades 

resultantes dessa etapa do processo produtivo. A produl(ao Ieite ira (Foto 8) e entregue 

diariamente aos dais laticinios locais, mas o baixo prel(o alcangado por litro - R$ 0,17 -

impulsionou a discussao sabre a necessidade de uma cooperativa leiteira no assentamento. 
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Foto 8: Produgao leiteira, Assentamento Barreiro, 1997. 
Andreia T erzariol Couto 

Somente 7 des 50 entrevislados disseram nao produzir Ieite. Considerando o numero 

de filhos per familia, a maioria criangas e adolescentes, a produgao leiteira e um des 

principais itens alimentares do assentamento, pois mesmo sendo uma das produgoes de 

sutentagao, ao !ado do algodao, com forte comercializagao, uma quantidade que varia de 1 a 

10 litros de Ieite per dia (dependendo da produgao diaria, do tamanho da familia e do 

consume) e separada para o autoconsumo. Ha somente um case que afirma nao separar 

nem mesmo um litro para o consume domestico, o que pode ser em parte explicado pela 

baixa produgao - 20 litros por dia - e pelo fato de a familia estar se iniciando na produgao 

leiteira, cujo rebanho nao estar ainda produzindo com todo seu potencial. 
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b.3) A seguir e apresentada a analise estalfstica des dados referentes as L6gicas 

Produtivas. 

Os objetos 3, 7, 27 e 41 foram removidos da analise pois todas as variaveis contem 

valores missing (o restante foi renumerado consecutivamente). 

0 numero de observagoes utilizado na analise e 46. 

Lista de variaveis 

FreqOencias Marginais 

lvariavel Missing Categorias 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I 
ITR0301 0 30 3 9 0 0 1 1 2 0 

ITR0302 0 33 3 5 0 0 1 1 3 0 
ITR0303 0 29 3 7 0 0 2 1 4 0 

[TR0304 0 10 2 27 1 0 3 1 2 0 
TR0305 0 7 9 23 1 0 2 2 2 0 
TR0306 0 28 3 8 1 0 3 1 2 0 
TR0307 0 9 4 12 13 1 4 1 2 0 

ITR0308 0 4 4 14 15 1 4 2 2 0 
TR0309 1 2 8 13 12 1 3 5 1 0 
TR0310 0 3 18 1 0 0 1 22 1 0 
TR0311 0 3 15 1 0 0 1 25 1 0 
TR0312 0 3 16 1 0 0 1 24 1 0 
TR0313 0 3 17 1 0 0 1 23 1 0 
DT0101 0 9 37 

DT0102 0 1 45 
DT0103 0 0 46 
DT0104 0 41 5 
DT0105 0 35 11 
DT0106 0 0 46 
DT0901A 0 4 7 8 17 2 4 4 
DT0901B 0 41 1 0 0 0 0 4 

DT0901C 0 0 6 8 17 2 4 9 
DT0902A 1 6 7 3 2 1 2 24 
DT0902B 1 6 8 3 2 1 2 23 

DT0902C 0 0 0 0 0 0 0 46 

DT0903A 0 33 1 0 1 0 0 11 
DT0903B 0 33 1 0 1 0 0 11 

DT0903C 0 1 0 0 0 0 0 45 

DT0904A 0 2 3 18 15 3 3 2 

DT0904B 0 4 3 18 16 2 1 2 

iDT0904C 0 2 0 0 0 0 2 42 
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DT0808A 0 41 0 0 0 0 0 0 5 
DT0808B 0 40 0 0 0 0 0 0 6 
DT0808C 0 2 0 0 0 0 0 0 44 
DT0809A 0 41 0 0 0 1 0 0 4 
DT0809B 0 41 0 0 0 0 0 0 5 
DT0809C 0 1 0 0 0 1 0 1 43 
DT0807A 0 1 2 1 3 6 4 3 6 3 
DT0807B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DT0807C 0 1 2 1 3 6 4 3 5 3 
DT0806A 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
DT0806B 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 
DT0806C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DT0804A 1 6 0 0 0 0 0 0 39 
DT0804B 0 6 0 0 0 0 0 0 40 
DT0804C 1 0 0 0 0 0 0 0 45 
DT0805A 0 31 1 0 0 0 0 0 14 
DT0805B 0 30 1 0 0 0 0 0 15 
DT0805C 0 4 0 0 0 0 0 0 42 
DT0801A 0 0 3 7 8 2 9 3 2 4 
DT0801B 0 0 2 11 12 2 6 2 2 2 
DT0801C 0 0 1 3 1 0 0 2 1 0 
DT0802A 0 16 3 3 0 1 0 0 1 0 
DT0802B 0 19 3 1 1 0 0 0 1 0 
DT0802C 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 
DT0803A 0 0 1 0 4 1 2 5 2 5 
DT0803B 0 0 2 1 8 1 1 10 4 6 
DT0803C 0 0 0 1 1 0 0 8 1 5 
DT0300 0 39 7 
DT0400 1 39 6 
DT0500 0 35 11 
DT0600 0 22 24 
DT0700 0 2 44 
DT0208 0 46 0 0 0 
DT0207 0 45 1 0 0 0 0 0 0 0 
DT0206 0 28 10 7 1 
DT0205 0 14 11 10 5 3 0 1 2 0 
DT0204 1 11 14 11 9 
DT0203 0 2 1 6 4 9 2 4 9 4 
DT0202 0 40 3 3 0 
DT0201 0 3 5 6 1 1 0 1 1 0 
DT1001 0 42 4 
DT1002 1 32 13 
DT1003 0 36 10 
DT1004 0 13 33 
DT1005 0 29 17 
DT1006 0 44 2 
DT1007 0 26 20 
DT1008 0 21 25 
DT1009 0 8 38 

Frequemcias Marginais (continuagao) 

!56 



Variavel Categorias 

10 11 12 13 

TR0301 0 
TR0302 0 
TR0303 0 
TR0304 0 
TR0305 0 
TR0306 0 
TR0307 0 
TR0308 0 
TR0309 0 
TR0310 0 
TR0311 0 
TR0312 0 
TR0313 0 
DT0101 
DT0102 
DT0103 
DT0104 
DT0105 
DT0106 
DT0901A 
DT0901B 
DT0901C 
DT0902A 
DT0902B 
DT0902C 
DT0903A 
DT0903B 
DT0903C 
DT0904A 
DT0904B 
DT0904C 
DT0808A 
DT0808B 
DT0808C 
DT0809A 
DT0809B 
DT0809C 
DT0807A 17 
DT0807B 46 
DT0807C 18 
DT0806A 1 1 0 34 
DT0806B 0 0 0 34 
DT0806C 1 1 0 43 
DT0804A 
DT0804B 
DT0804C 
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DT0805A 
DT0805B 
DT0805C 
DT0801A 0 1 0 7 
DT0801B 0 0 0 7 
DT0801C 1 0 0 37 
DT0802A 0 1 0 21 
DT0802B 0 0 0 21 
DT0802C 1 0 1 38 
DT0803A 7 9 7 3 
DT0803B 4 5 0 4 
DT0803C 1 2 4 23 
DT0300 
DT0400 
DT0500 
DT0600 
DT0700 
DT0208 
DT0207 0 
DT0206 
DT0205 0 
DT0204 
DT0203 5 
DT0202 
DT0201 0 
DT1001 
DT1002 
DT1003 
DT1004 
DT1005 
DT1006 
DT1007 
DT1008 
DT1009 

Observagao: As variaveis DT0103, DT0106, DT0902C, DT0807B, DT0804C e DT0208 tem 

todos os objetos validos na mesma categoria. 
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Medidas de Discriminagao por variavel por eixo: 

Variavel Eixo 

1 2 
TR0301 ,425 ,541 
TR0302 ,432 ,771 
TR0303 ,561 ,556 
TR0304 ,668 ,878 
TR0305 ,240 ,691 
TR0306 ,752 ,455 
TR0307 ,697 ,723 
TR0308 ,564 ,736 
TR0309 ,608 ,893 
TR0310 ,410 ,792 

TR0311 ,431 ,792 
TR0312 ,444 ,792 
TR0313 ,423 ,792 

DT0101 ,006 ,001 
DT0102 ,080 ,000 
DT0103 ,000 ,000 
DT0104 ,053 ,018 
DT0105 ,022 ,067 
DT0106 ,000 ,000 
DT0201 ,071 ,319 
DT0202 ,051 ,060 
DT0203 ,342 ,218 
DT0204 ,059 ,084 
DT0205 ,110 ,072 
DT0206 ,055 ,018 
DT0207 ,005 ,328 
DT0208 ,000 ,000 

I DT0300 ,240 ,012 
DT0400 ,436 ,013 I 
DT0500 ,420 ,022 I 
DT0600 ,061 ,000 

DT0700 ,035 ,090 
DT0801A ,555 ,197 
DT0801B ,556 ,081 
DT0801C ,094 ,189 

DT0802A ,207 ,144 
DT0802B ,199 ,120 
DT0802C ,063 ,067 
DT0803A ,652 ,217 
DT0803B ,578 ,169 
DT0803C ,076 ,083 
DT0804A ,024 ,029 
DT0804B ,024 ,030 
DT0804C ,000 ,007 
DT0805A ,244 ,023 
DT0805B ,252 ,022 

!59 



DT0805C 
DT0806A 
DT0806B 
DT0806C 
DT0807A 
DT0807B 
DT0807C 
DT0808A 
DT0808B 
DT0808C 
DT0809A 
DT0809B 
DT0809C 
DT0901A 
DT0901B 
DT0901C 
DT0902A 
DT0902B 
DT0902C 
DT0903A 
DT0903B 

iDT0903C 
DT0904A 
DT0904B 
DT0904C 
DT1001 
DT1002 
DT1003 
DT1004 
DT1005 
DT1006 
DT1007 
DT1008 
DT1009 

,020 ,255 
,049 ,042 
,002 ,026 
,048 ,031 
,427 ,261 
,000 ,000 
,443 ,266 
,321 ,017 
,250 ,025 
,005 ,012 
,366 ,034 
,310 ,032 
,134 ,020 
,140 ,104 
,116 ,020 
,098 ,104 
,110 ,052 
,101 ,061 
,000 ,000 
,084 ,074 
,084 ,074 
,001 ,005 
,390 ,244 
,376 ,189 
,083 ,019 

'111 ,020 
,310 ,007 
,371 ,030 
,074 ,001 
,238 ,012 
,178 ,002 
,086 ,181 

,104 '127 
,060 ,085 
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0 grafico das distancias consideradas todas as variaveis. Atraves deste grafico e 

possivel buscar um arranjo de grupos de variaveis. 
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Os scores dos objetos sao: 

Scatterplot (N EW.STA 3v'80c) 
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I Objeto * Eixo 

1 2 
-,75 -3,32 1 * 

I 2 * -,80 ,70 

3 * -,46 '19 
4* -,60 ,35 
5 * -,84 -,28 

6 * -,46 ,46 

7 * -,42 ,24 
8 * -,11 ,41 

9 * -,53 ,32 

10 * -,37 ,55 
11 * 1,69 -,26 

12 * -,36 '13 
13 * -,15 -,22 

14 * 3,45 -,13 
15 * ,09 ,37 

16 * -,93 ,60 
17 * -,87 ,25 
18 * -,58 ,63 

19 * ,16 -3,34 

20 * -,05 -,30 

21 * -,39 ,20 

22 * -,88 ,71 
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23* -1,26 1,03 
24 * ,40 ,06 
25 * ,52 -,06 
26 * ,49 ,31 
27 * 1,49 -,58 
28 * -,72 ,54 
29 * 1,90 -,02 
30 * ,54 1 '1 0 
31 -,50 -3,84 
32* ,24 ,46 
3 * -,21 ,47 
34 * -,19 ,49 
35 -,58 -,11 
36* 3,58 ,39 
3 * -,74 -,96 
38 * -,54 ,53 
39 * ,13 ,29 
40 * ,50 ,50 
41 * -,53 -,20 
42 * ,30 ,06 
43 * ,36 ,01 
44 * -,38 ,35 
45 * -,82 '13 
46 * ,16 ,76 

As tabelas mostram a frequencia das respostas de cada categoria (por exemplo, 

sim/nao) de cada variavel, para ver como elas se encontram distribuidas entre as familias. 

Missing: sem resposta 



0 mapa apresenta a distribui~,:ao das famflias nos dois eixos, e admite-se um maior 

espalhamento dos pontos. Neste caso estamos considerando todas as variaveis do estudo. 

Analisando os eixos, percebe-se em rela~,:ao ao eixo 1 pontos discrepantes, mas ao 

mesmo tempo parece haver um subgrupo relativamente bem definido acima e a esquerda. 
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Scatterplot (FAMILIASTA 3v'46c) 
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A dificuldade esta em identificar os eixos, e entao faz-se necessaria uma redu~,:ao do 

numero de variaveis, mantendo as mais significativas para efeitos de interpreta~,:ao. As 

variaveis tidas como significativas sao: TR0307, TR0308, PREPARO, PLANTIO, 

ADUBA<;AO, TRATOS, COLHEITA, GADO, PORCO, GALINHA. 

162 



A tabela abaixo relaciona o quanto que cada variavel escolhida contribui para a 

explica~o da variabilidade na estrutura fundiaria: 

Eixo 1 (+ 70.3%) Eixo 2 (+16.2%) 

CONTRIBUIQOES PlANTIO +13.00% TR0307 +47.00% 

POSITIVAS ADUBACAO +13.00% TR0308 +42.00% 

TRATOS +13.00% 

COLHEITA +13.00% 

CONTRIBUIQOES GALINHA -5.00% 

NEGATIVAS ADUBACAO -1.00% 

TRATOS -1.00% 

COLHEITA -1.00% 

PORCO -1.00% 

As variaveis mais importantes em relayao aos eixos (no sentido de 

contribui9ao) sao: 

Eixo 1: Plantio, Aduba9ao, Tratos e Colheita 

Eixo2: 

TR0307: Quem trabalha na lavoura? 

TR0308: Quem trata da criayao? 
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L6gica do Trabalho 

0 mapa apresenta as posi~oes dos 1 0 criterios e as coordenadas das 46 

observa~oes.86.5% da variancia e explicada pelos dais eixos representados.Cada 

observa~ao e representada par um ponte. 

I I I 
Eixo 1 (70.3%) 

, Eixo 2 (16.2%) 

• i 

·~ lei 
• 

• 
• • 

Eixo 1 - Atividades agricolas. Quanta mais a esquerda, maior a ligayao da famflia 

com a agricultura, menor com a pecuaria. Quanta mais a direita, maior a liga9ao da familia 

com a pecuaria, menor com a agricultura. 

Eixo 2- Quem realiza determinadas tarefas ("hierarquia do trabalho": chefe, esposa, 

filhos, idosos). 

TR 0307 - Quem trabalha na lavoura 

TR 0308 - Quem trata da cria9ao 
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lnterpretando o eixo 1 como 'atividades agricolas', quanto mais a dire ita mas forte e a 

ligal(ao com a agricultura e menos com a pecuaria, o que nos sugere que quanto mais a 

esquerda maior a ligal(ao com a pecuaria e menor a ligal(ao com a agricultura. No eixo 2 

Iemos a 'hierarquia de quem trabalha na propriedade', que representa o chefe da familia na 

parte inferior do grafico e os idosos na parte superior, no centro temos as esposas e filhos. 

Podemos dizer no grafico que temos duas categorias distintas no que diz respeito ao 

eixo1, ou seja, a predominancia das familias e agricola mantendo tambem atividades 

pecuaria e um grupo pequeno mais significative onde a atividade pecuaria nao chega a ser 

intensa. 
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b.4) A pluriatividade como forma de permanencia no lote 

Similarmente ao observado em muitos setores da agricultura brasileira, a utilizagao de 

praticas pluriativas entre produtores rurais vem se tornando um fen6meno lambem presente, 

embora ainda de maneira tfrnida, entre moradores de assentamentos rurais, e pesquisas 

nesse sentido sao ainda muito escassas. Como ja foi disculido no Capitulo Tres, apesar de 

sera pluriatividade um fate cristalizado entre produtores rurais familiares, pequenos ou nao, 

em varies paises ha decadas, sua presenga no meio rural brasileiro vem sendo aceita com 

certa resistencia per varies setores direta ou indiretamente ligados a esfera dos 

assentamentos rurais. Estudos que comprovem sua existencia, alem de gerar um quadro 

mais realistico da realidade agraria brasileira, colaboram para que estudos e projelos para a 

viabilizagao de polfticas publicas adequadas voltadas a esse setor possam ser elaboradas 

de forma mais adequada. Tentar esconder o fate em nome do "purismo agricola" dos 

assentamentos rurais somente serve para retardar uma real analise sobre essa questao e a 

compreensao sobre a evasao que ocorre nos assentamentos (estudos esses ainda muito 

incipientes dentro do quadro geral des assentamentos brasileiros). 

No estudo de case pesquisado, a divisao do trabalho e a ocupagao da mao-de-obra 

do grupo domestico revelam que uma parcela des assentados e capaz de direcionar parte 

dessa mao-de-obra para trabalhos nao necessariamente agricola, sem afetar o processo 

produtivo. A percepgao que tem de sua atividade como produtores rurais e clara, no sentido 

de que, mesmo exercendo outros tipos de atividade, dentro ou fora do assentamento, sua 

pratica profissional primeira continua sendo afirmada como a agricola. A busca per outros 

caminhos faz parte de uma estrategia de sobrevivencia, uma busca per complementagao de 

renda que a prodUI;:ao agropecuaria nao esta conseguindo suprir. Essa busca revela-se 

pertinente aquelas familias, primeiro, cujo grau de exigencia monetaria e maier, referindo-se 

ao numero de filhos per familia, escolha das formas de produgao, forma de gestae do lote, 

projeto familiar. Ha ainda fatores externos, como receio de perder o credito (PROCERA), 

relagao com o mercado (dificuldade de comercializagao e escoamento da produgao), 

prejuizos com as safras agricolas, entre outros. Na avaliagao pessoal de cada familia, 

(subjetiva, segundo Chayanov), esses fatores sao analisados e se a saida encontrada e a 

realizagao de outras atividades, ela sera colocada em pratica: a maioria declarou nao ter 

nenhum problema em realizar tarefas ligadas a pluriatividade, desde que tenham habilidade 
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(e que haja mercado para esse exercicio) e meios para isso, e muitos, se nao a praticam, e 

por nao se sentirem capazes para o trabalho fora do ambito agropecuario.1 

Pode-se observar de acordo com a TAB. 6, que, entre as familias entrevistadas, a 

maioria acha normal a utiliza~o da pluriatividade como forma de suprir as necessidades 

basicas familiares e como forma de possibilitar a permanencia no assentamento. Urn dos 

motives claramente percebidos por essa aceita~o decorre do receio de perderem os 

creditos oficiais (PROCERA, Procerinha), a partir da emancipa9ao do assentamento. Assim, 

caminham na dire9ao que aponta Hervieu (1996), a de que nao e possivel, na 16gica 

capitalista, de mercado, sobreviver somente com o trabalho agricola. 

Entre os que nao exercem a pluriatividade, encontra-se uma maioria que diz 

nao faze-lo por nao saber exatamente o que poderia fazer alem das atividades agricolas. Ou 

seja, essa parcela de produtores que se restringe a esfera do agricola, o faz por acreditar 

nao ter outra habilidade profissional alem da agricultura, e nao por preconceito ou receio de 

exerce-la. Essa falta de uma outra habilidade profissional e justamente do que fala o autor 

citado, quando se refere a 

1 Lamarche (1994- Coord., p. 128-30), aponta a seguinte diversidade de modelos te6ricos no quadro 
do trabalho familiar: 
- Familias extensas, parcialmente pluriativas, com trabalho assalariado. Caracteriza-se por urn tipo de 
pluriatividade moderada, onde a mao-de-obra familiar e completada por trabalho assalariado. 
- Pais, filhos e assalariados. Nao existe a pluriatividade, onde o pai dedica todo seu tempo a 
propriedade. 
- Familia extensa. Forte presenga de associac;;Qes familiares; pluriatividade esporadica e presenga 
frequente de assalariados temporaries. 
- Monoatividade familiar. Nao ha a presenga da pluriatividade eo trabalho assalariado temporario e 
muito esparso e pouco observada; emprego de assalariados permanentes e rare. 
- Pluriativos. Presenga marcante da pluriatividade entre os chefes da explorayao, com a participayao 
das esposas e filhos. Nenhum assalariado permanente e empregado. 
- Pluriatividade dos filhos. Os pais raramente sao pluriativos, em contraposiyao aos filhos, que mesmo 
trabalhando fora da propriedade, contribuem parcialmente com a trabalho na propriedade. 
- Pluriatividade dos pais. Chefes de explorayao que trabalham maier parte do tempo fora da 
propriedade. 
- Monoatividade nuclear. A mao-de-obra familiar e reduzida, onde nenhuma mao-de-obra assalariada 
vern auxiliar o trabalho familiar. 
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Fonte: Dados da pesqutsa, 1999. 
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uma necessidade de se deixar de lado a especializagao (no caso, a agricola), para garantir 

sua sobrevivencia. 

A maioria tambem declarou achar normal seu exercicio, pensando que seria o ideal 

na sua situagao. A pluriatividade e uma complementayao da renda agricola para aqueles que 

a exercem, mas para os entrevistados, de maneira geral, gostariam que seus filhos 

pudessem conciliar os dois tipos de atividades, pois tambem a maioria (89,1%), acha normal 

seu exercicio, pensando ser esse o ideal na sua situagao e que poderiam conciliar as duas 

atividades.2 

A importancia das atividades pluriativas podem ser constatadas no fato dos 

assentados terem declarado que utilizam esse tipo de renda complementar no sustento 

familia, principalmente no sentido de passarem a se alimentar melhor, como tambem aplicam 

parte do dinheiro investindo na propriedade e em melhoramentos na casa e despesas 

pessoais alem de terem notado certa diferenga no nivel de vida familiar. A maioria nao tem 

receio de declarar que exerce outras atividades fora do ambito rural. 

A TAB. 7 procura mostrar o cruzamento entre a atividade anterior dos assentados e a 

origem da renda externa, numa tentativa de buscar uma relayao entre a pniltica agricola 

anterior com a pratica pluriativa atual. A maioria dos assentados tinha como atividade 

anterior a pratica do arrendamento, tendo sido essa a categoria que mais afirmou nao 

exercer outras atividades alem da agricola. A pratica do comercio informal foi distribuida 

entre arrendatarios e trabalhadores rurais permanentes, enquanto que os salaries rurais e 

urbanos encontram-se na categoria empregado rural temporario. A maioria dos que 

declararam ter alguma fonte de renda extema, nao especificada na tabela, encontram-se na 

coluna outros, com uma distribuigao praticamente igualitaria entre as categorias de 

atividades. Nao se pode inferir, a partir desse quadro, que a origem da renda externa esteja 

vinculada a uma atividade anterior nao ligada ao agricola. 

2 Hervieu (op. cit.) ressalta a importancia da participayao das esposas em atividades profissionais fora 
da unidade agricola. 

!69 



Tabela 7 

Atividade Anterior dos Assentados e Origem da Renda Extern a 
Atividade Origem da Renda Externa 
anterior 

Comercio Aposentadori Salario Naose Outros Total 
informal a rural/urban a plica 

0 

Proprietario 1 1 2 
Arrendatario 1 18 1 20 
Parceiro/Meeiro 1 2 1 4 
Posseiro 2 2 
Empregado Rural 1 5 1 7 
Permanente 
Empregado Rural 1 8 1 10 
Temporario 
Trabalhador 2 2 
urbano 
Outro 2 1 3 
Total 2 2 1 40 5 50 
Fonte: Dados da pesqUisa, 1997-99. 

Uma das questoes levantadas nas entrevistas foi com relayao ao preconceito de 

praticas pluriativas, fosse por parte da sociedade local, fosse por parte do INCRA. A hip6tese 

levantada inicialmente era de que urn dos motives que impedia a pratica dessa atividade 

poderia ser decorrente do medo de exerce-la, temendo represalias por parte do INCRA ou 

mesmo animosidades por parte da sociedade local, uma vez que ja haviam sofrido bastante 

preconceito no infcio da implantayao do assentamento. No entanto, a maioria disse nao 

acreditar em preconceitos desse tipo, o que deixa clara a colocayao anterior, ou seja, que a 

sua nao utilizayao deve-se somente a nao possibilidade ou meios, seja em termos 

financeiros ou de habilidade (como artesaos, por exemplo), de lan9ar mao de sua pratica. 

Uma outra porcentagem, no entanto, afirmou que o preconceito existe, e sua origem nasce, 

basicamente, do fato de que o assentamento e visto, tanto pela sociedade, como pelas 

institui96es, como urn local agricola por excelencia. 

Hubsher (1984) e Lamy (1984), apontam para o crescente numero de atividades 

ligadas ao comercio e artesanato, coexistindo com as praticas agricolas entre agricultores 

franceses, alem de uma diversidade de outras atividades, agrfcolas ou nao, mostrando que a 

agricultura, embora tenha urn Iugar preponderante, nao e exclusiva, fazenda parte de uma 

situayao cada vez mais real. 
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Entre os assentados pluriativos, estao aqueles cujas atividades referem-se 

principalmente ao comercio; encontram-se assim distribuidos: 

Motorista escolar/de taxi 

Professores/Coordenador Pedag6gico 

Cozinheira/Servente de escola 

Comerciantes dentro do assentamento (bar/mercearia)/fora do assentamento 

(agougue/quitanda; escola de datilografia, loja de m6veis e eletrodomesticos) 

Funcionario publico/ de sindicato 

Tecnico agricola 

Artesaos 

Para Jaeger (1984), no que se refere a pratica dessa ultima atividade, aponta sua 

importancia no sentido de assegurar uma renda familiar extra em espayos deixados em 

empresas de grande porte. No caso analisado, apesar de se tratar de uma pratica ainda 

timida, desenvolve-se entre um segmente que tern certa dificuldade de acesso aos bens 

industrializados (distancia dos mercados, dificuldade de transporte para os centres de 

consume, alem da questao monetaria), onde o artesanato entra para suprir essas 

deficit'mcias, alem de estar relacionado a uma pratica manual simb61ica importante, artistica, 

valorizada, diferenciada da atividade manual agricola. Segundo Mendras (1978), conforme 

discutido anteriormente, as praticas artesanais sempre estiveram ligadas ao universe 

campones, nao sendo possivel dissociar essa atividade das outras comumente praticadas 

por esse segmento. No entanto, o que se discute na atualidade a respeito do 

desenvolvimento dessa pratica e em relayao a sua nova forma de insergao, abrangendo 

novos espagos de mercantilizayao e ao significado de mercadoria do artesanato, realizado 

nao mais somente como forma de suprir parte dos bens que esse setor nao pode adquirir, 

mas como uma mercadoria, adquirindo valor de mercadoria, nao mais somente de troca ou 

uso. A explicagao para o direcionamento de parte dos assentados para a pluriatividade 

relaciona-se a necessidade de se reproduzirem socialmente em um sistema cada vez mais 

fechado e especializado, dando margem a criagao de relagoes sociais diferenciadas. E essa 

populagao que se transforma em uma camada mais empreendedora, marcando a 

transformayao no processo de produyao e de organizagao do trabalho familiar. 

Ha ainda a categoria dos que recebem aluguel de im6vel na cidade e os 

aposentados, somando-se essas rendas as rendas extemas, mas nao pluriativas. 
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b.5) No que se refere ao trato estatistico dos dados relativos a pluriatividade, 

pode-se interpretar o eixo 1 como atividades agricolas e o eixo imensao 2 como 

hierarquia de quem trabalha na propriedade. 0 mapa apresenta as posi~oes dos 

criterios e as coordenadas das 46 observa~oes. 86.5% da variancia e explicada pelos 

dois eixos representados, sendo que a dimensao 1 concentra aproximadamente 70% 

enquanto a dimensao 2 concentra 16%. Gada observa~ao e representada por urn 

ponto. 

Analisando o eixo 1, nota-se que algumas observa~oes estao bastante 

deslocadas para o lado direito, indicando ainda uma forte liga~ao com as atividades 

agricolas, ainda que a nuvem de pontos pare~ tender a esquerda, acenando para a 

existencia de urn outro grupo com interesses que nao se voltam somente para as 

atividades agricolas. Em rela~ao ao eixo 2, os dados parecem mais homogeneos, 

indicando nao haver uma hierarquia claramente desenhada de quem trabalha na 

propriedade, ou seja, o trabalho parece ser realizado pela familia em urn conjunto. 

! Eixo 2 (16.2%) 

l 

••• • 
Eixo 1 (70.3%) I '£~ I I I • . ' 

• • 

l 

' 
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CAPiTULO SETE 

AS ESTRATEGIAS FUNDIARIAS 

Praticas Coletivas 

As praticas coletivas sao aqui analisadas, primeiro, sob a perspectiva das Comissoes, 

iniciadas a partir do acampamento, passando pela experiencia da Associayiio dos Pequenos 

Produtores. Atualmente esta em tramitayiio o projeto para a Cooperativa de Laticfnios do 

Assentamento Barreiro. 

Zamberlam (1994), afirrna que, em 40 assentamentos analisados no Rio Grande do 

Sui pela FAO (1994), o relat6rio menciona a forma de organizayiio por familiae a produyiio 

associada por grupo de familia. Tal tipo de organizayiio, a cooperayiio agricola entre 

pequenos grupos de familias, segundo o autor, tern reflexos que vao muito alem do ambito 

economico, aproximando-se de uma maior produtividade, se comparados aos "individuais". 

Como melhor desempenho do primeiro grupo, destaca a "organizaqao e o planejamento da 

produqao, mudanqa da matriz produtiva (de graos para vegetal/animal); as informaqi'Jes do 

mercado; incorporaqao de tecno/ogias altemativas que reduzem custos" (p. 129). Assinala 

ainda o interesse de agentes financeiros em atender prioritariamente, as famflias associadas. 
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a) As comissoes 

A experiemcia organizativa das familias assentadas data do inicio da mobiliza~o de 

luta pela terra. Durante o periodo em que estiveram acampados, foi necessaria uma 

organiza~o do grupo em comissoes, para que pudessem melhor gerir a situagao e suportar 

os meses que antecederam o processo de desapropria~o da fazenda. Dessa forma, varias 

comissoes foram formadas, mas antes mesmo que o acampamento tomasse forma, as 

liderangas ja haviam iniciado uma discussao sobre quem iria tomar parte no acampamento. 

Para isso, varias reunioes foram feitas, entre o Sindicato, os sem-terra, os b6ias-frias, os 

carvoeiros, os posseiros: 

"E nos comegamos o acampamento. Primeiramente definimos quem seria 
acampado, principalmente aproveitando-se daque/e traba/ho anterior do 
Sindicato que fazia os cantatas, enfim, com os b6ias-frias, com aqueles antigos 
carvoeiros e nos comegamos a promover essas reunioes aqui do acampamento, 
principalmente com os b6ias-frias, como nos, com os sem-terra" (Salim, 
entrevista, 1995). 

Data desse periodo a forma~o de comissoes organizativas - comissao de saude, de 

negociagao, de organizar as barracas, alem da cozinha comunitaria - que mais tarde no 

assentamento, serviu de modele para uma forma de gestae da atual associagao. 

"Nos formamos no acampamento varias comiss6es, comissao de saude, 
comissao de organizagao, comissao de organizar as barracas, comissao de 
negociagao e a cozinha comunitaria principalmente como forma de conter o 
consumo e comegamos a fazer uma verdadeira economia naquele item 
alimentagao" (Salim, op. cit.). 

Entre as mulheres, uma inclusive com pratica de enfermagem, foi organizada uma 

comissao para cuidar das criangas, propensas, naquela situagao, a diarreias, desnutrigao, 

entre outras doengas. Paralelamente a esse trabalho, a comissao que cuidava da cozinha 

comunitaria tambem se encarregava, da forma como podiam, de reforgar a alimentagao das 

criangas, pedindo donatives para a populagao. 

Segundo depoimento de varies assentados, o periodo do acampamento foi de muitas 

privagoes, quando o que tin ham para comer era mandioca e ab6bora. Em outros mementos, 

a alimentagao era baseada no macarrao cozido com agua e sal. Mesmo com a mobiliza~o 

das comissoes de alimenta~o para arrecada~o de alimentos, esse nao era suficiente para 

a quantidade das familias acampadas. A experiencia de organizagao e forrnada entao a 

partir da pratica, e as reunioes para a liberagao da terra e aliceryada na habilidade das 

174 



negociagoes com os grupos de poder 

"A comissao de negociagao tinha urn papel fundamental que era organizar o 
acampamento e de fazer os cantatas e as negociaqoes com as entidades e o 
govemo federal" (Salim, op. cit.). 

b) A Associa~iio dos Pequenos Produtores Assentados da Fazenda Barreiro 

Foto 9: Reuniao da Associagao, Assentamento Barreiro, 1997. 
Andreia Terzariol Couto 

Ap6s a conquista da terra, as entao 136 familias assentadas decidiram fundar a 

Associal(ao dos Pequenos Produtores Assentados da Fazenda Barreiro (Foto 9). Ate entao, 

como foi dito anteriormente, tinham varias comiss6es e essas comissoes tinham o seu lfder, 

o seu coordenador. Esses coordenadores se reuniram em torno de uma Comissao Central. 

Havia tres ou quatro pequenas associagoes, mas sern carater oficial e para que pudessem 

ter fon;:a juridica para dar continuidade as aquisil(oes e as reivindicagoes do projeto, 

fundaram a Associagao Geral. Foi uma mobilizagao de representagao entre os grupos de 

trabalho de forma a se organizarem como escolher os criterios para entao passar para 

questoes como credito, produgao e comercializagao. 

"Primeiro nos organizamos, depois da conquista, essa coisa toda, n6s fundamos, 
lutamos para fundar a Associaqao dos Pequenos Produtores Rurais Assentados 
da Fazenda Barreiro. N6s fundamos a Associaqao, lalvez urn dos alas politicos 
mais importantes da hist6ria desse projeto. A partir da Associaqao, n6s 
comeqamos. Nao que eramos desorganizados antes de ter a Associaqao, porque 
n6s tfnhamos varias comissoes. Mas isso, juridicamente, institucionalmente, nao 
tinha corpo, af n6s entendemos que precisava ter corpo jurfdico pra dar 
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continuidade as aqws{(;oes, as reivindicaqoes do projeto e fundamos a 
Associaqao Geral" (Salim, op. cit.). 

Naquele periodo, quando punham em pn3tica o aprendizado da pratica das 

discussoes e negociagoes para a efetivagao do assentamento, iniciavam o processo de 

organizaqao da associaqao, sempre promovendo assembleias para a discussao e 

deliberagao de questoes importantes para o assentamento. Como anteriormente houve a 

formaqao de diferentes grupos reunidos em torno de comissoes, cada uma tendo seu lfder, 

era natural que na formayao da Associaqao houvesse certa disputa interna pelo poder, nas 

palavras de uma lideranqa: 

"(. . .) porque ex isle em todo assentamento, existe uma !uta intema muito grande, 
de controle do assentamento e da direqao do assentamento, e o govemo tern urn 
interesse muito grande de manipular, de ter aliados no assentamento" (Salim, op. 
cit.). 

Tambem para quem mantinha uma observal(ao mais distanciada, era visivel a 

situal(ao de disputa intern a: 

"Existiam tambem diversos grupos Ia dentro, esses grupos ... havia aquela disputa 
pelo poder inferno, foi um perfodo muito grande pra gente conseguir que esses 
grupos se tomassem, se aglutinassem e desses grupos surgisse a Associaqao" 
(Jose S., entrevista, 1997). 

No entanlo, era o memento necessario para que tomassem consciencia da 

necessidade de uma (mica associal(ao, que garantiria maior respaldo e representatividade 

no plano das negocial(oes por credito e assistencia tecnica, na compra ou mesmo utilizal(ao 

do rnaquinario agricola, uma vez que a Associal(ao fosse representante da maioria dos 

assentados. 

"Na medida em que teve a Associaqao, eles ja tinham algumas maquinas essas 
maquinas nao eram bern utilizadas porque nao tinha criteria de utilizaqao, hoje 
era um que uti/izava, amanha era o outro, essa maquina quebrava, ela ficava um 
ou dais meses, um tempo grande parada ate que eles conseguiam recurso pra 
recuperar. 0 proprio recurso, que era vindo dos primeiros financiamentos, a 
maioria, mais de 90%, tinha sido aplicado inadequadamente, quer dizer, nem 
sempre por rna/dade, por ma intenqao, mas pela propria desorientaqao, pela falta 
de saber como comprar. Veja bern, e muito diferente nos primeiros 
financiamentos. Por exemplo, quando um sa fa pra comprar uma carroqa, que foi 
o primeiro meio de transporte, da produqao e da familia, se um comprasse 
sozinho, a carroqa era um preqo, agora, voce imagina comprar oitenta, cern" 
(Jose s , op. cit.). 
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Como normalmente acontece, no memento da desapropriagao da Fazenda Barreiro, 

esta nao contava com nenhum tipo de infra-estrutura, como estradas, pontes, eletrificagao. 

Eram poucas e precarias as estradas que cortavam a fazenda e as pontes praticamente 

inexistiam. Nesse sentido, foi fundamental o papel da Associagao na constituigao da infra

estrutura interna do assentamento, que hoje conta com boas estradas (Foto 10), uma 

inclusive municipal, pontes de concreto, energia eh§trica e telefone. 

Foto 10: Uma das estradas que cortam o Assentamento Barreiro, 1995. 
Andreia Terzariol Couto 

"Nao existia estrada intema, a Associaqao foi tendo esses progressos, forarn 
construindo essas estradas" (Jose S., op. cit). 

Durante o periodo que trabalhou como tecnico da Emater em Limeira d'Oeste, Jose. 

S. relembra as reuni6es, assembleias, a participagao e envolvimento dos assentados nas 

reunioes da Associagao. 0 entrevistado afirma que, no infcio, 

"Ia todo rnundo. E interessante. Tinha rnais ou rnenos 120, 130 hornens, 70, 80 
rnu/heres, 100, 150 crianqas { . .) teve epoca, par exernplo, que n6s ficarnos ate 
duas horas da rnanha negociando. 0 dia que saiu a chapa da Associaqao, foi 
aquele neg6cio ... (..). Quando tern urn objetivo bern defimdo, as pessoas 
participarn. Tern uns 6 rneses, rnais ou rnenos, eu estive nurna assernbleia ali 
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que deu 98 pessoas. Na epoca eu, quando a genie comer;;ou a traba!har junto fa, 
eu ficava ate impressionado, no primeiro ano, no segundo ano, quando eu via 
aque/e tanto de genie, eu ficava rea/mente emocionado, e hoje, quando eu volta 
fa, quando eu vi esse tanto de gente, fico emocionado rea/mente" (Jose S., op. 
cit). 

De acordo com o depoimento de Jose S., no Assentamento Barreiro foi clara a 

diferen9a da forma de produzir apos a organizal(ao dos assentados em torno da Associal(ao: 

"Ai efes foram crescendo, crescendo. E eu acredito que esse momenta foi muito 
interessante porque as comunidades vizinhas, que nao sao do assentamento, 
comer;;aram a vera forr;;a de/es, comer;;aram a ver o poder de organizar;;ao, ver o 
poder de produr;;ao, tambem ". 

Caminhando para seus quinze anos de existemcia, amadurecidos pela trajetoria de 

experiencias ligadas ao processo organizativo, o Assentamento Fazenda Barreiro hoje parte 

em busca de sua proxima etapa, a Cooperativa de Laticinios.3 Como importante produtor 

leiteiro da regiao, o assentamento busca o fortalecimento de sua produc;:ao atraves da 

organiza~tao de sua produifao baseada no cooperativismo. 0 projeto ja existe e foi 

encaminhado para obtenl(ao da verba necessaria; o local para seu funcionamento tambem 

foi decidido, ficando proximo ao espal(o comunitario, onde se localizam a escola, a sede da 

Associal(ao e o campo de esportes. A Cooperativa vem assumir um espal(o importante no 

setor de laticinios da regiao e caracterizar um memento decisive para o assentamento, tanto 

economico como politico, impondo-se como um polo de produl(ao na regiao, cujo processo 

produtivo encontra-se fundamentado no associativismo e cooperativismo, fundamentals para 

o fortalecimento da produl(ao familiar. 

"Eu acho que a Associayao e uma forma de amadurecer para se ter a 
Cooperativa. E e essa Cooperativa que viria nesse momenta de verticafizar essa 
produqao, no sentido de diversificar as expforar;Oes da propriedade (,) E agregar 
valor, tambem, porque a Cooperativa e pra comer;;ar a industrializar esse Ieite, 
industrializar essas frutas, entao esse seria o momenta onde eu acredito que ela 
comeqaria a discutir o cooperativismo" (Jose S., op. cit). 

3 Schneider (1980) diferencia as "cooperativas agricolas" das "cooperativas de produc;:ao": "no caso 
das primeiras, a cooperar;ao entre produtores se da no plano de prestar;ao de servir;os 
(comercializar;ao, beneficiamento, repasse de credito, assistencia tecnica, etc), e assim mesmo por 
delegar;ao e nao pelo processo produtivo propriamente dito, como e o caso das cooperatives de 
produr;ilo" (p. 14). "0 cooperativismo agricola incide apenas margine/mente nos subsetores voltados 
para a produr;ilo de alimentos Msicos, setores estes geratmente preteridos e marginalizados pelas 
politicas de prer;os e estfmulos que emanam do setor publico. E a agriculture tradicional, a pequena 
produr;ilo, investida da responsabilidade de produzir alimentos baratos para o consumo das classes 
trabalhadoras urbanas e rurais" (p. 25). 
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A FIG. 8 constata o nfvel de participagao dos assentados, participagao essa 

observada desde o infcio, de acordo com o depoimento acima citado. Ap6s treze anos de 

existencia, o nivel de participagao e engajamento das familias, apesar de alguns 

descontentamentos, ainda persiste. 

No que se refere a postura dos assentados com rela9ao a sua participaifao nas 

assemblt§ias promovidas pela associaifao, e relevante a porcentagem dos que afirmam 

assumir uma postura participante nessas ocasioes. A indicagao 10.9% - nao se aplica -

refere-se aqueles que disseram nao participarem das assembleias de forma constante. 

Figura 8 

Postura em relac;ao as assembleias 
naoseaplica 

10,9% 

e coordenador 

4,3% 

apenas ouve 

19,6% 

discute 

2,2% 

nao participante 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 
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c) Sao mostradas a seguir a analise estatfstica dos dados referentes as estrategias 

fundiarias das famflias entrevistadas, 

Os seguintes objetos (famllias) foram removidos da analise ja que todas as variaveis 

contem valores missing: 3, 7, 27 e 41. Os objetos restantes foram renumerados 

consecutivamente, 

0 numero de observagoes utilizado na analise e 46 famflias. 

Lista de variaveis: 

Variavel Nome da Variavel Numero de Categorias (respostas) 

TE0100 
TE0200 
TE0300 
TE0400 
TE0501 
TE0502 
TE0503 
TE0504 
TE0505 
TE0506 
TE0507 
TE0508 
TE0509 
TE0510 
TE0600 
TE0700 
TE0800 
TE0900 

se tivesse alguma economia, preferiria: 
os pais sao agricultores? 
jovem hoje e pouco estimulado a ficar na 
qual seria a forma para estimular o jovem 
a diversifica<;ao da produ<;ao e: 
investir na propriedade e nos meios de produ<;ao 

ter forma<;ao tecnica e: 
ter conhecimento dos pregos no mercado e 
ter acesso facilitado ao transporte e: 

utilizar cada vez mais maquinas e insumo 
fazer parte de Associa<;ao ou Cooperativa 
ter rendas exteriores a renda do assenta 
aumentar a propriedade e: 
ter uma familia numerosa e: 
em qual dos casos venderia a propriedade 
como aumentaria a propriedade, se pudesse 
qual a quantidade de terra ideal para explorar 
pen sa ser necessario ser proprietario da terra 

I Frequencias Marginais 

Variiwel Missing Categorias 
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TE0100 0 19 2 5 3 6 1 8 0 2 

TE0200 0 45 1 

TE0300 1 37 8 
TE0400 0 11 3 31 1 
TE0501 0 45 1 0 
TE0502 0 46 0 0 

I TE0503 0 45 0 1 

1 
TE0504 0 45 0 1 

I TE0505 0 46 0 0 
TE0506 0 42 1 3 
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TE0507 0 37 6 3 
TE0508 0 44 0 2 
TE0509 0 36 7 3 
TE0510 0 19 23 4 

1 TE0600 0 1 23 6 9 0 1 3 3 
I TE0700 0 44 1 1 
TE0800 0 2 10 16 18 
TE0900 0 30 16 

Obs. As variaveis TE0502 e TE0505 tern todos as objetos validos (46) na mesma categoria 

( 1). 

Medidas de discriminagao da variavel par dimensao: 

1 Variavel Dimensao 

I 1 2 

TE0100 
TE0200 
TE0300 
TE0400 
TE0501 
TE0502 
TE0503 
TE0504 
TE0505 
TE0506 
TE0507 
TE0508 
TE0509 
TE0510 
TE0600 
TE0700 
TE0800 
TE0900 

,270 ,598 
,000 ,003 
,009 ,001 
,031 ,066 
,632 ,220 
,000 ,000 
,000 ,016 
,304 ,491 
,000 ,000 
,697 ,028 
,230 ,234 
,926 ,027 
,048 ,211 
,176 ,064 
,457 ,683 
,636 ,221 
,060 ,370 
,027 ,0590 
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0 grafico apresenta as distancias entre as variaveis. A distancia da uma no9ao do 

grau de similaridade (aproximayao) entre as variaveis do estudo. 

~ 
! 

"' o' 
2!: 
LJ.j 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

TE0800 
0 

TE0509 

0 

TE0400 

reo208 
(b 

Scatterplot (NEW.STA 1 ov•zoc) 

TE0100 
0 

TE0507 
0 

TE0510 
0 

TE0504 

0 

TEOOOO 
0 

TE050i 

0 

TEOSJS 
0 

TE0508 
0 

-0.1 L----------------------....J 
-0.1 0.1 0.3 0.5 

EIX0_1 

182 

0.7 0.9 1.1 



Objeto * dimensao 

1 2 
1 * ,19 ,79 

2 * ,37 -,45 
3 * ,44 ,22 

4 * -,01 -,65 
5 * ,55 ,29 
6* ,26 ,46 

7 * ,31 ,02 
8 * ,31 ,25 

9* ,41 -,16 
10 * ,14 ,35 
11 * ,43 ,33 
12 * ,38 -,24 
13 * ,56 ,27 
14 * ,10 -,27 
15 * ,35 -,17 
16 * ,33 ,01 
17 * ,33 ,92 
18 * ,10 -,83 
19 * ,25 ,28 
20 * ,53 ,03 
21 * -,05 -,84 
22 * ,16 -,15 

23 * -,06 '13 
24 * -,45 ,35 
25 * ,20 -,23 

26 * ,30 -,28 
27 * ,01 -,31 
28 * ,08 -,43 

29 * -3,70 4,70 
30 * -,21 ,22 
31 * ,22 -,40 
32 * -,05 -1,02 

33 * ,44 -,66 

34 * ,44 -,66 
35 * ,28 ,82 
36 * -5,33 -3,15 

37 * ,31 ,10 
38 * -,05 -1,02 
39 * ,04 1 '12 
40 * '15 -,05 

41 * ,32 ,46 
42 * -,03 -,98 
43 * -,15 -,57 

44 * ,27 ,30 
45 * '10 1,46 

46 * ,42 -,32 
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0 mapa apresenta as coordenadas das 46 famflias, consideradas todas as variaveis 

produtivas reduzidas nos dois eixos. Devido a pouca variabilidade dos dados, as familias 

tendem a permanecer concentradas, com exce<;:ao de alguns casos (familias 29 e 36), 

facilmente identificaveis no grafico, considerados pontes discrepantes. Estes pontes 

discrepantes podem ser considerados como influentes (devido a alguma razao especifica) ou 

outliers (devido a algum erro), dependendo da viabilidade ou nao de estuda-los 

particularmente. 

4.7 

I 

IN 1.46 

o' .79 

1:S :H UJ 

-1.02 

36 
-3.15 0 

"" "" .0 
' 
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Para simplifica<;:ao da estrutura e facilidade de interpreta<;:ao, escolhe-se tomar as 

variaveis significativas somente. As variaveis ligadas a estrutura fundiaria que foram 

selecionadas como sendo mais significativas sao: TE0200, TE0300, TE0400, TE0501, 

TE0504, TE0506, TE0507, TE0508, TE0509, TE0700, TE0800. Entao, tanto a analise quanto 

os graficos foram refeitos considerando apenas estas variaveis. 
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A tabela abaixo relaciona o quanto que cada variavel contribui para a explicayao da 

variabilidade na estrutura fundiaria. 0 eixo 1 con centra aproximadamente 31% da explicayao 

dos dados, enquanto o eixo 2 fica com 15%. 

ED<o 1 (+31.3%) ED<o 2 (+14.9%) 

CONTRIBUICOES TE0508 +24.00% TE0200 

POSITIVAS 
---

TE0501 +21.00% TE0300 
~ .. -- ~ ~ -----

TE0508 +19.00% TE0501 
--------.-- ----.--- ---
TE0700 +18.00% TE0700 
----
TE0507 +7.00% TE0507 
. ---------. ----
TE0504 +5.00% 
-- ----. 

CONTRIBUICOES TE0800 -1.00% TE0504 

NEGATNAS TE0800 
---------- ----- .. - -- --- ----· 

TE0400 
--- ---- -----------

TE0506 

--------

--- -- ------ ----- --- ----

As variaveis que mais contribuem por dimensao sao: 

Eixo 1: 

TE0508: Ter rendas exteriores a renda do assentamento e muito importante 

TE0501: A diversificayao da produyao e muito importante 

TE0506: Utilizar cada vez mais maquinas e insumo e muito importante 

TE0700: Como aumentaria a propriedade se pudesse 

Eixo 2: 

TE0200: Os pais sao agricultores? 

TE0300: 0 jovem hoje e pouco estimulado a ficar na agricultura? 

+35.00% 

+35 00°lo 

+4.00% 

+4.00% 

+1.00% 

-8.00% 

-5.00% 
-------
-2.00% 

---------

-1.00% 

-----------

-----------

0 eixo 1 pode ser interpretado como a investimento na terra e o eixo 2 como a 

heranya do conhecimento sobre a terra. Quanto mais a direita seguindo o eixo 1, mais 

propenso a investir na terra, em sua expansao, produyao, equipamento, etc. Quanto mais 

acima no eixo 2, maior a preocupayao com o conhecimento deixado aos filhos sobre a terra, 
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ou seja, quanto mais acima a observayao estiver, maior a necessidade de estimular os filhos 

a cuidarem da terra. 

Analisando o mapa, em rela9ao aos eixos 1 e 2, nao percebe-se a existencia de 

subgrupos claros, pois os dados de famflia apresentam-se muito homogeneos. Ha alguns 

pontos discrepantes, que podem ou nao ser analisados mais profundamente. Nesse grafico 

nao podemos tirar nenhuma conclusao significativa, uma vez que todas as observa96es 

estao concentradas em tomo de uma mesma media. Com exceyao das tres observayaes 

que podem ser tratadas como outliers. 

• 

• 

• 

A seguir e apresentado o Capitulo 8, que trata das estrategias 

familiares, das praticas sociais e educativas no assentamento, a partir do proceso de 

sucessao, dos la9os familiares e de amizade, da educa9ao e profissionaliza9ao dos 

filhos, no sentido de buscar um quadro para a configurayao do projeto familiar para o 

futuro. 
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CAPiTULO OITO 

AS ESTRATEGIAS FAMILIARES -

AS PRATICAS SOCIAlS E EDUCATIVAS 

a) Projeto de Futuro Familiar 

a.1) As estrategias de reproducao social das familias 

Um dos pontes importantes a serem analisados quando se trala das estrategias de 

reproduvao social das famflias, e seu projeto de futuro e a forma como o encaminham. 

Quest5es como o numero ideal de filhos por familia; o planejamento para que os filhos que 

se casam possam conlinuar no assentamento ou nao, mostrando a vontade que eles 

permanegam no assentamento, e ate mesmo que resistam ou escapem da migra<;ao; as 

atividades especificas de cada membro da familia; a divisao sexual do trabalho, dizem muito 

a respeito da configura<;ao nao somente do quadro familiar, mas o que esperam com isso, o 

que desejam alcan<;ar em lermos de projeto. 0 numero ideal de filhos desejados pelas 

famflias, como aponta a FIG. 9, por exemplo, mostra a avalia<;ao que fazem de sua 

capacidade para mante-los, com relagao aquilo que produzem. A maio ria (41 ,3%), ao afirmar 

estar o numero ideal de filhos entre um e dois, contradiz, de certa forma, o ideal campones 

de familia numerosa, onde os filhos representam mao-de-obra importante e suporte para os 

pais que envelhecem e nao podem arcar com o trabalho pesado na lavoura. No entanto, ao 

idealizar esse numero, os entrevistados mostram uma certa racionalidade econ6mica, no 

sentido de estarem cientes de que, mesmo dispondo de maier mao-de-obra no futuro, no 

memento atual, tem a percepvao da dificuldade de arcar com um numero maier de filhos. A 

diferen<;a minima entre os que declararam !res a quatro filhos (39, 1 %) aponta um meio termo 

entre a necessidade de bra<;os para o trabalho e a condigao con creta de cria-los. 
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Figura 9. 

Numero ideal de filhos por famfiia 

mais de 7 

4.3% 

5 a 6 

1 

3a4 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 

nenhum 

2.2% 

1 a 2 

41.3% 

A FIG. 10 mostra de forma bastante clara o que pensam os entrevistados sobre o tipo 

de configural(ao ideal de familia. Manter os filhos que se casam per perto, seja na mesma 

casa, no mesmo lote ou dentro do assentamento e o desejo da maioria. Esse fate e 

reforl(ado pelas respostas sobre a questao se os melhores amigos da familia residem no 

assentamento, na vizinhanl(a. Grande parte des entrevistados afirmou serem os parentes ou 

filhos casados os que faziam parte do grupo de amizades e de ajudas mutuas, mostrando 

tambem que e com pessoas do grupo familiar que discutem OS problemas dOS lotes, duvidas 

sobre o gerenciamento e questoes tecnicas, informes sobre datas de reunioes e a quem 

recorrem em case de doenl(a. Viver em outre lote, dentro do assentamento, significa. 

tambem, uma extensao da conquista realizada pelos pais, uma vez que seus filhos podem 
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se reproduzir socialmente da mesma forma que eles o fizeram urn dia, uma forma de 

continuagao da luta dos pais e uma extensao do patrim6nio familiar. 

Figura 10 

Ideal para os filhos que se casam 

viver casa des pas 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999 

A TAB. 8 mostra uma configuragao geral dos entrevistados no assentamento, 

ressaltando a grande maioria dos casados. 0 INCRA, nas Normas para Processo de 

Selegao de Candidates para Assentamentos de Reforma Agraria (1988), indica como urn dos 

criterios classificat6rios o tamanho da familia, nao explicitando que o requerente deva ser 

casado. No entanto, observa-se uma baixa incidemcia de solteiros entre os titulares dos lotes 

(entre os dois declarados solteiros, urn deles e comprador, chegando ao assentamento 

algum tempo ap6s sua constituigao ). 

Tabela 8 Estado Civil dos Assentados Entrevistados 
Assentamento Fazenda Barreiro, 1999 

Estado civil % 

Solteiro 4 
Casado 78 
Amigado 2 
Separado 2 
Desquitado 2 
Viuvo 12 
Total 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 1997. 
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Da mesma forma como afirma Stanek (1994), as estrategias familiares, englobando o 

projeto para o futuro dos filhos, a forma como os preparam para a educagao, para a lida na 

terra, ou como os encaminham para outras profissoes, sao de extrema importancia e muito 

se pode dizer sobre as familias pesquisadas para tragar seu perfiL Nesse trabalho (p. 102), 

pode-se encontrar listadas as diferentes estrategias, de acordo com o direcionamento dado 

pelas familias a respeito de seus projetos familiares. Assim, tem-se uma estrategia ruralista, 

para os que pretendem que seus filhos se estabelegam no campo; uma estrategia dita 

patrimonial para as familias desejosas de manterem o patrim6nio fundiario atraves de urn ou 

mais filhos; a estrategia de promor;;ao social visa o encaminhamento dos filhos para urn curse 

superior, a fim de alcangar certo status social; ha uma estrategia tradicionalista, entre os que 

veem no casamento das filhas uma solugao para seu estabelecimento e finalmente a do tipo 

de patrilocalidade, para os que querem que os filhos permanegam no mesmo lote, mas em 

casa separada, ou exolocalidade, entre os pais que preferem que os filhos se estabelegam 

fora da propriedade. 

a.2) 0 processo de sucessao 

Heredia (op. cit.), assinala que o processo sucess6rio poe em evidencia aspectos 

mais complexes que as salientadas pelo aspecto legal, como afirma Shanin (1972). Em 

algumas regioes do Brasil, a transmissao do patrim6nio implica em uma divisao igualitaria 

entre os filhos, em outras nao, havendo uma gama de fatores que diferenciam esse processo 

de acordo com a regiao.
1 

Na maioria dos casos, no entanto, e clara a preocupagao com os 

resultados da divisibilidade da terra, e sua conseqOente redugao de tamanho. 

Nesse sentido, alguns aspectos levantados mostram que a propriedade e, para urn 

grupo de entrevistados, um patrim6nio que querem transmitir para os filhos, estando distante 

a questao de que a terra e urn meio de produgao, desvinculada do projeto de reprodugao 

social da familia. Sua importancia e colocada sempre em termos de continuidade, de 

seguranga, de meio de sobrevivencia e fartura, em contraposigao aos aspectos considerados 

negatives, mencionados quando comparam a vida antes do assentamento. 0 retorno a 
situagao anterior - de assalariamento, sem autonomia, seja na cidade ou no campo - e 

considerada como urn retrocesso, sendo comum tambem a comparagao com sua situagao 

atual no assentamento com aqueles que partiram, deixando para tras o lote. 

1 Sobre o processo sucess6rio e os diferentes sistemas de heranga, cf. Moura (1978), Seiferth (1985), 
entre outros. 
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Tabela 9 - Processo de Sucessiio (%)- Assentamento Fazenda Barreiro, 
1999 

Ja pensou Pretende que os Terra e urn patri- Tern 
no processo filhos fiquem monic para os Sucessor 
de sucessao na terra filhos 

Sim 34,8 95,7 95,7 91,3 
Nao 65,2 4,3 4,3 8,7 
Total 100 100 100 100 

Fonte: Dados da pesqUisa, 1999. 

Muitos assentados, quando perguntados sobre o processo sucess6rio (TAB. 9), 

disseram nao te-lo ainda organizado, muito embora sejam claros em afirmar que a 

propriedade e urn patrim6nio para todos os filhos, homens e mulheres, sem nenhuma 

distin9i!io. Foi registrada em uma das entrevistas a preocupayao de urn assentado idoso, 

casado pela segunda vez e com filhos desse segundo casamento, os quais pretende 

transformar em herdeiros. Manifestou bastante apreensao com a possibilidade dos filhos do 

primeiro casamento, ja adultos e pais de familia, reclamarem seus direitos no lote, ap6s sua 

morte. Sua preocupayao, nesse caso, e com a atual esposa (a do primeiro casamento e 

falecida) e com os filhos pequenos, que nao quer deixar desamparados, uma vez que os da 

primeira famflia ja se encontram estabelecidos. A parte esse caso, o processo de sucessao e 

visto como igualitario. E forte o desejo manifesto para a permanencia dos filhos na terra, 

dando sequencia ao processo iniciado por eles, e mesmo para os que almejam uma 

continuidade em termos de educagao para as crianyas, o prepare para trabalhar na terra e 

colocado como fator importante para a maioria das familias entrevistadas. 

a.3) A importancia e fortalecimento dos la!(OS familiares e de amizade como fator de 

fixa!(iio dos grupos familiares no local 

Jollivet (1972), diz encontrar-se na localidade a base de solidariedade social do que 

Mendras chama de sociedade camponesas ("a sociedade de interconhecimento constitui o 

pilar fundamental em tomo do qual se definem as sociedades camponesas tradicionais"},2 

posicionando-a em relagao a sociedade local. Os grupos domesticos, relacionando-se entre 

2 Mendras, 1976, p. 236, apud Lamarche, 1994, p. 179. 

191 



si, configuram layos de ajuda mutua que se traduzem em praticas de solidariedade nas 

rela<;oes vicinais que conformam uma forma de estrategia de sobrevivencia dos grupos, uma 

vez que, atraves dessas praticas, tern acesso a determinados servi<;os que poderiam se 

tomar dispendiosos, caso tivessem que acessa-los fora de sua localidade. Aqui, a familia, 

atraves de sua s61ida base patriarcal, representa importante papel no fortalecimento e 

consolidayao desses la<;os de solidariedade para a reprodu<;ao social do grupo domestico. 

Deve-se considerar, no entanto, 

"em que medida a transformar;ao da vida social dos agricultores, ligados a 
integrar;ao da agricu/tura ao mercado, mas tambem a sua integrar;ao maior e 
mais complexa na sociedade global, afetam a sociedade de interconhecimento. ,>J 

Os agricultores podem ser classificados em fun<;ao de certas variaveis, como seu grau 

de inseryao nos espayos territorial e social, como sendo diferenciados, onde o territorial se 

diferencia em virtude da amplitude espacial e o nucleo central refere-se a localidade, que 

pode restringir-se a essa esfera ou abrir-se para eng lobar as esferas comunais, regionais ou 

as que estao fora da regiao. Alem disso, o espa<;o regional tambem pode se diferenciar 

segundo o que os agricultores estabelecem nesse espayo de rela<;oes sociais diferentes que 

conformam a vida social local como mais ou menos complexa ou mais ou menos intensa.• 

Dessa forma, sao elaborados os seguintes tipos, de acordo com a constituiyao dos grupos: 

a) Segundo a origem dos agricultores e data de instala<;ao na residencia atual. Pode ser 

local, municipal, regional, de outras regioes do pais ou estrangeira. 

b) Origem da familia, profissao. 

A partir disso, e elaborada a seguinte classifica<;ao dos agricultores segundo sua 

inser<;ao no territ6rio e na vida local, como nos modelos seguintes: 

1 - Modelo fortemente localizado - predominancia dos tra<;os locais, com forte inseryao 

na vida, festas e manifestagoes locais, encontrando-se os melhores amigos na vizinhanga. 

2 - Modelo parcialmente localizado - os trayos locais sao suficientemente importantes 

mas nao exclusivos, onde as rela<;oes sociais dominantes sao as de vizinhan<;a, e para 

grande parte os melhores amigos sao os vizinhos, tambem agricultores, mas sao menos 

integrados a vida social na localidade. 

3 Wanderley e Lourengo, 1994, p. 179. 

4 ldem, p. 180. 
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3- Mode/a regionalista- sao agricultores vindos da regiao, com participagao nas festas 

locals; os melhores amigos tambem se encontram entre os agricultores e definem-se a partir 

de uma identidade regionaL 

4 - Mode/a des/ocalizado - os tragos locals sao pouco significativos ou inexistentes, 

havendo fraca ligagao com a localidade, vindo as familias da regiao ou do exterior. As 

relac;:oes socials se estruturam no nivel da comunidade, havendo certa dificuldade de se 

fazer amigos localmente e reduzida insergao na vida local, em festas e manifestagoes 

locaiss 

Na pesquisa empirica, com relagao a procedencia dos assentados, parte deles podem 

ser considerados como estando fortemente relacionados a localidade, enquanto que uma 

outra parcela dos assentados tem uma referencia mais regionalista, uma vez que parte deles 

mantem um vinculo externo, regional, com contatos peri6dicos com familiares que habitam 

nos municipios vizinhos, mantendo ainda um vinculo significativo com seus locais de origem. 

Ressalta-se, contudo, que a identidade do grupo, alem de estar fundamentada na questao 

do espago (regiao), vincula-se tambem a questao dos objetivos comuns a serem alcangados, 

por exemplo, conforme apontado no capitulo anterior, como a conquista da terra, 

mobilizagao pela manutengao do credito, viabilizagao da produgao e comercializagao. 

Figura 11 

Procedencia dos Assentados 

Brasilia-OF 0.3% 

Suzano-SP 2.1% 

Riolandia-SP 0.2% 

Cardoso-SP 2.8%j 

A, Florence-SP 

Jales-SP 5.8% 

A, d'Oeste-SP 

lturama-MG 72.1% 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 

5 Ibidem, p.181/83. 
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0 espago comunitario e, a exemplo do que ocorre em outros assentamentos, a 

principal referencia de socializagao entre as familias_ A maioria nao costuma freqOentar a 

cidade nos finais de semana, mesmo em perlodos de festas; quando saem do assentamento 

para a cidade, e para as igrejas que se dirigem (TAB, 10), Dessa forma, o barracao da 

Associagao e, por excelencia, o espago de convivio para a comunidade do Assentamento 

Fazenda Barreiro, seja durante as assembleias, seja durante as festas comemorativas, 

sendo o aniversario do assentamento a data da principal comemoragao, normalmente com a 

duragao de dois dias, entre bailes, quermesse, gincana e jogos esportivos, como o futebol, 

masculine e feminine, entre os times do assentamento e as comunidades vizinhas_ Nessa 

ocasiao, todo o assentamento se mobiliza para os preparatives e organizagao da festa e e 

tambem o memento de encontro de autoridades municipais locais, atraindo pessoas de 

varios pontos da regiao_ 

Tabela 10- Atividades Externas e de lazer da Familia(%)- Assentamento 

Fazenda Barreiro, 1999 

Especifica- Radio Televisao Reuniao 
gao 

Diaria 76,1 80,4 Mensa I 76,1 
As vezes 21,7 2,2 As vezes 13 

Nunca 2,2 17,4 Nunca 10,9 
Total 100 100 Total 100 

Especifica- Amigos lgreja 
c;ao 

Diaria 4,3 Seman a I 23,9 

Semanal 21,7 Mensa I 4,3 

As vezes 71,7 As vezes 41,3 

Nunca 2,2 Nunca 30,4 

Total 100 100 

Fonte: Dados da pesqUisa, 1999_ 

a.4) lnsergao dos assentados na sociedade global 

Foi visto acima como os assentados se posicionam em relagao a sua vida 

local, a sociedade comunal, grupos de vizinhanga, de amizade e de parentesco, analisando

se agora, como se da sua insergao na sociedade global, como se relacionam com o mundo 

exterior, fora dos limites do assentamento_ 
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Em um primeiro memento, observa-se que esse contato se faz principalmente atraves 

de dois vefculos de comunical(ao: o radio e a televisao, estando o primeiro presents em 

praticamente todas as casas, e nao menos presents, a televisao - uma grande parte possui 

antena parab61ica. A importancia do radio na vida dos entrevistados vai alem dos noticiarios 

(acham importante a Hora do Brasil) e da musica: e ele que auxilia os assentados a se 

atualizar sabre os prel(os dos produtos agropecuarios (FIG. 12) no mercado local, regional e 

nacional, que esclarece sabre alguns problemas tecnicos da lavoura e do gada, que os 

atualiza a respeito da meteorologia. 0 radio funciona ainda como forma de transmitir 

recados, entre o assentamento e a cidade e vice-versa, a visa sabre festas e quermesses, ou 

entre os moradores do assentamento: convocaifao para reuni5es e assembleias na 

associal(ao, alem, e clara, de transmitir as conhecidos recados amorosos, de aniversarios, e 

tambem de tentar localizar parentes para avisar sabre doenl(as au acidentes. 

comprador 

TV 

37 

jornal 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 

Figura 12 

Pre<;:os de Mercado 

tecnicos EMATER 

amigos/vizinhos 

radio 

A televisao, menos interativa, faz parte do cotidiano do assentamento, sendo os 

noticiarios seguidos diariamente, colocando o assentado em cantata com o mundo exterior

au globalizado. Seu cantata "com o mundo Ia fora" e feito, na maioria das vezes, pelo Jornal 

Nacional, e e tambem a televisao que o coloca a par dos acontecimentos politicos e 

econ6micos, partindo dal, tambem, sua reflexao sabre sua pr6pria situal(ao frente a essa 

realidade. Sao raros os que leem revistas semanais e jornais diaries (entre os entrevistados, 
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somente dois afirmaram ler jornais e revistas, ato facilitado por seus trabalhos na prefeitura 

local). Alem do numero ainda elevado de analfabetos no assentamento, considera-se as 

dificuldades financeiras e de transporte e a distancia da cidade como fatores principais de 

distanciamento entre os assentados eo mundo da mfdia escrita. 

Assim, a percepgao que os assentados tern de sua condigao enquanto produtores 

rurais, de sua importancia como protagonistas de um importante processo da hist6ria de !uta 

pela reforma agraria, sobre a relevancia da agricultura no cenario da economia nacional, e 
realizada com a ajuda dos elementos externos da comunicagao. E a partir deles que 

discutem sua insergao como produtores no mercado e sua relagao com ele, percebendo que 

mesmo que haja um processo de decisao individual, subjetivo, este acaba sendo subjugado 

a uma outra esfera de decis6es polftico-econ6micas (possivelmente, se nao houvesse esse 

elemento externo, talvez nao perceberiam sua importancia como atores politicos nesse 

processo). Sao essas decis6es (externas) que delimitam a autonomia do produtor familiar, 

nas palavras de Halamska (1994, p. 209-10): 

"Nao h8 duvida que a esfera de liberdade dos produtores agrfcolas 
contemporfineos, em relar;ao aos camponeses, e consideravelmente mais 
restrita. A situar;ao no setor agricola, inclusive dos camponeses depende de 
decisoes econ6micas e polfticas tomadas em escala global, que definem os 
limites da autonomia de uma explorar;ao agricola. (. . .) As decisoes relativas ao 
processo de produr;ao da explorar;ao sao tomadas sob a ditadura do mercado, 
(. . .) que determina os limites da autonomia funcional da explorar;ao agricola". 

Sobre o lema da ligagao entre os agricultores contemporaneos e o mundo exterior, 

Halamska (op. cit.), refere-se a pesquisa comparativa entre agricultores brasileiros, 

poloneses, tunisianos, canadenses e franceses, ja citada. 

Um fato que chamou bastante a atengao durante a pesquisa de campo foi o sistema 

de parentesco/compadrio 6 A exemplo da afirmagao de Klaas Woortman, pode-se dizer que 

"aqui quem nao e parente e compadred E significative o numero de famflias com parentes 

no assentamento, e a rede de socializagao que envolve as mesmas e bastante forte, 

baseada num sistema que pode ser comparado aqueles mencionados na antropologia a 

6 A esse respeito, ct Candido, 1964. 

7 "Se a comunidade e a capsula protetora do campesinato, como diz Mendras (1976), ela o e par 
constituir uma ordem moral. Mesmo nas comunidades mais abertas, nao se assalaria o vizinho, ate 
porque, dada a recorrencia do casamento intra-sitio, o vizinho e um parente potencial" (Woortman, 
s/d, p. 39). 
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respeito dos mutiroes e ajuda mutua. Alem da convivencia social - os assentados afirmam 

visitar os amigos, parentes e vizinhos semanal e/ou diariamente - foi observado que em 

determinados periodos do ciclo produtivo, e comum a ajuda atraves de mutir6es,8 por 

exemplo, para a "quebra do milho", para "bater o arroz", para a limpeza da roya (essa ultima 

atividade pode ser observada principalmente quando o benefichflrio encontra-se 

impossibilitado, por motivo de doenya, de arcar com suas tarefas no lote, ou em caso de 

morte de um dos conjuges; nesse caso, os vizinhos e parentes se mobilizam para realizar as 

tarefas mais prementes), ou mesmo para a colheita do algodao (embora essa atividade 

encontre-se mais na esfera das atividades economicas, salvo em situayiies de doenya, como 

as mencionadas acima). 

b) 0 projeto de educa~ao (para jovens e adultos) como fator de resistencia e 

reprodu~ao social 

b.1) Projeto educativo9 e profissionaliza~ao dos filhos 10 

0 projeto que os produtores familiares idealizam para seus filhos traduzem de forma 

mais fiel a avalia~o global que fazem da sociedade em que vivem e de sua propria situa9ao, 

mais do que qualquer outro indicador, considerando-se que esse projeto deve levar em 

considera9iio diversos fatores estruturais da familia, como numero de filhos, situa9iio 

economica do grupo domestico. Stanek (1994, p. 101), aponta que, muitas vezes, sao as 

dificuldades impostas peia realidade dos produtores que interrompem e impoem limites aos 

projetos de saida dos filhos. Considera ainda que, mesmo havendo o desejo de saida do 

filho para fins de estudo, com a possibilidade de uma promo~o social, um futuro incerto na 

8 Sobre mutiriio e ajuda mUtua, "e outra das formas em que a troca direta, efetivada no ambito do 
bairro, aflora plena de significa<;Oes para o grupo. 0 mutirao tem de exprimir um nivel baixo de 
intercambio, segundo padr6es "niio-racionais", entre valores heterogemeos, sob a forma de doac;;iio 
gratuita e obrigat6ria de dias de servi~, impondo-se inclusive, e desse modo, entre os proprietaries 
de terras e os trabalhadores "autonomos". 0 mutirao amplia a economia de subsistemcia e a divisao 
natural do trabalho, inerentes ao sistema economico-social do grupo domestico. 0 mutiriio, como toda 
forma de ajuda direta, efetiva o intercambio em condi<;Oes de ludicidade de uma maneira ritualizada" 
(Gnaccarini, 1980, p. 113). 

9 
0 conceito de educac;;ao aqui utilizado eo mesmo de Caldart (1995, p. 4), ao consider<i-la como "urn 

tipo de pratica social (. . .) entre en sino e aprendizagem e, tina/mente, nas transformaqaes pessoais 
que potencializam a humanidade, ou seja, que tomam os seres humanos mais humanos. As praticas 
educativas sao, pois, tao diversificadas quanta as situar;5es que comp6em a existencia social e 
individual das pessoas nos diferentes 'campos' (Bourdieu) da vida humane". 

10 Parte des comentarios apresentados neste item foram originalmente desenvolvidos em Couto 
(1997). 

197 



terra pode ser preferido ao exodo dos filhos, por urn apego ao patrimonio. Mas considera 

essas ultimas atitudes como marginais. 

A atengao dada a educayao dentro dos assentamentos de reforma agraria pode ser 

observada pela propria construyao fisica do seu espago: a escola e urn dos primeiros predios 

a ser construidos e e imprescindivel mesmo onde as condigoes locais sao bastante 

precarias. Muitas vezes acompanha a situagao de moradia dos assentados, que a espera do 

lote definitivo, vivem em barracos de lona: nessas ocasioes, a escola e erguida de madeira, 

coberta de lona e com chao de terra batida. Nao e incomum que, esgotado o ensino basico 

nos assentamentos, as criangas andem quilometros ate a escola mais proxima, pois nem 

todos os assentamentos tern a vantagem de estarem bern localizados, proximos a centros 

urbanos e de linhas de 6nibus coletivo. Mas no nosso mundo rural, este nao e urn problema 

com o qual se deparam somente os jovens de assentamentos, que sao uma pequena 

parcela: a maioria das crianyas e adolescentes no campo enfrenta toda sorte de 

contratempos, se tiver a oportunidade de pelo menos comegar sua vida escolar. 

Se for feito urn paralelo entre as situagoes de difusao de conhecimento para as 

populayaes rurais, a metodologia empregada e as correntes teoricas as quais estavam 

ligadas, nas decadas de 60/70, e o que buscam os movimentos sociais populares nos anos 

80/90, pode-se observar uma longa caminhada. A renovagao do enfoque sobre o homem do 

campo sofreu grande modificagao: a esfera cultural passa a ser mais respeitada, bern como 

as praticas cotidianas de trabalho e sua propria identidade. E baseado nisso que o processo 

educativo pregado pelos movimentos socais vai se inspirar: cai o estereotipo do campones 

tradicionalista, avesso as mudanyas que lhe garantiriam melhores condigoes de vida, para 

uma tentativa de compreensao desse modo de pensar como parte de sua identidade, com 

todo o saber proprio que permeia suas agoes. 0 respeito ao seu modo de viver, o 

entendimento de seu universo passa a ser primordial para a elaborayao de praticas 

educativas voltadas para esse publico, cuja insergao como cidadao pleno e reafirmada 

atraves do acesso a educayao. 

No mesmo sentido em que podem ser vistos como formas renovadas de educagao 

popular, por sua propria configurayao, "o impacto dos movimentos sociais em 1978 levou a 

uma revalorizac;ao de praticas sociais ausentes no cotidiano popular, ofuscadas pelas 

modalidades dominantes de sua representac;Bo". 
11 

11 Sader, 1988, p. 26/27, apud Fernandes, 1996, p. 66. 

198 



No caso do Assentamento Fazenda Barreiro, desde a primeira visita a campo, as 

primeiras entrevistas com as liderangas e assentados, ficou bastante clara a preocupagao 

que !inham com rela<;:ao ao projeto educative do assentamento, nao s6 das crian<;:as, mas 

tambem dos adultos - e relativamente alta a taxa de analfabetos, problema este que vern 

sendo minimizado com o curso notumo de alfabetiza<;:ao de adultos, desde 1998. Varios 

assentados, entre homens e mulheres, dirigem-se a escola, depois de um dia inteiro de 

trabalho na lavoura para trocar os instrumentos de trabalho: o lapis, a noite, nao e menos 

pesado que seu substitute diurno, a enxada: alfabetizar-se, para muitos, a partir da idade 

adulta, e tarefa penosa e que exige muito esfor<;:o e dedica<;:ao, compensados com a 

oportunidade de estarem realizando um sonho que vern da infancia. Em um depoimento, foi 

ouvido de um assentado que sempre tivera vontade de aprender a ler e escrever, mas a 

enorme distancia que separava a cidade (e consequentemente a escola) do local onde vivia 

sua familia, na zona rural nordestina, impossibilitava seu deslocamento e de seus irmaos 

para a escola, alem de precisarem ajudar os pais na ro<;:a. Disse que, com rela<;:ao aos seus 

filhos, faria tudo que estivesse ao seu alcanoe para que estudassem o maximo possivel. 

Hoje, todas as crian<;:as do assentamento em idade escolar freqlientam a escola (Foto 11) e 

ja sao em grande numero as que estao no segundo grau. 

Foto 11 : Alunos em frente a uma das primeiras escolas do Assentamento 
Fazenda Barreiro, 1995. 
Andreia Terzariol Couto 
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Apesar de a grande maioria das criangas ajudarem seus pais nos trabalhos na 

lavoura, mesmo que realizando pequenas tarefas, como os mais jovens, e da importancia 

dessa ajuda para o trabalho familiar, os pais tem em alta consideral(ao a prioridade dada a 
escola. Os pais que nao tiveram a oportunidade de frequentar os bancos escolares, sao 

enfaticos sobre a necessidade de seus filhos irem a escola, e nao sao poucos os que 

consideram a possibilidade de seus filhos chegarem ao curso superior, como aponta a TAB. 

11' 

0 projeto educative do assentamento Fazenda Barreiro, que comei(OU a ser posto em 

pratica a partir do momenta em que se instalaram na terra, encontra-se hoje ampliado e 

modernizado, caminhando para a elaboral(ao de curses tecnicos e profissionalizantes. 

A partir das respostas dos assentados sobre as questoes formuladas a respeito da 

permanencia ou nao dos jovens no assentamento, a maioria mostrou a preocupal(ao com a 

questao do aprendizado e dominic tecnico como fator importante para sua continuidade na 

terra. 

Se para os pais e importante que os filhos trabalhem, mesmo no momenta atual ou 

no futuro, a maioria declarou que preferem que os filhos estudem, mesmo que conciliando 

trabalho e estudo, reforl(ando a relevancia que dao ao processo de educal(ao e 

profissionalizacao dos filhos, de acordo com a TAB 11. 

Tabela 11 - Projeto Familiar para a Educal(ao e Profissionalizacao dos Filhos. 
Assentamento Fazenda Barreiro, 1999 

Especifical(ao 

Estudar e trabalhar (imediatamente) 
Estudar o maximo que puder 

Estudar e trabalhar (futuro) 

Se casar 
Nao tem filhos (as) 
Total 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 

Para os filhos, o melhor 
seria (%) 

Meninos 

34,8 
10,9 

45,7 

0 
8,7 

100 

Meninas 

34,8 

13 
39,1 

2,2 
10,9 

100 

As profissoes desejadas para os filhos (TAB. 12), no entanto, de acordo com a 

declaral(ao da maioria, nao se referem a nenhuma atividade ligada a terra, uma vez que 

gostariam que os filhos nela permanecessem. Uma explical(ao para esse resultado pode ser 

que a pergunta formulada - "qual profissao desejaria para os filhos" - tenha sido 

compreendida como algo que fosse desejavel, mas nao realizavel: ter um filho engenheiro, 
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advogado, medico, professor ou agr6nomo pode ser um sonho acalentado por muitos pais, 

externado na resposta dada a questao. Sua propria experiE'mcia como agricultores lhes diz 

que nao desejariam para os filhos essa mesma vida de sacriffcios, embora saibam que esse 

sera o caminho seguido pela maioria. Mas, se como tambem afirmam, desejam que seus 

filhos continuem na terra, querem que se preparem para isso, profissionalmente. 

Tabela 12- Profissao Desejada para os Filhos (%). Assentamento Fazenda Barreiro, 

1999 
Especifica~;ao 

Agricultor(a) 
Comerciante ou Artesao 
Engenheiro, Agronomo 
Advogado(a), Medico(a) 
Professor(a) ou Funcionario(a) 
Padre/Freira 
Nao sabe 
Nao tem filhos (as) 
Total 

Fonte: Dados da pesquisa, 1999. 

Meninos 

4,3 
2,2 
37 

28,3 
17,4 

0 
2,2 
8,7 
100 

Meninas 

0 
4,3 
6,5 

28,3 
41,3 
6,5 
2,2 
10,9 
100 

A historia da escola esta estreitamente ligada a do assentamento, pois junto as 

primeiras reivindica<;;oes das entao Comissoes, estava a constru<;;ao da escola e a vinda de 

professores em parceria com a prefeitura. No inicio de sua constitui<;;ao, em 1996, o 

assentamento contava com duas pequenas escolas, situadas em seus dois extremos, e 

outra, fora de seus limites, mas proxima a este. Os professores vinham de Limeira d'Oeste 

para as escolas, sendo mais tarde substituidos por professores do proprio assentamento, 

ministrando aulas do curso primario, em classes multisseriadas. 

Foto 12: Atual escola do Assentamento Fazenda Barreiro, 1999. 
Andreia Terzariol Couto 
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Em 1998 foi inaugurada a atual Escola de 1o Grau Cachoeira (Foto 12), situada no 

espa((o comunitario do assentamento, onde funcionam tambem o Barracao de reunioes da 

Associal(ao, salao de festas e quermesses, e o campo de futeboL As salas tem capacidade 

para cerca de 20 alunos cada, sao amplas e contam com boa infra-estrutura, como carteiras, 

lousas, alem de material didatico. A escola conta tambem com uma biblioteca, um ample 

patio, banheiros, uma cozinha e refeit6rio para a merenda esco!ar das crianc;:as, preparada 

por cozinheiras e merendeiras do proprio assentamento, que se utilizam da horta existents 

na escola para enriquecer a nutri((ao dos alunos. E interessante notar o envolvimento dos 

pais quanto a manuten((ao da escola, ficando clare que aquele espa((o, mais do que a escola 

dos filhos, e um espa!fO comunitario, onde eles tiveram a participac;:ao para sua reivindicaifao, 

constnu((ao, e agora ajudam na sua preservac;:ao. Em determinados periodos, fazem mutirao 

para a limpeza e em ocasioes de festas e comemorac;:oes escolares, se reunem para a 

confecc;:ao da decorac;:ao e prepare de refeic;:oes. A escola fica sendo, assim, uma referencia, 

como um espac;:o de reuniao e socializac;:ao, de reflexao, havendo a preocupac;:ao de integrar 

os alunos em questoes pr6ximas de sua realidade e vivencia, como a questao agraria e a 

luta pela terra, o trabalho agricola familiar, fazendo da escola um espac;:o de discussao que 

possibilita a conscientizal(ao, resistencia a opressao e amplial(ao de sua cidadania. 12 

"a escola e um espar;o de socializaqao e de preparaqao militante para a /uta, de 
conscientizaqao do movimento social. Quando fazem reuniao, levam as crianqas 
junto para que elas possam comeqar desde cedo a entender o processo pelos 
quais passaram seus pais". 13 

"sem sociabilidade politica nao h8 movimento social nem projeto coletivo em 
tomo do qual /utar_ A participaqao direta das bases camponesas em grupos de 
reflexao e em assembleias deliberativas, conforme tem sido estimulado 
sobretudo pelo trabalho de mediaqao das pastorais, dos agentes das igrejas 
progressistas e dos sindicatos 'combativos' contribui para o desenvolvimento de 
uma nova sociabilidade po/ftica". 14 

12 
Essa e uma afirmac;:ao tambem reiterada pelos assentados de Sumare, que acreditam na escola 

como importante espac;:o de socializac;:ao, discussao, despertar da consciencia critica e busca pela 
cidadania, passando esta por tres questiies basicas: educayao, saude e habitac;:ao. Cf. Ferrante (Org.) 
Retratos de Assentamentos, 1996. 

13 
Ibidem, p. 58. 

14 
Scherer-Warren, 1987, p.19. 
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Para o futuro pensam em montar urn curso de informatica, e ja existe alguma 

mobilizayao em torno de doagoes, atraves de empresas, para a aquisiyao de 

microcomputadores. Tambem existe o projeto de uma antena parab61ica, televisao e video. 

Embora seja alto o numero de analfabetos (20%), a maioria possui pelo menos o 

primeiro grau incomplete, seguido pelo primeiro grau complete (TAB. 13). A porcentagem 

dos analfabetos tende a cair, a partir da implantagao do programa de alfabetizagao de 

adultos. 

Tabela 13 - Distribui!(ao do nivel de escolariza~tiio entre os chefes de familia(%) 
- Assentamento Fazenda Barreiro, 1999 

Escolaridade 

Analfabetos 
1 o grau incomplete 
1 o grau complete 
2° grau complete 
Total 

Fonte: Dados da pesquisa, 1997 

(%) 

20 
62 
16 
2 

100 

0 segundo grau e feito em Limeira d'Oeste, e os alunos contam com onibus escolar 

pago pela prefeitura. Alguns alunos do assentamento freqOentam faculdades em cidades 

vizinhas, como lturama e Votuporanga, contando com o transporte fretado para as viagens 

diarias. 

0 MST, por exemplo, ao reivindicar o acesso a terra, tern como urn de seus principios 

a transformagao da sociedade. Uma de suas mais importantes bandeiras e o direito a 

educagao como uma forma de conscientizac;:ao dos trabalhadores com relayao a sua luta. 

Em seu programa de reforma agraria, urn dos itens e: "buscar um desenvolvimento rural que 

garanta melhores condic;Oes de vida, educaqao, cultura e lazer para todos". 15 

Assim, a questao da educac;:ao nos assentamentos e ponto primordial de 

reivindicagao para os movimentos sociais rurais, atraves da atuagao do Setor de Educagao.16 

15 MST, Cademos de Formayao no 23, SP, 1995, apud Fernandes, op. cit., p. 81-2. 

16 De acordo com Souza (1999, p. 89), ·~ criayao do Setor de Educayao do MST data de 1987, 
quando um grupo de pessoas envolvidas com a questao educacional, em alguns estados, se reune 
para discutir as seguintes questaes: o que se quer com as escolas de assentamentos e como fazer tal 
escola. lsso nao significa que a educagao nao era preocupagao no interior dos acampamentos e 
assentamentos, ao contrario, desde os primeiros acampamentos toma-se evidente o problema da 
educagao escolar, manifestadas nas seguintes questaes: o que fazer com as criangas de 
acampamentos e como conseguir a instalagao de escolas tanto nas areas provis6rias como nos 
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A partir de entao, rnesrno aqueles assentarnentos que nao sao ligados ao MST, tern na 

educayao urn de seus pontos estrategicos de organizayao. 

"Consideramos o setor de educar;;ao e os espar;os organizados a partir dele, 
como /ugares de construr;;ao de uma nova cultura po/itica, reforr;ando a 
importancia da educar;ao e desenvolvendo a atitude questionadora por parte da 
comunidade sabre as questoes da esco/a. A educar;ao toma-se uma 
preocupar;ao constante no processo de /uta pela terra e na chegada ao 
assentamento. Considera-se que atraves da educar;ao possa desenvolver 
atitudes criticas, cooperativas, contribuindo para a construr;ao de uma sociedade 
diferente" (Souza, 1999, p. 91 ). 

assentamentos definitivos". 
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c) E. vista a seguir a analise estatistica referente as estrategias familiares de 

reprodu~o social dos assentados. 

Logica Familiar 

Os objetos 3, 7, 27 e 41 foram removidos da analise ja que todas as variaveis 

contem valores missing (os objetos restantes foram renumerados consecutivamente). 

0 numero de observa9oes usado na analise e 46. 

Lista de variaveis 

Variavel Nome da Variavel 

RF0201 
RF0202 
RF0203 
RF0204 
RF0205 
RF0206 
RF0300 
RF0400 
RF0500 
RF0600 
RF0700 
RF0800 
RF0900 
RF1000 
RF1100 
RF1200 
RF1300 
RF1400 
RF1500 
RF1600 
RF1700 
RF1800 
RF1900 
RF2000 
RF2100 
RF2200 
RF2300 
RF2400 
RF2500 
RF2600 
RF2700 
RF2800 
RF2900 
RF3000 
RF3100 
RF3200 

Categorias 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
5 
8 
2 
4 
2 
2 
2 
3 
6 
5 
3 
6 
2 
10 
2 
6 
2 
5 
4 
5 
2 
4 
4 
9 
9 
4 
5 
2 
2 

Numero de 

205 



RF3300 
RF3400 
RF3500 
RF3600 
RF3700 
RF3800 
RF3900 
RF4000 
RF4100 
DF0100 
DF0200 
DF0300 
DF0400 
DF0500 
DF0600 
DF0700 
DF0800 
DF0900 
DF1000 
DF1100 
DF1200 
DF1300 
DF1400 
DF1500 
DF1600 
DF1700 

Frequencias Marginais 

Variavel Missing Categorias 
1 1 2 3 

RF0201 18 2 24 2 
RF0202 0 4 9 1 
RF0203 0 3 4 0 
RF0204 0 0 13 0 
RF0205 0 0 1 0 
RF0206 0 0 0 0 
RF0300 0 8 0 0 
RF0400 0 0 0 23 
RF0500 0 11 1 1 
RF0600 0 41 5 
RF0700 0 2 13 3 
RF0800 0 42 4 
RF0900 0 5 41 
RF1000 0 3 43 
RF1100 0 18 2 26 
RF1200 0 9 4 1 
RF1300 0 12 0 2 
RF1400 0 14 7 25 
RF1500 0 10 4 0 
RF1600 0 44 2 

4 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

11 
8 
0 

28 

2 
6 

0 

2 
8 
2 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
8 
2 

5 

0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

15 
3 

4 
26 

3 

6 7 8 9 

31 
39 
33 
45 
46 
27 0 0 0 

0 3 27 

i 

26 

29 
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RF1700 0 3 4 2 0 0 1 0 1 7 
RF1800 0 36 10 
RF1900 7 11 12 9 5 2 0 
RF2000 0 44 2 
RF2100 0 2 8 7 25 4 
RF2200 0 2 27 8 9 
RF2300 0 22 8 10 4 2 
RF2400 0 46 0 
RF2500 0 36 6 1 3 
RF2600 0 31 11 0 4 
RF2700 0 2 1 17 13 8 0 0 1 4 
RF2800 0 0 2 3 13 19 0 3 1 5 
RF2900 0 16 5 21 4 
RF3000 0 16 6 18 1 5 
RF3100 0 44 2 
RF3200 0 42 4 
RF3300 0 16 30 
RF3400 0 29 1 2 5 0 3 5 1 
RF3500 0 44 2 
RF3600 0 1 19 18 6 2 
RF3700 0 5 12 29 0 
RF3800 0 33 5 8 0 
RF3900 0 22 24 
RF4000 0 18 28 
RF4100 0 45 1 
DF0100 0 45 1 
DF0200 0 23 15 3 4 1 
DF0300 0 44 2 
DF0400 0 34 12 0 0 
DF0500 0 38 8 
DF0600 0 43 3 
DF0700 0 45 1 
DF0800 0 17 29 
DF0900 0 8 38 
DF1000 0 46 0 
DF1100 0 46 0 
DF1200 0 38 5 3 
DF1300 0 15 13 18 
DF1400 0 27 19 
DF1500 0 10 35 1 
DF1600 0 0 11 0 0 1 10 19 5 
DF1700 0 19 27 
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FreqO€mcias Marginais 

Variavel Categorias 

RF0201 
RF0202 
RF0203 
RF0204 
RF0205 
RF0206 
RF0300 
RF0400 
RF0500 
RF0600 
RF0700 
RFOBOO 
RF0900 
RF1000 
RF1100 
RF1200 
RF1300 
RF1400 
RF1500 
RF1600 

10 

RF1700 28 
RF1800 
RF1900 
RF2000 
RF2100 
RF2200 
RF2300 
RF2400 
RF2500 
RF2600 
RF2700 
RF2800 
RF2900 
RF3000 
RF3100 
RF3200 
RF3300 
RF3400 
RF3500 
RF3600 
RF3700 
RF3800 
RF3900 
RF4000 
RF4100 
DF0100 
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DF0200 
DF0300 
DF0400 
DF0500 
DF0600 
DF0700 
DF0800 
DF0900 
DF1000 
DF1100 
DF1200 
DF1300 
DF1400 
DF1500 
DF1600 
DF1700 

Observac;:ao: As variaveis RF0206, RF2400, DF1000 e DF11 00 tem todos os objetos validos 
(46) em uma (mica categoria. 

Medidas de Discriminac;:ao por variavel por dimensao: 

Varia vel Dimensao 

1 2 

RF0201 ,025 ,048 
RF0202 ,544 ,520 

RF0203 '181 ,012 
RF0204 ,031 , 118 

RF0205 ,045 ,067 

RF0206 ,000 ,000 
RF0300 ,081 ,061 

RF0400 ,367 ,168 

RF0500 ,751 ,270 

RF0600 ,018 ,026 
RF0700 ,715 ,163 

RF0800 ,038 ,049 

RF0900 ,045 ,047 
RF1000 ,106 ,155 

RF1100 ,807 ,197 
RF1200 ,816 ,474 
RF1300 ,810 ,406 
RF1400 ,758 ,316 

RF1500 ,677 ,199 
RF1600 ,084 ,000 
RF1700 ,607 ,365 
RF1800 ,139 ,150 
RF1900 ,248 ,254 
RF2000 ,275 ,158 

RF2100 ,310 ,224 
RF2200 ,394 ,176 
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RF2300 
RF2400 
RF2500 
RF2600 
RF2700 
RF2800 
RF2900 
RF3000 
RF3100 
RF3200 
RF3300 
RF3400 
RF3500 
RF3600 
RF3700 
RF3800 
RF3900 
RF4000 
RF4100 
DF0100 
DF0200 
DF0300 
DF0400 
DF0500 
DF0600 
DF0700 
DF0800 
DF0900 
DF1000 
DF1100 
DF1200 
DF1300 
DF1400 
DF1500 
DF1600 
DF1700 

,172 ,172 
,000 ,000 
,024 ,205 
,144 ,288 
,110 ,060 
,153 ,121 
,031 ,066 
,045 ,316 
,275 , 158 
,254 ,075 
,067 ,057 
,033 ,159 
,275 ,158 
,076 ,210 
,095 ,042 
,104 ,119 
,022 '182 
,044 ,137 
,015 ,110 
, 162 ,097 
,172 ,174 
,001 ,027 
,001 ,034 
,268 ,017 
,000 ,011 
,020 ,008 
,046 ,008 
,000 ,017 
,000 ,000 
,000 ,000 
,022 ,002 
,234 ,255 
,188 ,179 
,023 ,020 
,065 ,115 
,010 ,049 
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0 grafico apresenta a represental(ao de todas as variaveis por meio de distancias: 
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Scatterplot (DADOS4.STA 3v"62c) 

RF3000 
o RF2600 

0.1 0.3 

EIXO_ 

RF0202 

0 

RF1700 

0 

0.5 

RF1200 

0 

RF1300 

0 

RF1400 

RFO'?oo 
0 

RF1WO RF1100 
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Os scores dos objetos sao: 

I Objeto * dimensao 

1 2 

1 * -1 '12 -1,83 

2* -,54 ,79 

3* ,19 ,77 

4 * -1' 18 -,66 

5* -,95 ,00 

6* ,33 ,50 

7* ,28 ,69 

8 * ,59 ,77 

9 * ,69 ,44 

10 * -1,00 -1,47 
11 * ,88 -,31 

12 * ,42 ,45 

13 * ,83 ,29 
14 * ,82 -,30 

15 * -1,31 -2,51 

16 * ,29 1,23 
17 * -1,27 -,13 

18 * -,76 ,51 

19 * ,71 -,09 

20 * ,81 ,59 
21 * -,82 2,23 
22 * -,91 -,09 
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23 * -1,20 1,84 
24 * -,94 ,36 

25 * -,36 -,39 

26 * ,95 ,61 
27 * 1,04 -,43 

28 * -1 ,43 -1,06 
29 * -1 ,42 -1,74 

30 * ,78 -,12 

31 * 1 '19 -,52 

32 * ,85 ,30 
33 * 2,70 -2,09 
34 * 2,23 -1,64 
35. ,51 ,53 
36 * 1,01 .21 
37 * ,59 ,41 

38 * -1 '14 ,74 
39 * ,74 ,38 
40. -1,01 -1,59 

41 * ,35 ,72 
42 * ,51 ,24 
43 * -,86 -,99 
44. -1,31 1,65 
45. ,22 ,46 
46 * -,92 ,17 

0 grafico mostra o espalhamento das famflias em relavao aos dois eixos resumo, 

considerando todas as variaveis em estudo. Podem ser identificados do is grupos: 

N 

01 
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UJ 
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Dada a dificuldade ao se lidar com muitas variaveis, tomam-se as mais significativas. 

As variaveis significativas foram: RF0202, RF0203, RF0204, RF0205, RF0500, RF0600, 

RF0700, RF1100, RF1200, RF1400, RF1500, RF1700, RF1900, RF2000, RF2200, RF2800, 

RF3100, RF3500. 

RF0500: Qual a principal renda nao agricola da propriedade? 

RF0700: Por que exerce atividades nao agricolas? 

RF1200: Como fica a renda sem as atividades nao agricolas? 

RF1500: se notou diferenga no nivel familiar a partir das atividades nao agricolas, em que 

sentido as notou? 

Eixo 2: 

RF2000: Acha importante os filhos irem para a escola? 

RF31 00: A propriedade e um patrimonio que quer transmitir? 

RF3500: Querem que seus filhos se preparem para ficar na terra? 

Scatterplot (FAMILIA.STA 3v'46c) 
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A seguir sao elaboradas as consideragoes finais, concluindo os aspectos abordados 

nesse trabalho, a respeito da produgao familiar e das estrategias de reprodugao social das 

familias assentadas. 
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CONSIDERACOES FINAlS 

Este estudo procurou compreender as estrategias de permanencia das famflias 

assentadas nos assentamentos rurais, partindo das configurac;:oes da familia camponesa 

atraves da hist6ria, seus aspectos culturais, econ6micos e socials, passando por varias 

abordagens, classicas e contemporaneas ate o comportamento da agricultura familiar 

brasileira, analisado sob o enfoque de um quadro particular, o assentamento rural. 

Um dos objetivos desse trabalho foi situar a produgao familiar em um espac;:o de 

reprodugao familiar especffico, o assentamento de reforma agraria, visto a partir das unidades 

de produc;:ao (as parcelas) onde propriedade e trabalho estao intimamente ligados a familia, 

bem como analisar suas estrategias de adaptac;:ao e reprodugao social inseridas nesse 

quadro, onde o ator social, o assentado, pudesse ser visto sob o angulo de um novo produtor 

rural, a partir de uma abordagem que privilegiasse a conduc;:ao da analise com vistas a permitir 

que essa categoria fosse observada de forma nao tao delimitada. Essa categoria foi, ao Iongo 

do trabalho, assim denominada - produtor rural, ou novo produtor rural - por guardar algumas 

particularidades e situar-se diante de uma situagao singular, de uma realidade diferenciadora, 

tal como sua trajet6ria de luta, mobilizac;:ao e praticas de organizac;:ao, engajamento politico, 

experiencias coletivas, alem do acesso a terra. 

A produgao familiar no assentamento foi analisada a partir das discussoes atuais sobre 

o lema, e suas peculiaridades nesse quadro, enfocando principalmente suas praticas 

econ6micas, produtivas, fundiarias e familiares, considerando-se a gestao dos lotes, as 

opgoes para a produc;:ao, comercializac;:ao, e a utilizac;:ao de atividades pluriativas. As 

experiencias educativas foram percebidas tambem como estrategias de reprodugao social, 

uma vez que a importancia dada a educagao, tanto das crianc;:as quanto dos adultos, ajuda a 

reforgar o ideal de permanencia e futuro dos assentados, resultando em maior nivel de 

conscientizac;:ao de sua posigao como produtores familia res. 

Os assentados foram analisados sob uma 6tica diferenciada do restante da produgao 

familiar "tradicional", primeiro porque, entre outros fatores, seu acesso a terra e feito a partir de 

sua inclusao em movimentos socials rurais para reivindicac;:ao fundiaria, participagao e 

organizagao politica. lsso lhes confere uma posigao diferente, sendo que essa inclusao nos 

movimentos reivindicat6rios implica em outros fatores, como formas de organizac;:ao coletivas, 

como as associac;:oes e cooperativas, as praticas de decisoes co!etivas tomadas em 

assembleias, consciencia politica e de classe. Nesse sentido, as praticas coletivas, iniciadas 

pelas diversas comissoes, durante o acampamento, para a organizac;:ao da alimentac;:ao, 
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saude, foram fundamentals para a elabora9ao do projeto da Associa9iio e amadurecimento 

para a futura Cooperativa. A tomada de consciencia sobre a necessidade da associa9iio foi 

refor9ada pelo respaldo e representatividade que ela teria junto aos 6rgiios oficiais, no sentido 

de viabilizar o credito e assistencia tecnica. 

Um segundo ponto refere-se ao termo produtor rural, por tratar-se de uma categoria 

que niio se submete somente ao trabalho agricola. Faz parte de uma categoria que tem em 

comum o trabalho familiar, e de fazer do excedente de sua produ9iio uma das bases de sua 

subsistencia. Esse produtor familiar pode, as vezes, da mesma forma como realiza seu 

trabalho agricola, realizar tarefas alem do agricola e a partir tambem dessas atividades - da 

pluriatividade - desenvolver mecanismos para que possa permanecer em seu local de trabalho 

e moradia, a terra. Alem disso, uma parcela dos assentados provem do meio urbano tendo 

que adaptar-se a realidade de novas lidas no quadro rural, ajustando-se ao trabalho rural

agricola. No entanto, qualquer que seja a origem - urbana ou rural - tem como ponto comum 

de referencia o significado da terra conquistada, ressaltando a importancia de sua 

permanencia nesse meio. E nesse sentido que foi utilizado aqui o termo produtor rural, que 

engloba tanto as atividades agricolas como as pluriativas. De uma parte, pode-se considerar 

que os atores sociais enfocados encontram-se configurados dentro do que se costuma chamar 

de caracteristicas tradicionais marcantes dos pequenos produtores, dos produtores familiares. 

Assim, esse "novo produtor rural" traria de especifico sua propria condiyiio de assentado, de 

acesso a terra, ao credito; suas formas de organiza9iio, econ6mica, politica, familiar, 

produtiva, o ajudam a responder com novas atitudes ou decisoes o quadro de problemas que 

se lhes aparecem, uma vez que essas praticas ajudam a "moldar" esse novo produtor de uma 

maneira mais engajada, mais participativa, mais politicamente comprometido. 

0 novo produtor rural se diferencia do agricultor familiar tradicional, pelos motives 

anteriormente observados, partindo da tese de que e uma categoria "em constru9iio". Essa 

afirma9iio pressupoe um processo, ao inves de uma "ruptura" drastica, uma vez que 

caracteristicas tradicionais niio desaparecem de um momento para o outro, a partir da 

ocupa9iio de um espa90 fisico, no caso do assentamento. lsso seria o mesmo que imaginar 

que, ao se fixar na terra, o assentado estaria imediatamente incorporando situa9oes e valores 

novos e rompendo com todo seu passado. Na tentativa de escamotear as generalizayoes, 

pressup6s-se aqui que esse novo produtor rural, uma vez que e uma categoria em constru9iio, 

e diferente do tradicional, niio obstante certas semelhan9as. Onde se encontra, entiio, essa 

jun9iio com o tradicional? Nos seus vinculos (familiares) com o passado agrario, 

principalmente entre os mais velhos; em certas praticas e saberes ordenados sobre seu trajeto 

215 



e organiza~ao que conduzem a determinadas decis5es; ao estabelecimento do autoconsumo; 

desempenho de atividades, cujo exercicio lembra aos tradicionais costumes de ajudas mutuas 

e mutir5es. Por fim, o que o novo produtor rural tern de moderno, concerne a sua forma de 

inserir-se no mercado, a busca de solu~5es e estrategias adaptativas a uma nova situa~ao de 

produ~ao; a abertura ao uso de novas tecnologias. Sao essas diferen~as e semelhan~as que 

permeiam o novo produtor rural que, Ionge de configurarem contradi~5es, conformam o 

ajustamento entre dois ethos (no sentido de dois modos de ser que se distinguem) - a tradi~ao 

e a modernidade- ao caminhar para essa ultima sem romper, ao menos de forma bnusca, com 

todos os elementos do passado. A analise dessa categoria passa, entao, pela 6tica de uma 

mudan~a processual. 

A pesquisa te6rica foi analisada paralelamente a empirica, cujo estudo de campo 

realizou-se ao Iongo de 4 anos, em periodos alternados de visitas para as observa~5es, 

entrevistas, grava~5es, fotos, questionarios. 0 trabalho transcorreu a luz das recentes 

pesquisas conduzidas por Lamarche (Coord.- 1993/1994), cuja orienta~ao te6rica segue uma 

analise da produ~ao familiar como urn tipo de produ~ao que pode ser observado em varias 

partes do mundo, onde se encontre o trabalho familiar em consonancia com certas 

particularidades, como cultura, subjetividade, heterogeneidade ("nao configuram um mesmo 

sistema de valores; mesmo havendo uma transmissao s6cio-cu/tural, estas vao variar de 

regiao para regiao e mesmo de produtor para produtor'). Nao se pode mais falar em uma 

produ~ao familiar voltada somente para aqueles que utilizam apenas tecnicas tradicionais, 

uma vez que ela e possivel de ser encontrada niveis de tecnifica~ao bastante avan~ados, 

podendo produzir para o mercado de forma competitiva, mesmo com mao-de-obra reduzida. 

Assim sendo, o referencial te6rico proposto foi pertinente, por dar credito as caracteristicas 

que fazem as diferen~as culturais, alem de considerar o processo social no qual os sujeitos 

sociais estao incluidos. Com base nisso, fica mais clara a analise do produtor familiar aqui 

observado. Considerando o sistema socio-cultural, pode-se compreender as transforma~5es 

pelas quais tern passado, modifica~5es essas referentes a modemiza~ao de parte deles, sua 

integra~ao ao mercado, uso de tecnologia, enfim, transforma~5es impulsionadas pela 

moderniza~ao, industrializa~ao e imposi~5es da sociedade global. 

A representa~ao te6rica proposta por Lamarche (op. cit.), de conceitua~o do produtor 

familiar como urn continuum entre o Modelo Campones, com suas tradi~5es, apegos, 

patrimonio, e o Modele Empresa, no qual busca urn maior relacionamento com o mercado, 

procurando produzir de forma competitiva e amparando-se na tecnologia para alcan~ar seus 

objetivos, mostrou-se coerente ao objeto dessa tese: o ajustamento entre a tradi~ao e a 
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modemidade pelos produtores familiares do Assentamento Fazenda Barreiro. A realidade 

encontrada no assentamento atraves de alguns de seus elementos especificos - luta pela terra 

e sua preserva9ao; associativismo; cooperativismo; identidade - mostra a inser9iio de urn 

novo tipo de produtor rural, o assentado, ora aparecendo como sendo do tipo empreendedor, 

cuja parcela funciona como uma pequena empresa, ora surgindo como urn produtor menos 

empreendedor, voltado para praticas mais ligadas a subsistencia e a satisfa9ao das 

necessidades basicas da familia. 

Esses aspectos foram registrados pela reconstru9iio das trajet6rias de vida dos 

assentados, suas experiencias familiares pela observa9iio de suas estrategias produtivas, 

acumuladas por experiencias e pautadas em projetos familiares de vida. Da mesma forma, as 

16gicas produtivas variaram de urn produtor para outro, assim como a racionalidade de 

conduzir a gestae individual do lote. 

A produ9ao familiar, guardada a grande diversidade de situa9oes, pode ser encontrada 

hoje alcan9ando niveis consideraveis de tecnifica9iio, permitindo, muitas vezes, participar do 

mercado de forma competitiva. Em todos os paises onde o mercado organiza as trocas, a 

produyiio agricola e sempre assegurada pela produ9iio familiar que, por sua vez, apresenta 

grande diversidade de situa96es, sendo ainda caracterizada por uma grande heterogeneidade 

e enorrne capacidade de adapta9ao (Lamarche, op. cit.). A produ9iio familiar moderna e entao 

urn tipo que procura conservar todas as potencialidades necessarias, tanto de ordem tecnico

economica como social e cultural, para modificar, segundo as circunstancias, seu 

comportamento e operar estrategias de adapta9ao. 

Dessa forma, a observa9iio, a partir do locus empirico, perrnitiu considerar alguns 

aspectos como sendo relevantes para que fossem listados como estrategias de adapta9iio e 

reprodu9ao social, quais sejam: 

- no que se refere a gestae do lote e as praticas economicas relacionadas a produ9ao, 

aquela e, em algumas situa9oes, conduzida pelo grupo familiar, a familia compreendida 

enquanto uma unidade de produ9iio, funcionando como uma pequena empresa. Onde 

predomina essa 16gica, a familia consegue garantir seus rendimentos de forma satisfat6ria, 

configurando-se numa unidade de explora9iio familiar com carater mais empreendedor. No 

entanto, foram encontrados, tambem, produtores cujas estrategias produtivas (opyao pela 

produ9iio individual ou coletiva; tipo de cultivo e/ou cria9ao; para subsistencia e/ou 

comercializa9iio; meios tecnicos utilizados; divisao sexual do trabalho; papel das crian9as no 

processo produtivo; utiliza9ao de trabalho assalariado e/ou familiar), nao se identificam nesse 

modele, fazendo parte daqueles que se enquadram em unidades de explora9iio familiar 
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menos empreendedora. Essa heterogeneidade apresenta-se, tambem, no que se refere as 

origens dos assentados e sua identidade profissional, sendo uma parcela oriunda do 

assalariamento rural, outra do urbano; no plano nao homogeneizador encontram-se os 

indicadores s6cio-econ6micos entre as familias assentadas pesquisadas. 

Paralelamente a gestao individualizada do lote, conduzida pelo grupo familiar, 

encontra-se uma produyao amparada em moldes coletivos, o que proporciona urn quadro do 

assentamento sustentado por dois tipos de gestao: a individual, na qual o assentado relaciona

se com a reprodw;:ao da parcela e do grupo familiar e a coletiva, voltada para a reproduc;:ao do 

assentado e do assentamento. A escolha do algodao e do Ieite como urn pilar de sustentac;:ao 

produtiva do assentamento pode ser vista como uma decisao racionalmente economics, pois 

alem de permitir uma produc;:ao e comercializayao coletivizada, como no caso da cooperativa 

para comercializac;:ao de Ieite, assegura ainda a possibilidade de praticas paralelas mais 

arraigadas culturalmente no universo dos produtores. 0 que se quer afirrnar com isso e que, a 

partir das falas dos entrevistados, compreendeu-se que o produtor rural em questao 

encontrava-se, no sentido cultural, ainda marcado por alguns produtos, como fazendo parte de 

sua esfera socio-cultural, como por exemplo, o cultivo do arroz, feijao, mandioca, milho, cana e 

Ieite. Nesse sentido, identifica-se, na esfera de seu trabalho, de suas atividades, e como a si 

mesmo, como aquele que pratica determinados cultivos e cria certos animais, como o gado e a 

galinha, com o objetivo primeiro da reproduc;:ao do grupo domestico, sendo essa uma das 

junc;:oes entre o assentado e o agricultor tradicional. Ele assim o faz numa atitude apreendida 

de gerayao a gerac;:ao, como se a escolha desses cultivos ficassem num plano de escolha 

subjetiva, fora da esfera da racionalidade economica. Nao e por acaso que sao os cultivos 

tradicionais os que fazem parte, justamente, dos produtos relacionados ao autoconsumo. Ao 

serem adotados os produtos de "sustentac;:ao·, ve-se entao uma escolha que se baseia numa 

racionalidade economics certa, produtos que nem sempre podem satisfazer as necessidades 

do autoconsumo familiar, nem mesmo da criac;:ao, como e o caso do algodao. Esse cultivo 

ainda perrnite assegurar uma outra forma de sobrevivencia, uma vez que muitas familias 

empregam parte dos membros do grupo domestico, ou todo ele, no periodo de colheita, 

assegurando assim, uma renda familiar adicional. Foi dado, nesse trabalho, urn enfoque 

particular ao algodao como urn produto que forma a base de sustentac;:ao economica dos 

assentados, contraposto aos cultivos do autoconsumo. E necessaria fazer-se uma ressalva 

que, mesmo havendo aqui essa ideia de dois tipos diferentes de racionalidade, no que se 

refere a produc;:ao dos dois tipos de cultivo, o algodao e, em certos locais, amplamente 
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difundido entre agricultores familiares, da mesma forma que as culturas acima, como arroz, 

feijao, milho e mandioca. 

Em periodos que a familia necessita de mao-de-obra externa, ela o utiliza, como em 

epocas de colheita, par exemplo, do algodao, quando o trabalho familiar nao e suficiente para 

garantir a atividade em tempo habil, tendo que lanyar mao do trabalho pago. Essa questao e 
vista de forma racional, muitas vezes planejada e configurada nas estrategias organizativas da 

famflia. 

Embora a grande fonte de comercializayao do assentamento encontre-se no algodao e 

no Ieite, os hortifrutigranjeiros produzidos, principalmente para o consumo domestico, entram 

tambem no rol dos produtos comercializaveis, da mesma forma que algumas familias se 

especializam, em determinadas safras, no cultivo de produtos especificos, como a banana, a 

uva, ou mesmo o peixe. Mas sao produtos que enfrentam sempre problemas de 

comercializayao, e muitos perdem sua produyao ainda nos pes. lsso caracteriza tanto urn 

despreparo dos produtores, como a falta de assistencia tecnica ou de discussao e articulayao 

par parte da associayao, pais esta poderia engajar-se de forma mais concreta na soluyao de 

problemas tao prementes, como o da comercializayao, enfrentados pelos assentados, 

ressaltando-se a falta de uma estrutura organizativa (que poderia tambem ser 

operacionalizada pela associayao) que permitisse a discussao e busca de soluyoes para 

esses problemas. Nao sem razao, essa questao e a principal reclamayao dos entrevistados 

com relayao as dificuldades que enfrentam. 

A utilizayao da produyao de subsistencia pode ser considerada como urn fator de 

especificidade da unidade de produyao familiar, pautada na diversificayao das culturas 

produzidas, diversificayao essa encontrada tambem na produyao para comercializayao, 

garantindo a sobrevivencia da familia em situayoes de risco e urn rendimento em periodos de 

safras diferenciadas, minimizando os riscos econ6micos da monocultura, alem de assegurar a 

alimentayao diaria do grupo domestico. 0 autoconsumo e considerado como uma estrategia 

fundamental de sobrevivencia e permanencia das familias nas propriedades, uma vez que a 

renda monetaria e bastante baixa. 

Afirmar que o autoconsumo e uma das bases fundamentais para a manutenyao dessa 

categoria e quase uma tautologia. Par mais que alguns setores tentem desviar a atenyao de 

sua importancia, trazendo para o debate a discussao sabre a considerayao de sua pratica 

como renda ou nao, o fato e que sem contar com essa possibilidade, a hist6ria, desde o 

campones tradicional europeu ate o produtor familiar moderno ou nao, teria sido escrita de 

uma outra forma ao Iongo de sua existencia. Separar desse produtor a possibilidade do 
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autoconsumo seria o mesmo que menosprezar a importancia do trabalho familiar ou seu 

acesso a terra. Quando se observa a produ<;:ao apresentada de alguns cultivos e seu nivel de 

comercializa<;:ao, compreende-se imediatamente o empenho e esfor<;:o da mao-de-obra familiar 

dispensada na sua produ<;:ao: sao esses cultivos que afian<;:am ao grupo domestico sua 

sobrevivencia sob quaisquer flutua<;:oes que possam ocorrer na comercializa<;:ao de seus 

cultivos de sustenta<;:ao, no caso aqui analisado, o algodao e o Ieite. Tanto as familias que 

desempenham urn certo esfor<;:o produtivo no sentido de levar adiante seu projeto de 

reprodu<;:ao patrominial/familiar, como as familias que se baseiam principalmente na 

reprodu<;:ao essencialmente do grupo domestico, vem na possibilidade do autoconsumo uma 

fonte segura de alimenta<;:ao da familia, malgrado as agruras que tenham muitas vezes que 

passar com uma safra ruim. Visto dessa forma, encontra-se o autoconsumo como uma das 

principais estrategias de sobrevivencia e permanencia do grupo na propriedade. 

No processo de tomadas de decisao, foram observadas algumas atividades coletivas 

que influenciam nas tomadas de decisao relacionadas a familia e as experiencias de 

organiza<;:ao (comissoes, associa<;:ao, cooperativa), demonstrando certa representatividade da 

associayao no universe das tomadas de decisao das familias. Muitos dos problemas 

enfrentados pelos assentados poderiam ser resolvidos na base de uma organizayao coletiva 

forte, de maiores discussoes e praticas levadas adiante pela associa<;:ao, posto que um de 

seus principais papeis e o de fortalecer as possibilidades de comercializa<;:ao dos assentados e 

lhes assegurar uma maier gama de escolhas e poder de negocia<;:ao, diretamente, sem 

intermediaries, alem de se responsabilizar pelas negocia<;:oes oficiais referentes ao credito. 

Nesse sentido, observou-se uma falha nesse papel, conquanto a associa<;:ao, muitas vezes 

interlocutora entre os assentados e os 6rgaos de assistencia tecnica, por exemplo, deixa muito 

a desejar. Se no inicio das atividades do assentamento, a participa<;:ao e engajamento dos 

assentados era bastante forte, uma vez obtidas as reivindica<;:oes, registra-se uma 

acomoda<;:ao, tanto das lideran<;:as como dos pr6prios assentados. Considera-se ainda as 

divergencias politicas, os grupos contraries, os conflitos internes, disputa pelo poder, falta de 

discussao politica sobre o papel das lideran<;:as, a necessidade de mudan<;:as das mesmas, 

sendo que algumas estao a frente da associa<;:ao desde o inicio da mobiliza<;:ao pelo 

assentamento, ou seja, quase catorze anos, perpetuando assim uma forma de comodismo por 

parte dos assentados e paternalismo por parte das lideran<;:as, uma vez que tomaram para si 

a tarefa de encabe<;:ar toda e qualquer reivindica<;:ao que seja, como se fossem os unicos 

aptos a defenderem os direitos dos assentados. Coloca-se ainda, nesse sentido, a forte 

representa<;:ao do poder do discurso pelas lideranyas que detem certa formayao escolar ou 
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mesmo academica que ajuda a perpetua-las quase inquestionavelmente no poder. Nao se 

trata de negar-lhes seu relevante papel no decorrer da forma9ao do assentamento e de 

conquistas ao Iongo desse perfodo, no entanto, a "reciclagem" das lideran9as faz parte da 

sistematica de amadurecimento politico da associayao. 

E justa mente nessa parte, a do coletivo, das experiencias de organiza9ao apreendidas 

nos a nos de luta, que deveria se esperar um maior fortalecimento por parte dos assentados, 

pois sua pratica se desenvolveu no locus da discussao, do engajamento, da politica, da 

reivindica9ao, do exercfcio das reunioes e discussoes, das decisoes tomadas coletivamente e 

democraticamente em assembleias. lsso encontra-se hoje um pouco dilufda nos lotes 

individuais, naquela perpetua9ao do produtor, sua familia e sua parcela. 

Ja as tomadas de decisoes no quadro familiar, sao feitas no sentido de administrar o 

lote com a finalidade de permanecerem na terra. No nfvel das decisoes familiares, alem da 

op9ao pela gestao individual em oposi9ao ao coletivo, e o grupo familiar que decide o que 

produzir no seu quintal, ficando essa distin9ao do individual reafirmada no que se refere a 

manuten9ao da familia no sentido do autoconsumo, o mesmo valendo para a cria9ao dos 

animais, reafirmando um forte "individualismo coletivo", na delimita9ao do "nosso", enquanto 

patrimonio familiar (como foi colocado na discussao te6rica do trabalho, essa atitude 

caracteriza o campones analisado por Tepicht (1973), visto como possuidor de uma dupla 

marca em que se observa, por um lado, um forte individualismo em rela9ao ao exterior -

"aquele dos outros" - e de um coletivismo interno rigoroso, uma vez que tudo que e realizado 

no lote tem como preocupa9ao primeira a manuten9ao e bem estar do grupo domestico ou no 

interesse da pequena empresa familiar). 

A gestao pautada sobre a divisao de tarefas do grupo familiar, onde cada membro e 

levado a desempenhar determinadas fun96es especfficas, de acordo com sua capacidade, 

habilidade, disponibilidade (como as crian9as e adolescentes, por exemplo, que dividem as 

tarefas no lote com o trabalho escolar, alem de realizarem tarefas mais !eves, de acordo com 

sua idade e capacidade ffsica - esse ultimo item valendo tambem para as pessoas idosas), e 

observada na separa9ao entre o trabalho domestico - a lida na casa e quintal - e o trabalho 

produtivo - a lida na ro9a - sendo que as mulheres participam nas duas esferas e os homens 

somente na do trabalho na roya. Mesmo assim, determinadas atividades na lavoura e manejo 

de certos animais fica preponderantemente nas maos masculinas. 0 que ficou nftido na 

analise e que a divisiio sexual do trabalho segue a divisiio das tarefas que envolvem 

transa96es monetarias e as que niio envolvem (a valorizayiio das atividades que envolvem 

dinheiro, em contraposi91io a desvaloriza91io do trabalho que niio gera renda nem tem rela91io 
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direta com o dinheiro), ficando os homens encarregados das atividades, como ir a banco, 

receber dinheiro, ou com a parte especificamente tecnica da gestae, como o contato com os 

tecnicos. Ha, no entanto, aquelas assumidas, na maioria das vezes, pelo casal, em comum 

acordo, mas configuram-se muito mais no ambito das decisoes do que das tarefas 

propriamente ditas, como aplicagoes do credito oficial, investimento na casa e/ou na 

propriedade, reposigao des meios de produgao, compras domesticas e de animais, etc., da 

mesma forma que e o casal que participa das reunioes da associagao. 

Uma outra estrategia de sobrevivencia observada refere-se a pratica da pluriatividade, 

analisada aqui nao como algo particularmente novo, mas que obteve urn novo status nesse 

meio. Mesmo se for langado urn olhar sobre a hist6ria das populagoes rurais, isso nos revela 

que sempre realizaram atividades nao ligadas ao mundo agricola, como uma forma de 

sobrevivencia. Considerando-se a impossibilidade de aquisigao da maioria de seus produtos 

de usc no mercado, bern como da reposigao de certos meios de produgao tambem via 

mercado, os camponeses, desde os tempos mais remotes, eram tambem artesaos, movidos 

muito mais per suas necessidades do que para dar vazao as suas habilidades artisticas 

uustamente o que e hoje valorizado). Essas tarefas, masculinas e femininas, eram 

executadas, na Europa, principalmente nos rigorosos meses de inverno, quando os servigos 

externos seguiam urn ritmo mais brando e passavam entao a desempenhar trabalhos no 

interior das casas, como as atividades manufatureiras. Vern de Mendras a afirmagao de que a 

pluriatividade e urn trago hist6rico permanente e caracteristico de todas as sociedades rurais, 

nao havendo nenhuma puramente agricola, sempre se fazendo urn pouco de tude no campo. 

E justamente nesse ponte que esse tipo de ocupagao hist6rica na vida das sociedades rurais 

ganha urn novo destaque: seu exercicio a partir de uma nova situagao, de integral(iio ao 

mercado. Foi colocada no Capitulo Tres a incorporagao da atividade artesanal como valor de 

troca, saindo da esfera do valor de usc. Mas nao e somente o artesanato que esta passando 

per essa mudanga de enfoque: outras atividades, identificadas com o mundo urbane, estao 

convivendo no mundo rural e, mais que isso, contribuindo para gerar renda nesse meio. 

Embora encontrada de maneira muito mais acanhada do que foi imaginado no inicio da 

pesquisa, a presenga da pluriatividade serviu como uma maneira de se discutir como essa 

realidade insere-se pouco a pouco no quadro des assentamentos, pois pensar a diversificagao 

das atividades agricolas e nao agricolas e repensar a produgao nesse contexte e sob urn outre 

angulo, buscando urn modele alternative para a reprodugao social das familias assentadas. A 

discussao acerca do futuro des assentados, pautado, em parte, sobre a pluriatividade, deve 

ser vista de forma objetiva e nao como urn fate esporadico, mas como uma realidade que se 
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mostra de forma cada vez mais impositiva de sobrevivencia no meio rural. Buscar na 

pluriatividade urn meio - complementar ou principal - de sobrevivencia e, dessa forma, 

permanecer na terra, deve ser analisado de modo positive, uma vez que os assentados 

procuram estrategias de reproduyao social alternativas para nao precisarem deixar o 

assentamento. Sua existencia deve ser vista, inclusive, como uma forma de se pensar na 

necessidade de buscar politicas publicas diferenciadas para o setor, levando em considera<;:ao 

a absor<;:ao de potencialidades existentes dentro do assentamento, mesmo que voltadas para 

outros setores que o nao agricola. 

A grande maioria des entrevistados teve na agricultura sua principal fonte de atividade, 

como arrendatarios, parceiros, meeiros, posseiros, empregados rurais ou mesmo proprietaries, 

alem de a maioria deles ser filhos de agricultores. lsso talvez possa ser urn des fatores que 

explique o nao engajamento de forma sistematica des assentados em atividades que escapem 

da esfera agricola, uma vez que sua habilidade esteja fortemente amparada na capacita<;:ao 

agropecuaria. No entanto, as observa<;:oes empiricas mostram que uma parcela des 

assentados, justamente aquela onde o projeto de futuro familiar e a reprodu<;:ao social do 

grupo domestico encontram-se aliados a reprodu<;:ao da propriedade, dirige-se, ainda que em 

passes timidos, em dire<;:ao a pluriatividade como forma de suprir o vacuo deixado pela 

agricultura. lsso significa que aquela ainda e praticada como urn paliativo, como a busca de 

outras formas de aquisiyao monetaria, de forma complementar as atividades agricolas, 

encampando estas ultimas o Iugar principal do processo produtivo do assentamento. 

Naturalmente que muitos outros fatores concorrem para a efetiva<;:ao dessa pratica entre os 

que a desenvolvem, como foi colocado no Capitulo Seis, como os fatores externos a familia e 

ao assentamento, levando-se ainda em conta os fatores mais subjetivos que cada familia tern 

ao pratica-la, como urn grau de exigemcia monetaria maier, par exemplo. Ainda que incipiente, 

os que praticam a pluriatividade afirmam que essa atividade lhes confere uma forma mais 

confortavel de permanencia no assentamento, pais e atraves da renda nao agricola que 

adquirem alguns equipamentos extras para a casa e para a propriedade que nao poderiam 

obter de outra forma, ou seja, essa renda concorre para a possibilidade de urn maier conferta 

e bern estar das familias. E tambem bastante nitida a tranqOilidade com que analisam a 

pluriatividade, seja do ponte de vista des que a praticam, seja do ponte de vista des que nao a 

praticam (par nao se sentirem hiibeis ou habilitados o suficiente para enveredar par caminhos 

desconhecidos do nao agricola) mas gostariam de faze-lo. 0 fate de que uma porcentagem 

des assentados mostrou interesse de que seus filhos pudessem exercer outras atividades fora 

do ambito agricola, parece mostrar urn certo descontentamento ou inseguran<;:a com rela<;:ao a 
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produ9iio agricola. Assim, o empenho dado ao setor educative mostrou-se como uma outra via 

pela qual os assentados direcionam suas estrategias de reprodu9iio social. A importancia 

dada a escola evidencia a preocupa9iio das familias com o futuro dos filhos e, mesmo quando 

a vontade e para a fixa9iio deles na terra, niio descartam a vontade que tem de que estudem 

o maximo possivel, sendo a educa9ao e a profissionaliza9ao dos filhos vistas como estrategias 

de reprodu9ao social das familias assentadas. A importancia dada a escola reflete a 

preocupa9iio constante com a escolariza9iio dos filhos e o desejo de um direcionamento 

profissional. As crian9as, embora muitas desempenhem tarefas agricolas junto aos pais, tem 

um espa9o do seu dia reservado a dedica9ao escolar, o que levam muito a serio, tanto as 

crian9as como os pais. 

A grande maioria dos assentados e casada, e o grupo domestico e composto pelo 

casal e filhos pequenos, na grande parte, e em algumas situa96es, dos pais do casal ou de um 

dos conjuges, cunhados e cunhadas, sobrinhos e agregados. Tal extensao foi localizada 

somente em uma das familias entrevistadas, sendo o mais comum o grupo constituido pelo 

casal e os filhos. A configura9ao estrutural da familia retrata de forma clara o projeto familiar e 

como os assentados investem em leva-lo adiante. Faz parte tambem desse projeto a 

planifica9ao para o futuro relativa a sucessao. A propriedade toma sentido de patrimonio a ser 

legado aos filhos, corroborando a analise sobre as familias que empreendem, no 

assentamento, um projeto de vida familiar que comporta tanto a reprodu9ao familiar como do 

patrimonio, um patrimonio conquistado. 

0 processo de sucessao e baseado em uma forma de distribui9iio igualitaria entre 

homens e mulheres, prevalecendo o desejo de que os filhos possam continuar o trabalho dos 

pais na terra (mesmo que tenham outra profissao, nao descartam a possibilidade de que os 

filhos mantenham o vinculo como assentamento). 

A vida social da comunidade assentada apresenta-se de forma a privilegiar, em 

primeira instancia, os la9os familiares e de parentesco, passando depois para os de vizinhan9a 

e amizade. Nao e por acaso que uma grande parte dos entrevistados afirmou estarem seus 

melhores amigos vivendo nos Joles vizinhos. Depois do grupo domestico, sao os vizinhos as 

pessoas com quem mais tem contanto, tomando-se muitas vezes, os melhores amigos da 

familia. Dada a grande dimensao do assentamento, a relativamente pouca mobilidade dos 

moradores, as dificuldades de transporte e a grande distancia entre os Joles, esse fato nao 

surpreende. Ou seja, a vida social reflete, de certa forma, a configura9ao espacial do 

assentamento, uma vez que os residentes de uma extremidade mantem mais contato com 

seus vizinhos do que com 'OS do outro extreme. Mas hii os que se movimentam por toda a 
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area, mantendo a rede de sociabilidade, mas sao menos freqOentes do que a primeira 

situal(ao. Os vinculos de amizade, compadrio e parentesco reforl(am lal(os adquiridos no inicio 

da vida coletiva e, mais do que isso, reforl(am os de ajuda mutua, vistos por eles como de 

grande importancia. Esses vinculos sao mantidos atraves de urn convivio estreito, sendo que 

as familias afirmam visitar seus amigos, vizinhos e parentes dentro do assentamento com uma 

frequencia praticamente semanal. Outro tral(o formador de vinculos sociais e de amizade 

observado foi o religioso, pois hii no assentamento grupos que fazem parte de uma mesma 

religiao, passando esta a ser urn elo de ligal(ao mais forte e freqOente entre muitas familias. 

Sobre os indicadores s6cio-econ6micos e aporte tecnol6gico das familias, nao houve 

grandes surpresas, principalmente com relal(ao a esse ultimo. 0 nivel tecnol6gico dos 

assentados acompanha, de certa forma, o observado em outros assentamentos que utilizam 

apoio e assistencia tecnica govemamental, nao se estendendo esse suporte tecnico alem das 

"esferas biisicas·, ou seja, oriental(ao sobre estocagem, rotal(ao de cultura, curva de nivel, 

essa ultima ainda de maneira nao muito acentuada, alem de cuidados com adubal(ao e uso de 

defensives. Esse apoio esbarra em utilizal(6es que requerem uma oriental(ao tecnica mais 

arrojada, alem de uma infra-estrutura financeira mais adequada e mao-de-obra mais 

especializada, como irrigal(ao, construl(ao de tanques de peixes, cria9ao de bicho-da-seda, 

cultivo de uva, alem da comercializal(ao desses produtos - peixes, bicho-da-seda, uva. 

Quanto ao objetivo em rela9ao a terra, no inicio do trabalho pressup6s-se encontrar 

dois tipos de situal(ao: 

a) o da exploral(ao agricola, sobrevivencia somente a partir das estrategias agricolas, ou a 

existencia de urn projeto para a reprodul(ao da exploral(ao agricola familiar; 

b) o da sobrevivencia, e nesse caso, a dedical(ao a outras atividades paralelas as agricolas, 

que garantiriam a sobrevivencia do grupo familiar. 

Contrariamente ao que foi inicialmente imaginado, as conclusoes apontam para uma 

situal(ao diferente: foi observada, na divisao entre as familias ditas mais empreendedoras e 

menos empreendedoras, a seguinte situa9ao: 

Entre as familias mais empreendedoras, o objetivo e o da reprodul(ao da propriedade 

(do patrimonio conquistado), associada a reprodu9ao do grupo familiar, nao a partir apenas 

das estrategias produtivas agricolas, mas podendo tambem lan9ar mao de outras atividades, 

encaminhando mesmo os filhos para isso. Em alguns casos, o trabalho externo dos filhos 

ajuda a levar adiante esse projeto familiar da explora9ao e de reprodu9ao familiar. E 

considerado ainda o fato de que fazem parte desse grupo aqueles que chegaram ao 

assentamento mais capitalizados, podendo investir urn capital extra na propriedade, alem do 
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dinheiro vindo do financiamento do governo. Mas e ressaltado que, como os pr6prios 

assentados apontam, e o melhor gerenciamento do lote o responsavel pala diferenciac;:ao 

desse grupo, sendo isso nada mais nada menos do que a existencia de um projeto de futuro 

familiar, que inclui a reprodugao familiar nao dissociada da reprodugao da propriedade, sendo 

que a ampliagao dessa nao esteja descartada, mesmo que nao no mesmo local, podendo ser 

fora do assentamento. 

Por outro lado, pode-se observar um outro grupo, dentre os menos empreendedores, 

cuja razao principal e a reprodugao do grupo familiar, sendo a propriedade um meio para isso, 

mas nao encontram no quadro da pluriatividade um recurso fundamental para a sobrevivencia. 

Mantem somente na agricultura a base da manutengao do grupo domestico, sendo de grande 

importancia o autoconsumo para essa parcela. Mesmo com relagao a sua postura no 

movimento, nas reunioes e discussoes da associagao, mostram uma atitude menos engajada, 

reafirmando uma situac;:ao descrita por Gaiger (1994), sobre o ethos parcelar (mais 

predominante entre os mais velhos e as mulheres, antigos meeiros e assalariados, que estao 

recentemente - mais ou menos 3 anos - no engajamento politico, e que trabalham de forma 

individual e sem mecanizagao). A falta de um gerenciamento adequado, como apontam os 

assentados para explicarem a diferenciagao, pauta-se na verdade na falta de um projeto para 

a reprodugao da propriedade. Uma vez que o que importa e a reprodugao somente do grupo 

domestico, essa pode dar-se em locais diferenciados, nao precisando estar a familia 

necessariamente ligada ao assentamento. lsso poderia explicar uma das causas da evasao, 

ou da venda dos lotes, ou a nao permanencia de alguns assentados no assentamento, que 

ap6s poucos anos na terra, passaram o lote adiante e voltaram a condigao de assalariados 

rurais. De forma contraria, a forma de examinar a propriedade do ponto de vista patrimonial, 

por outro grupo de assentados, pode explicar a recusa de alguns pelo trabalho coletivo no 

assentamento, pois uma vez caracterizada a produgao coletiva, o aspecto tradicional do 

patrimonio cairia por terra. 

0 aparente desapego a terra de alguns assentados, que deixaram o assentamento 

ap6s curto periodo, pode ser explicado por seu passado de expropriagao e dependencia 

economica, ou ate mesmo de sua trajet6ria "nomade", buscando de regiao em regiao as 

possibilidades de reprodugao da familia. 

Ficar na terra, ve-la como um bem patrimonial, um recurso transmissive!, um legado 

familiar, requer olha-la nao apenas do ponto de vista da construc;:ao de um projeto familiar (nao 

meramente um meio para a sobrevivencia da familia, pois caso contrario, sua sobrevivencia 

poderia se dar em qualquer Iugar), mas tambem de um prop6sito maior, a reprodugao do 
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proprio assentamento. Este e visto por alguns assentados tambem como um projeto, dessa 

vez coletivo, que procuram tornar viavel atraves de certas praticas coletivas, configurando-se 

em estrategias comuns no sentido de alcan9ar um objetivo, que e a garantia de posse e 

permanencia na terra como um patrimonio conquistado. As estrategias coletivas, como a 

Associa9ao e a Cooperativa, permeadas por 16gicas mais empresariais, reafinmam essa 

orienta9ao. Assim, observa-se que para alguns, a 16gica de reprodu9ao familiar (projetos de 

futuro para os filhos, a terra, etc.), nao se sustenta somente na esfera individual, familiar, 

porque s6 faz sentido como parte de um projeto maior, coletivo: o assentamento. A rela9ao 

desses assentados com a terra conquistada deve ser examinada sob formas diferentes, pois 

s6 se explica em uma dupla perspectiva: individual e coletiva. 

Em meio a essa movimenta9ao em torno da fixa9ao no local atraves da elabora9ao de 

estrategias de permanencia e reproduyao social, os assentados buscam caminhos que ora os 

aproximam de um modo de ser ordenado pela tradi9ao (o passado agrario, ao qual todo 

produtor familiar, de uma forma ou de outra, se refere, segundo Lamarche), ora da 

modemidade. A propria ideia de modernidade e marcada por mudan9as, que nesse caso, teve 

inicio na mobiliza9ao e luta pela terra (no sentido das revolu96es, das quais fala Touraine), 

alrnejando um fim comum, um futuro sempre melhor, a busca de liberdade e de justiya, ideal 

este que pode ser encontrado na base do movimento dos sem-terra, na luta dos assentados, 

sendo a inova9ao (em oposi9ao a tradi9ao) constitutiva dessa 16gica. 
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ANEXOS 



ANEXO I 

QUESTIONARIO I 

A) IDENTIFICAI;AO DO BENERCIARIO 

101 -Nome 

1 02 - Data de nascimento 

103- Sexo 

( ) 01 Masculine 

( ) 02 Feminine 

1 04 - Estado Civil 

( ) 01 solteiro 

( ) 02 casado 

( ) 03 amigado_. 

( ) 04 separado 

( ) 05 desquitado 

( ) 06 divorciado 

) 07 viuvo 

105 - Naturalidade 

106- Numero de dependentes 

( ) 01 ate 2 

) 02 3 a 5 

( ) 03 6 a 8 

( )048a10 

( ) 05 acima de 10 

B) SITUAI;AO ANTERIOR AO ASSENTAMENTO 

107- Em que cidade (municipio) vivia antes de vir para o assentamento? 



1 08 -Que atividade exercia antes de vir para o assentamento? 

( ) 01 assalariado urbano perrnanente 

( ) 02 assalariado urbano temponirio 

( ) 03 assalariado rural perrnanente 

( ) 04 assalariado rural temporario 

( ) 05 trabalhador autonomo urbano 

( ) 06 proprietario 

( ) 07 arrendatario 

) 08 parceiro/meeiro 

( ) 09 posseiro 

1 09 - Ja exerceu alguma atividade como produtor rural? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questao 111) 

110 - Qual era sua condic;:aci como produtor rural? 

(No caso de ter exercido mais de uma atividade, anotar na opyao "outro" e 

especificar). 

) 01 proprietario 

( ) 02 arrendatario 

( ) 03 parceiro/meeiro 

) 04 posseiro 

) 05 mao-de-obra familiar sem remunerac;:ao 

( ) 98 outra ( especificar) _______ _ 

111 - Ja esteve em algum acampamento antes de vir para o assentamento? 

( ) 01 sim 

) 02 nao (ir para a questao 113) 
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112- Qual? 

a)Nome do acampamento b) municipio c) estado d) periodo 

de I a I 

de I a I 

de I a I 

113 - Ja esteve em alguma ocupa~ao antes de vir para o assentamento? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questao 115) 

114- Qual? 

a) nome da ocupa9ao b) municipio c) estado 

.... -
115 - Como soube da possibilidade deter terra? 

( ) 01 atraves do sindicato 

( ) 02 atraves do MST 

( ) 03 atraves de amigos 

d) periodo 

de I a I 

de I a I 

de I a I 

( ) 04 atraves dos veiculos de comunica~ao (radio, tv, jomais, revistas) 

( ) 05 atraves de politicos 

( ) 06 atraves da igreja 

( ) 98 outros (especificar) _______ _ 

116 - Antes de ingressar no movimento pela posse da terra participou de algum 

tipo de associagao? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questao 118) 

117- Qual? 

(assinale uma ou mais, se foro caso) 
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( ) 01 Movimento dos Agricultores sem Terra 

( ) 02 Sindicato dos trabalhadores rurais 

( ) 03 Comunidades Eclesiais de Base - CEBs 

( ) 04 Associa9ao de Produtores 

( ) 05 Cooperativa 

( ) 98 outra (especificar) _____ _ 

C) NO ASSENTAMENTO 

118 - Ha quanto tempo esta no local? 

( ) 01 ha menos de um ano 

( ) 02 de 1 a 2 anos 

( ) 03 de 2 a 4 anos 

( ) 04 de 4 a 6 anos 

) 05 de 6 a 8 anos 

) 06 de 8 a 10 anos 

( ) 07 mais de 10 anos 

119 - 0 Sr. participa de algum movimento ou grupo fora do assentamento? 

) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questao 121) 

120- Qual? 

( ) 01 cooperativa 

) 02 Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

) 03 Associa9ao de Pequenos Produtores 

) 04 MST 

( ) 05 Pastoral da Terra 

( ) 06 Partido Politico 

) 98 outros (especificar) _______ _ 

121 - Qual a razao deter vindo para o assentamento? 
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(assinalar mais de um, se foro caso) 

( ) 01 tugir do desemprego 

( ) 02 fugir do assalariamento 

( ) 03 pela possibilidade de ter terra 

( ) 04 para realizar um sonho, o de ser agricultor 

( ) 05 para tentar garantir um futuro melhor para os filhos 

( ) 06 para recuperar as rafzes agrfcolas 

( ) 07 nao tinha onde morar 

( ) 98 outras (especificar) --------

D) FAMiLIAE TRABALHO NO ASSENTAMENTO 

122- 0 Sr. faz parte da Associayao? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questao 126) 

123- Costuma participar das assembleias? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao 

( ) 03 as vezes 

.... 

124- Qual a sua postura em relayao as reunioes da associayao: 

( ) 01 participante 

( ) 02 nao participante 

( ) 03 discute 

( ) 04 apenas ouve 

( ) 05 veta 

) 06 e coordenador 

125- Sobre as decisoes tomadas a partir da associayao, o Sr.: 

( ) 01 esta totalmente de acordo 

( ) 02 discorda, as vezes 
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) 03 nunca concorda 

) 04 nao faz parte da associa9ao 

126 - Como sao tomadas as decisoes sobre a produ9ao na sua gleba? 

( ) 01 a partir de orienta96es da associa9ao 

( ) 02 dentro da familia, a partir de discussoes com os membros que trabalham 

no lote 

( ) 03 pelo chefe da famflia e a esposa 

) 04 pelo chefe da famflia e os filhos que trabalham 

) 05 somente pelo chefe da famflia 

) 98 outros (especificar) ----------

127- Quantos membros da famflia trabalham na terra? 

( ) 01 somente o chefe da famflia 

) 02 chefe da famflia e a esposa 

) 03 chefe da familiae filhos (ate dois) 

) 04 casal e filho 

( ) 04 casal mais filhos (ate 2) 

( ) 05 casal mais filhos (ate 4) 

) 06 chefe da familiae filhos (ate 4) 

) 98 outros (especificar) ----------

128 - Ha algum membro da famflia que exerce atividades remuneradas fora do 

assentamento? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questao 130) 

129 Que tipo de atividade? 

( ) 01 assalariado rural permanente 

) 02 assalariado rural temporario 

) 03 assalariado urbano permanente 

) 04 assalariado urbano temporario 
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( ) 05 proprietario 

( ) 06 arrendatario 

( ) 07 parceiro/meeiro 

( ) 08 trabafhador urbano autonomo 

( ) 98 outra (especificar) _______ _ 

130 -A renda familiar e proveniente somente do assentamento? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questao 132) 

131 -Qual outro tipo de renda que a familia tem exterior ao assentamento? 

( ) 01 ajuda de fifhos ou parentes que moram fora 

( ) 02 aluguel de algum im6vel na cidade 

( ) 03 renda proveniente de algum comercio informal 

( . ) 98 outros (especificar) --------

132 - Ha participa9ao de membros externos a familia no processo de produ9ao? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questao 135) 

133 - De que tipo? 

( ) 01 trabalhador (s) permanente (s) 

( ) 02 trabalhador (s) assalariado (s) 

134- Em que fase do processo produtivo ele (s) e (sao) contratado (s) 

( ) 01 durante o prepare do solo 

( ) 02 na epoca do plantio ou semeadura 

( ) 03 perfodo de aduba9ao 

( ) 04 durante a colheita 

) 05 cuidam do beneficamento 
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E) MAQUINARIO/ASSISTENCIA TECNICA 

135- Possui maquinas e implementos agrfcolas? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questao 137) 

136 - De que tipo? 

( ) 01 trator 

( ) 02 colhedeira 

( ) 03 arado mecanico 

( ) 04 arado manual 

137- Recebe orientac;:ao Tecnica? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao (ir para a questiio 140) 

138 - De quem? 

( l 01 Tecnicos da EMATER -" -
( ) 02 Tecnicos do INCRA 

( ) 98 outros (especificar) --------

( ) 04 nao recebe orientac;:ao 

139 - A opiniao do tecnico ajuda nas tomadas de decisao sobre a produc;:ao? 

( ) 01 sim 

( ) 02 nao 

140- Ao decidir sobre a produc;:ao, o que pesa na decisao? 

( ) 01 consume familiar 

( ) 02 valor comercial 

( ) 03 facilidade de comercializac;:ao do produto 

( ) 04 melhor adequac;:ao as condic;:oes de clima e solo 

( ) 05 o que exige poucos cuidados 

( ) 06 maior experi€mcia sobre o produto 

( ) 07 mais facilidade de assistemcia 

( ) 08 maier produtividade de acordo com o tamanho da gleba 

) 98 outros (especificar) _______ _ 
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QUESTIONARIO II 

A - LOGICAS FAMILIARES 

A.1 -TERRA -INDICADOR: 0 produtor e sua rela~rao com a terra 

Variaveis Sinteticas: 

- Propriedade fundiaria familiar ou situa~rao fundiaria 

- lmportancia da propriedade 

- Apego a terra 

1 - Se o senhor tivesse alguma economia, em que gastaria? 
( ) 01 investir na repara!(ao ou melhoramento da casa 
( ) 02 investir na repara!(ao da propriedade e reposi!(ao de material 
( ) 03 investir na constru!(ao de cercas e curral 
( ) 04 compra de maquinario e insumos 
( ) 05 compra de mais terra 
( ) 06 compra de algum im6vel na cidade 
( ) 07 compra de gado 
( ) 08 compra de autom6vel 

2 - Seus pais eram agricultores? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

3 - Na sua opiniao, os jovens de hoje se sentem pouco estimulados a continuarem no 
campo? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

4 - Na sua opiniao, qual seria o caminho para melhor estimular o jovem a continuar no 
campo 
( ) 01 ter acesso a melhor conhecimento tecnico 
( ) 02 ter nfvel maier de escolariza!(ao 
( ) 03 receber apoio institucional (financeira e tecnicamente) 
( ) 04 nao sabe 

5 - Para o senhor, para ter sucesso na sua propriedade, e precise: 
a) diversificar a produ!(ao 
( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 mais ou menos importante 
b) investir sempre na propriedade e nos meios de produ!(ao 
( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 mais ou menos importante 
c) ter forma!(ao tecnica 
( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 mais ou menos importante 
d) ter conhecimento da movimenta!(ao dos prel(os no mercado 
( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 mais ou menos importante 
e) ter acesso facilitado para o transporte da mercadoria 
( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 mais ou menos importante 
f) utilizar cada vez mais maquinas e insumos agrfcolas 
( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 mais ou menos importante 
g) fazer parte de uma Associa!(ao de Pequenos Produtores e/ou Cooperativa 
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( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 mais ou menos importante 
h) ter rendas exteriores as rendas do assentamento 
( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 mais ou menos importante 
i) aumentar a propriedade 
( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 rna is ou menos importante 
j) ter uma familia numerosa 
( ) 01 muito importante ( ) 02 pouco importante ( ) 03 mais ou menos importante 

6 - Se o senhor vendesse sua parcela, seria por que razao? 
( ) 01 por que nao tern sucessor ou condi9ao de trabalhar 
( ) 02 para comprar uma propriedade maior em outro Iugar 
( ) 03 para comprar uma casa na cidade 
( ) 04 para ajudar os filhos 
( ) 05 para comprar urn carro 
( ) 06 para saldar dividas 
( ) 07 para mudar de profissao 
( ) 08 nao venderia 

7 - Se o senhor pudesse aumentar sua parcela, como faria? 
( ) 01 comprando mais terra 
( ) 02 alugando mais terra 
( ) 03 se associando a alguem 

8 - Para o senhor, segundo as suas condi9oes, qual a quantidade ideal de terra para 

explorar? 
( ) 01 10 a 20 ha 
( ) 02 21 a 30 ha 
( ) 03 31 a 50 ha 
( ) 04 acima de 50 ha 

9 - 0 senhor pensa que e mesmo necessaria ser proprietario de terra para ser agricultor? 

( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

A.2 - TRABALHO - INDICADOR: Organiza!;iio do trabalho no estabelecimento 

Variavel Sintetica: 

- Membros que trabalham 
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10 - Participa!;ao da Familia no Processo Produtivo 

Preparo do Plantio Aduba- Tratos Col he ita Beneficia Trato de Trato de 
solo gao culturais mento animais anima is 

de de 
grande peque-
parte no POrte 

Pai 

Mae 

Filhos (- de 
14 anos) 

Filhos (+ de 
14 anosl 

Familia Filhas (- de 
14 anos) 

Filhas (+ de 
14 anos) 

ldosos 

Agregados 

Assalariados 

Outros Diaristas 

Troca/serv. 

11 - Participa!;ao da Familia no Trato dos Animais 

Gado Porco Galinha Peixe 

manejo Alimenta manejo Ali menta manejo Alimenta manejo Alimentagao 
gao gao I gao 

Pai 

Mae 

Filhos (- de 
14 anos) 

Filhos (+de 
14 anos) 

Filhas (- de 
14 anos) 

Filhas (+de 
14 anos) 

ldosos 

S- Sempre AV- As Vezes N- Nunca 
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12- Quem realiza as seguintes tarefas· 
Atividades Marido Esposa Casal Filhos Filhas Filhos (as) 

menores 
idosos 

Transayiies 
financeiras 

Transay<ies 
Comerciais 

Reuniao cl 
tecnicos 

Reuniao na 
associacao 
Compras de 
alimentos 

Compra de 
equipamen 
tos e 
insumos 

Trabalho na 
lavoura 

Tratar da 
criac;ao 

I (gado/suino) 

Cuidar das 
I Qalinhas 

Cozinhar 

Limpar casa 
e Quintal 

Cuidar de 
criancas e 
idosos 

Lavar e 
passar roupa 

Tempo de 
trabalho 
medic anual 
dispensado a 
explorac;ao 
aQricola 

A.3 - REPRODUCAO FAMILIAR DO ESTABELECIMENTO - INDICADOR: Avaliar as 

fun~oes familiares na reprodu~iio do estabelecimento e as estrategias 
implementadas para satisfaze-la. 

Variaveis Sinteticas: 

- Situa~iio profissional dos filhos; 

- Desejos profissionais dos pais para os filhos (profissiio agricola/niio agricola) 
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Pluriatividade: 

13 -Atividades e rendas externas da familia 
Tempo Entre Tempo Renda Outras 
integral tempo parcial media fontes de 
(1) integrale (1) anual rend a 

parcial (1) anuais 
(2) 

Chefe da 
familia 

Conjuge 

Filhos 

Outros 
-( 1 ) responder sm ou nao 

(2) pensao, aposentadoria, seguro desemprego, outros 

14- Qual a origem da renda familiar? (Salaries Minimos) 

Sa Iarios menos 0,5 a 1a2 2a3 3a4 4a5 5a6 
Minimos de0,5 1 

Rend as 
aQricolas 

Rendas 
nao 
agricolas 

i (extema) 

Renda 
nao 
agricola 

. (intema) 

Aposenta 
doria 

Aluguel, 
ajuda de 
filhoslpa-
rentes 

Rend as 
nao 
regulares 

Renda 
familiar 
total 

15- Quale a principal renda agricola da propriedade? 

( ) 01 comercializac;:ao de cere a is 

( ) 02 comercializac;:ao de hortalic;:as 

( ) 03 comercializac;:ao de frutas 

( ) 04 comercializac;:ao de algodao 

( ) 04 comercializac;:ao de semente de capim 

( ) 05 gado leiteiro 

( ) 06 gado de corte 

( ) 07 frango 

( ) 08 suinos 

5 

6a7 

Utilizagao dessas rendas 
(1) 

I pessoal familiar ropried. 

7a8 8a9 9 a acima Tot 
10 de 10 al 
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16- Por que o senhor nao exerce atividades nao agricolas? 

( ) 01 nao acha necessaria 
( ) 02 nao quer 

( ) 03 nao sabe o que poderia fazer ah3m das atividades agricolas 
( ) 04 nao tern condi96es 

17 -Qual e a principal renda nao agricola da propriedade? (por atividade) 

( ) 01 comercio 

( ) 02 artesanato 
( ) 03 professor 
( ) 04 costureira 

( ) 05 cozinheira 
( ) 06 pedreiro 

( ) 07 servi9o publico 

( ) 08 empregada domestica/diarista 

18- Com rela9ao as atividades nao agricolas, o senhor: 

( ) 01 acha normal seu exercicio 

( ) 02 nao acha normal 

19- Por que o senhor exerce atividades nao agricolas? 

( ) 01 porque e a principal fonte de renda da familia 
( ) 02 porque precisa para complementar a renda da familia 
( ) 03 porque e a unica sa ida para continuar na terra 

20 - Acha que o exercicio das atividades nao agricolas e/seria o ideal na sua situa9ao? 

( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

21 - Se pudesse escolher, o senhor preferiria 

( ) 01 ficar somente com as atividades agricolas 
( ) 02 acha normal exercer outras atividades paralelas 

22 - Com rela9ao ao futuro dos seus filhos, o senhor preferiria 

( ) 01 que continuassem a exercer somente atividades agricolas 
( ) 02 que pudessem conciliar as atividades agricolas com as nao agricolas 

23 - Na sua familia, a renda nao agricola e considerada como: 

( ) 01 complementar 
( ) 02 principal 

24 - 0 senhor pode calcular, em termos de %, como ficariam seus rendimentos sem as 

atividades nao agricolas? 
( ) 01 menos de 10% 
( ) 02 entre me nos 1 0 e 20% 

( ) 03 entre menos 20 e 30% 

( ) 04 entre menos de 30 e 40% 
( ) 05 entre menos 40 e 50% 

( )06 acima de 50% 
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25 • 0 que o senhor pensa sobre as atividades nao agrfcolas: 
( ) 01 sao essenciais para a sobrevivencia da familia 
( ) 02 sem elas, o rendimento familiar fica alterado em mais de 50% 
( ) 03 sem elas, o rendimento familiar fica alterado em menos de 50% 
( ) 04 nao altera muito o rendimento familiar 

26 . A partir das atividades nao agricolas, o senhor notou alguma alteragao no nivel de 

vida familiar? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

27 • Se sim, em que sentido? 
( ) 01 a familia passou a adquirir bens para melhorar o conforto da casa 
( ) 02 a familia passou a investir mais na propriedade 
( ) 03 a familia comegou a poupar dinheiro 
( ) 04 a familia passou a ter mais lazer 
( ) 05 a familia passou a se alimentar melhor 

28 . Com a possivel emancipagao do assentamento, sem a ajuda sistematica por parte 
do Govemo, o senhor considera que as atividades nao agricolas, realizadas 
paralelamente as agricolas, sao uma saida rentavel para a permanencia da familia na 

terra? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

29 · Em que o senhor investe a renda nao agricola? 
( ) 01 aquisigao de im6vel 
( ) 02 em benfeitorias na propriedade (cercas, curral, pocilga, galinheiro) 
( ) 03 em melhoramentos na casa 
( ) 05 em maquinario e insumos agrfcolas 
( ) 06 compra de autom6vel 
( ) 07 poupanga 
( ) 08 ajuda filhos e/ou parentes que estao fora 
( ) 09 despesas pessoais 
( ) 10 sustento da familia 

Projeto educativo e profissionalizacao dos filhos: 

30 · 0 senhor tern filhos na idade escolar? 

( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

31 . Quantos? 

32 · 0 senhor acha importante os filhos irem a escola? 

( ) 01 sim 
( ) 02 nao 
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33 - Ate quando pretende que seus filhos estudem? 
( ) 01 ate completarem o 1 o grau 
( ) 02 ate completarem o 2° grau 
( ) 03 ate comletarem urn curso profissionalizante 
( ) 04 ate completarem urn curso universitario 

34 - Onde e com quem ficam as crian9as em idade nao escolar quando os pais estao 
trabalhando? 
( ) 01 sozinhos 
( ) 02 acompanham os pais no trabalho 
( ) 03 com irmaos mais velhos 
( ) 04 com vizinhos/parentes 

35 -Com que idade as crian98s come9am a ajudar os pais na ro9a? 
( ) 01 antes dos 7 a nos 
( ) 02 a partir de 7 anos 
( ) 03 entre 8 e 9 a nos 
( ) 04 entre 1 0 e 11 a nos 
( ) 05 acima de 11 anos 

36 - 0 que o senhor pensa sobre o investimento em escolas (amplia9ao, melhoramento 
das instala91ies, aumento das salas de aula) dentro do assentamento: 
( ) 01 importante e necessaria 
( ) 02 o dinheiro poderia ter sido investido em outras instala91ies 
( ) 03 tanto faz 

37 - 0 senhor preferiria que seus filhos (homens): 
( ) 01 continuassem na terra 
( ) 02 ou fossem para a cidade 
( ) 03 tanto faz 

38 - E para as filhas? 
( ) 01 continuassem na terra 
( ) 02 fossem para a cidade 
( ) 03 tanto faz 

39 -Qual profissao que o senhor gostaria que seus filhos (homens) tivessem 

( ) 01 agricultor 
( ) 02 comerciante ou artesao 
( ) 03 engenheiro, agronomo ou tecnico 
( ) 04 profissionalliberal (advogado, medico ... ) 
( ) 05 professor ou funcionario publico 
( ) 06 operario ou empregado 
( ) 07 padre 
( ) 08 nao sabe 

40 - E para as filhas? 
( ) 01 agricultora 
( ) 02 comerciante ou artesa 
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( ) 03 engenheira, agronoma, tecnica 
( ) 04 profissionalliberal (advogada, medica ... ) 
( ) 05 professors, funcionaria publica ... ) 
( ) 06 operaria, empregada 
( ) 07 freira 
( ) 08 nao sabe 

41 - 0 senhor pensa que hoje e melhor para seus filhos (homens) 
( ) 01 estudar e encontrar um trabalho rapidamente 
( ) 02 estudar o maximo que puder 
( ) 03 estudar e trabalhar na terra 

42 - E para as filhas 
( ) 01 estudar e encontrar um trabalho rapidamente 
( ) 02 estudar maximo que puder 
( ) 03 estudar e trabalhar na terra 
( ) 04 se casar 

43 - Para o senhor, a propriedade e um patrimonio que quer transmitir para os filhos? 
( ) 01 sim 
()02nao 

44- 0 senhor tem sucessor? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

45 - 0 senhor ja pensou em como organizar a sucessao da propriedade? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

46 - Com relagao a sucessao da propriedade, como o senhor fara? 
( ) 01 sera igualitaria para homens e mulheres 
( ) 02 somente os homens herdarao, havendo uma compensayao para as mulheres 
( ) 03 somente os homens herdarao, sem compensagao para as mulheres 
( ) 04 somente o filho mais velho herdara 
( ) 05 somente as filhas herdarao 
( ) 06 nao tem sucessor 
( ) 07 ainda nao decidiu 

47 - Quando seus filhos forem mais velhos, querem que eles se preparem para trabalhar 
na terra? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 
47 - Na opiniao do senhor, qual o numero ideal de filhos por familia: 
( ) 01 nenhum 
( ) 02 1 a 2 
( ) 03 3 a 4 
( )045a6 
( ) 05 mais de 7 
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48 · Para os filhos (as) que se casam, o senhor pensa que o ideal seria 
( ) 01 viver na mesma casa que os pais 
( ) 02 viver no mesmo lote, mas em outra casa 
( ) 03 viver em outro lote, mas dentro do assentamento 
( ) 04 viver na cidade 

49 · No caso da sua familia, 
( ) 01 todos residem na mesma casa 
( ) 02 ha os que residem no mesmo lote, mas em outra (s) casa (s) 
( ) 03 filhos casados deixaram o lote 
( ) 04 vivem no lote pais, av6s e tios 

50 · Na sua propriedade, cada membro da familia exerce uma atividade especifica? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

51 · Como sao divididas as tarefas? por sexo? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

52 - Para o senhor, as duas situagoes acima: 
( ) 01 devem ficar como esta 
( ) 02 acha que deve mudar 

8 - DEPENDENCIA 

8.1 • DEPENDENCIA TECNOLOGICA· INDICADOR: Classificar os estabelecimentos 

de acordo com seu grau de intensifica~;ao 

Variaveis Sinteticas: 

• Utiliza~;ao das terras (terras incultas, aradas, pastos permanentes e artificiais) 

• Produtividades fisicas vegetais e animais por hectare 

- Grau de mecaniza~;ao 

- Tecnicas de produ~;ao utilizadas 

53 - 0 senhor possui: 
( ) 01 trator 
( ) 02 semeadeira 
( ) 03 colheitadeira 
( ) 04 arado 
( ) 05 carroga 
( ) 06 caminhao/camionete 
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54 -Como e distribuido o uso da terra· hectares 
area de vegeta~o natural - mala 

area de veQeta~o natural - alterada 

area desmatada 

. pasta olantado 
solo exposto 

camPO natural 

area de preserva~o 

lavouras temoorarias 

Po mar 

Horta 

Benfettorias 

Tecnicas de produ~iio utilizadas: 

55 - 0 senhor pratica varias culturas ao mesmo tempo dentro do lote? 
( ) 01 sim 
( ) 02 niio 

56 - 0 senhor pratica a estocagem de produtos? (em paiois, silos) 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

57 - 0 senhor faz rotagiio de culturas? 

( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

58 - 0 senhor faz curva de nivel? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

59 - 0 senhor faz irrigagao? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

8.2 • DEPENDENCIA DO MERCADO - INDICADOR: Avaliar o grau de dependencia do 

produtor em rela~iio ao mercado (identificar o grau de participa~iio dos produtores 

na sociedade de consume) 

Variaveis Sinteticas: 

- Dependencia alimentar (autoconsumo e despesas alimentares) 

- lmportiincia da produ~iio agricola vend ida 
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60 - Producao Vegetal 
Produto Produgao total 

anual 

Arroz ha kg sc pes 

Feijao 

Milho 

Mandioca 

Cana-de-acucar 

Cafe 

Batata 

Bergelim 

Algodao 

Alface 

Cenoura 

Repelho 

Beterraba 

Couve 

Tomate 

Horticultura 

Fruticultura 

• VD -Venda D1reta 
EP - Empresa Privada 
A- Associagao 
AI - Agroindustria 

c -Cooperativa 

61 - Producao Animal (anual) 

Anima is 

Gado (Ieite e corte) 

Sui nos 

Equines 

Galin has 

Outros 

62 - Produtos: 

( ) 01 Leite 

Produyao total 

( ) 02 Queijos/Requeijao 

( ) 03 Doces/Compotas 

( ) 04 Pimentas curtidas 

( ) 05 Manteiga 

( ) 06 Ovos 

( ) 07 Farinha (milho e mandioca) 

( ) 08 Polvilho 

( ) 09 Fuba 

Autoconsumo Comercializayao Forma de 
comercializayao* 

ha kg sc pes ha kg sc pes 

Autoconsumo Comercializayao Quantidade 
adquirida no Utimo 

ano 

8.3 - DEPENDENCIA FINANCEIRA: INDICADOR: Situacao do Produtor em relacao a 
dependencia financeira. 

Variaveis Sinteticas: 

- Recurso ao emprestimo 

- Grau de endividamento 
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• lmportancia que OS produtores dao a utiliza!;iiO de credito para desenvolver 0 

estabelecimento 

65 - e.2) Familia e vida social local 

66 - 0 senhor mantem rela~oes de amizade com seus vizinhos? 

( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

67- Que tipo de rela~ao, ah§m de amizade, o senhor mantem com seus vizinhos: 

( ) 01 social 
( ) 02 de trabalho 
( ) 03 politica 

68 - 0 senhor esta satisfeito com essas rela~oes? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

69 - Os melhores amigos da familia habitam: 
( ) 01 dentro do assentamento, nos lotes vizinhos 
( ) 02 dentro do assentamento, em lotes distantes 
( ) 03 fora do assentamento, em fazendas vizinhas 
( ) 04 na cidade 

70 - Costuma visita-los com freqOencia (uma vez por semana)? 

( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

71 - Costumam discutir problemas do lote (produ~ao, comercializa~o) com seus 
vizinhos? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

72 - Se houver algum problema de doen~a com sua familia, sabe se pode contar com 

seus vizinhos? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 
73 - 0 senhor costuma participar de algum culto religioso na cidade? 

( ) 01 sim 
( ) 02 nao 

74- Costuma freqOentar a cidade nos fins de semana para algum lazer, manifesta~oes 

ou festas locais? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 
75- 0 senhor e sua familia saem com freqOencia do assentamento para atividades de 

lazer? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 
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76 - Como o senhor se posiciona em relat;:ao a seguinte situat;:ao: 
a) o Sr., no assentamento, em relat;:ao aos pequenos agricultores em geral 

+ 
b) os pequenos agricultores em geral 

+ 

77 -Depois de 12 anos no assentamento, como analisam sua situat;:ao atual: 
( ) 01 estao satisfeitos 
( ) 02 nao estao satisfeitos 

78 - 0 senhor faria hoje o mesmo caminho que fez M 12 anos atras? 
( ) 01 sim (ir para a questao seguinte) 
( ) 02 nao 

79- Porque? 

( ) 01 acha que esta melhor no assentamento do que se estivesse em qualquer outro 
Iugar 
( ) 02 pode garantir o futuro dos filhos 
( ) 03 pode exercer suas atividades como agricultor 

80-0 senhortem uma estrategia de reprodut;:ao familiar de produt;:ao? 
( ) 01 sim 
( ) 02 nao 
( ) 03 mais ou menos 

81 - Para o senhor, viver no assentamento e: 
( ) 01 urn fator condicionante 
( ) 02 e 0 inicio de urn projeto familiar 

e.3) Representa~rao da diferencia~rao social 

82 - 0 senhor acha que todas as familias no assentamento tern a mesma situat;:ao? 
( ) 01 sim (pular as duas questoes seguintes) 
( ) 02 nao (ir para a questao seguinte) 

83- Porque? 
( ) 01 algumas familias sao mais numerosas, logo tern maior mao-de-obra 
( ) 02 algumas familias chegaram mais capitalizadas 
( ) 03 algumas familias tern pessoas com melhores qualificat;:oes profissionais 
( ) 04 algumas familias recebem ajuda extema (filhos, parentes) 
( ) 05 algumas familias recebem salarios extemos 
( ) 06 algumas familias gerenciam o lote de forma mais racional 
( ) 07 algumas familias administram o lote de forma menos racional 

84 -Como o senhor se posiciona em relayao a isso? 
( ) 01 acha normal que haja essa diferenciayao 
( ) 02 nao acha essa diferencia9ao natural 

14 
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ANEXO Ill 

Quadro I 

Acampamentos em Minas Gerais (1992·1997) 

A CAMPA MUNICIPIO N• TEMPO DE 

MENTOS FAMiLIA EXISTENCIA 

Area Rio 18 out/96 

I NCAA Paranaiba 

BR Coromandel 75 set/97 

BR 497 lturama 125 

(exceden· 

tes 

Bonanza) 

Con junto Rio do Prado 89 nov/92 

Santa Cruz 

Faz. Jtacarambi 148 

Agrestes 

Faz. Unai 312 1997 

Brejinho 

Faz. Buriti Unai 21 out/97 

Faz. Buriti Paracatu 137 mai/97 

Grande 

Fazenda Campina 268 ago/97 

Campo Verde 

Belo-

Provincia 

continua 

PRETEN SOLU<;:Ao Lideran~a 

sAo INDICADA 

DOS 

A CAMP 

ADOS 

Assenta P.A. STR 

menlo na Criado 

area 

Faz. MST 

Posses 

lm6veis STR 

na regiao 

Faz. Area STRIACA 

Santa vistoriada 

Cruz 

Faz. Area STR 

Agrestes vistoriada 

lm6veis Area STR 

na regiao vistoriada 

Faz. STR 

Buriti 

Faz. Usina de STR 

Buriti alcool 

Grande 

Faz. P.A. criado MST/MLT 

Campo p/ 170 

Belo familias 



10 Faz. Arinos 80 fev/97 Faz. Area nao STR 

Capao Capao vistoriada 

Grosso/ Grosso 

Grande 

11 Faz. Curral Unai 107 abr/97 Faz. Area STR 
. 

do Fogo . Curral do vistoriada/ 

Fogo produtiva 

12 Faz. da PercfiZes 41 jan/97 Faz. Da P.A. criado STRIMLT 

Mata Mata 



Quadro 1- Acampamentos em Minas gerais (1992·19971 continua clio 

13 Faz. des Arinos 13 jan/97 Faz. Des Area nao STR 

Pontes Pontes vistoriada 

14 Faz. Riachinho 66 Jan/97 Faz. Area STR 

Forquilha/ Amendoim inviavel 

Amendoim !Forquilha para 

assenta-

IFaz. 

mente 

15 Faz. Campina 70 ago/97 P.A. criado out res 

lturama Verde lturama p/ 20 

familias 

16 Faz. Jib6ia Unai 40 ago/97 Faz. Jib6ia STR 

17 Faz. Largo Unai 52 abr/97 Parte da Area com STR 

ou Rosario faz. Largo entraves 

ou Rosario administra-

tivos 

18 Faz. Buritis 221 seV97 Faz. Vistoriada. STRIMST 

Mangues Mangues Produtiva 

19 Faz. Pains/ Joao 57 dez/96 Faz. Rio Area STR 

Bocaina II Pinheiro doSono inviavel p/ 

assenta-

mente 

20 Faz. Pingo Unai seV97 Faz. Pingo STR 

d'agua d'Agua 

21 Faz. Gov. 51 mar/97 Area da Vistoriar STR 

Pirapama Valadares Vale do im6veis na 

Rio Doce regiao 

22 Faz. Arinos 29 ouV96 Faz. Area MLT 

Regalito Regal ito inviabiliza-

da 

23 Faz. Rio Uberlandia 137 abr/97 Faz. Rio Area com STR 

das Pedras das Pedras Dec rete 

24 Faz. Santa Santa 9 jul/96 Faz. Santa Area nao STR 

lnes 11 Vit6ria lnes vistoriada 

25 Faz. Santa Pres. 46 novage Faz. Santa Desapropri STR 

Maria Olegario Maria ada com 

lmissao de 

Posse 



Quadro I - Acamoamentos em Minas Gerais (1992·1997) continuacao 

26 Faz. Santo Santa 130 jan/97 lm6veis na Media 

Antonio/ Vit6ria regiao proprieda-

sao Jose de. lnviavel 

27 Faz. Sao Cameiri- 150 mai/97 Faz. Sao Area outros 

Pedro nho Pedro· Vi$toriada 

28 Faz. Guimara- 25 1996 Faz. Area Sub- STR 

Sinhozinho nia Sinhozinho Judice 

29 Faz. Montalva- 34 abr/97 Faz. Area sem STR 
I 

Sussuara- nia Sussuara- vistoria 

na na 

30 Faz. 13 de lbia 112 maio/97 Faz. 13 de Area STR/Araxa 

Maio/ Maio visteriada 

Morro Atte 

31 Faz. Unaf 56 mai/97 Faz. P.A. criado MST 

Veredao/ Veredao 

Campinas 

32 Pr6-Terra - Santa 104 mai/97 lm6veis na Vistoriar Associa-

BR365 Vit6ria regiao areas na 9ae 

-· - f- regiao 

33 Faz. Buritis 60 seV95 Faz. P.A. MST 

Barriguda I Barriguda I criade, 

com 

exceden-

tes 

34 Faz. Matao Urucuia 21 1996 Outre Visteria em STR 

im6vel im6veis na 

regiae 

35 Faz. Retire Unaf 6 1996 Outre Vistoria em STR 

do lm6vel im6veis na 

Bequeirao regiao 

36 Faz. Santa Santa 8 jan/96 Outre Vistoria em STR 

lnes Vit6ria im6vel im6veis na 

regiae 



Quadro 1- Acampamentos em Minas Gerais (1992-1997) continua.;:ao 

37 PA Montes 12 1996 Outre Vistoria em STR 

Mocambo Claros lm6vel im6veis na 

Firme regiao 

TOTAL: 37 Acampamentos 

Fonte: INCRA!MG 

• 



Quadro II 

Projetos de Assentamentos -INCRA·MG -1986-1997) continua 

No PROJETO AREA FAMILIAS MUNICIPIO 

ANO DE CRIAQAO: 1986 

01 Fruta d' Anta 18.731,00 220 Joao Pinheiro 

02 lturama 2.492,00 131 Limeira 

d'Oeste 

03 Palmeirinha 6.146,00 183 Unai 

04 Vereda Grande 7.205,00 124 

ANO DE CRIAQAO: 1987 

05 Alianya 5.036,00 95 PedraAzul 

06 Balsamo 3.281,00 63 Unai 

07 C6rrego 1.008,00 43 Padre Paraiso 

Comprido 

ANO DE CRIAQAO: 1988 

08 Cruze 713,00 24 Santa Viloria 

Macaubas 

09 Japon§ 4.903,00 102 Manga 

10 Sao Jose do 17.616,00 250 ·..Riachinho _ 

Boqueirao ** 

ANOP DE CRIAQAO: 1989 

11 Boa Esperanya 2.303,00 30 I Varzelandia 

12 Brejo Verde 3.177,00 49 Sao Romao 

13 Mimosa 5.031,00 59 Arinos 

ANO DE CRIAQAO: 1990* 

ANO DE CRIAQAO: 1991 

14 Joao Pinheiro 65,00 21 Funilandia 

15 Lagoa Bonita 1.679,00 53 S. Modestine/ 

S. Gon~alo 

16 Prata dos 976,00 21 Presidente 

Netas Olegario 

17 Vaca Preta 5.348,00 102 Montalvania 

ANO DE CRIAQAO: 1992 

18 Adriao Capivari 609,00 14 Minas Novas 

19 Agua Branca 1.201,00 25 Urucuia 

20 Aruega ** 630,00 25 Novo Cruzeiro 

21 Assa-Peixe 3.861,00 51 Bonfin6polis 

22 Mocambinho 1.010,00 166 Jaiba 



Quadro II- Projetos de Assentamento -INCRA- MG. (1996-1997) continu a9ao 
23 Picos Januaria 8.617,00 65 Januaria 

24 Sao Pedro 5.280,00 80 Unai 

Cip6 

25 Sta Rosa/C. 706,00 54 ltaipe 

- Posses . 

ANODE CRIAQAO: 1993• 

ANODE CRIAQAO: 1994 

. 26 Cafundao 480,00 12 Mariana 

27 Nova St. 3.958,00 115 Campo Florido 

lnacio/ 

Ranchinho 

28 Jardineira 1.100,00 33 Joaina 

29 Mamoneiras 1.632,00 35 Bonfin6polis 

30 Saco do Rio 2.474,00 66 Bonfin6polis 

Prete 

31 Sta Clara/ 1.293,00 30 Unai 

Furadinho 

32 Tamboril 6.284,00 141 Santa Fe de 

- Minas 

33 Tapera 3.866,00 41 Riacho dos 

Machados 

ANODE CRIAQAO: 1996 

34 1° de Junho 3.011,00 81 Tumiritinga 

35 212 Jaiba 9.057,00 212 Jaiba 

36 Alian9ae 3.429,00 52 Lagoa Grande 

Progresso 

37 Areal 1.801,00 28 lbiai 

38 Barreirao 803,00 27 Lagoa Grande 

39 Barre Azul 2.031,00 56 Gov. Valadares 

40 Boa Uniao 4.667,00 99 Unai 

41 Cachoeirinha 403,00 33 Tumiritinga 

42 Concei9ao 1.972,00 47 Riachinho 

43 Floresta 6.251,00 77 Joao Pinheiro 

44 Guariba 1.045,00 42 Perdizes 

45 Matao 4.038,00 65 Urucuia 

46 Mucambo 561,00 20 Montes Claros 

Firrne 



Quadro II- Projetos de Assentamento -INCRA- MG (1986-1997) continu ayao 

47 Nova Lagoa 5.200,00 111 Paracatu 

Rica 

48 NovaBom 1.099,00 20 Tapira 

Jardim 

49 Nova 2.038,00 64 Lag. Grande e 

Conquista Pres. Oleg{uio 

50 Nova Sta lnes 658 26 Santa Vit6ria 

51 Poyoda Vov6 3.129,00 45 Jaiba 

52 Porto Feliz 491,00 17 Santa Vit6ria 

53 Renascer 1.515,00 45 Unai 

54 Santa Luzia 1.364,00 50 Perdizes 

55 Sao Francisco 2.081,00 28 Buritizeiro 

56 Sao Joao 717,00 28 Pint6polis 

Batista 

57 Vargemdo 615,00 21 Gurinhata 

Touro 

58 Vida Nova 4.490,00 64 Buritis 

ANO DE CRIAyAO: 1997 

59 Aracaju 533,00 14 ParacatU 

60 Brejao 1.506,01 31 Jequitinhonha 

61 Campo Belo 4.975,25 170 Campina Verde 

62 Campo Verde 2.330,31 41 Unai 

63 Capac do Mel 3.280,00 80 Formoso 

64 Da Mata 1.133,95 33 Perdizes 

65 Dom Orione 216,19 35 Be tim 

66 Feliz Uniao 2.509,01 38 Lagoa Grande 

67 Formosa 2.607,75 65 Sao Jose da 

Urupuca Safira 

68 Futura 1.039,66 25 Carai 

69 Gleba119A 255,80 13 Rio Paranaiba 

70 Herbert de 3.434,00 75 Paraca!U 

Souza 

71 Joaquim N. 609,70 20 Gov. Valadares 

Silva 

72 Lages 1.306,80 30 Riachinho 

73 Logradouro 4.711,00 130 Riachinho 



Quadro II- Proietos de Assentamento- INCRA- MG (1986-1997) continua yao 

74 Mae das Conq. 4.681,88 60 Buritis 

75 Man gal 2.400,00 75 Natalandia 

76 Nova CaiH6mia 2.080,00 41 Unaf 

77 Nova ltalia 939,84 14 Buritis 

78 Nova Serrana 
-

1.064,80 35 Pedra Azul 

79 Oziel Alves 1.942,03 50 Gov. Valadares 

Pereira 

80 Parafso 3.915,00 77 Unai 

81 Pontal do 2.448,83 96 lturama 

Arantes 

82 Primeiro do Sui 885,78 35 Campo do 

Meio 

83 Rancharia 1.511,84 50 Arinos 

84 Riacho Claro 3.866,54 62 Arinos 

85 Rio des Bois 15.388,22 63 Januaria 

86 Santa Helena 8.946,70 80 Buritizeiro 

87 Santo Antonio 8.857,00 173 Presidents 

Olegario 
. 

88 Saudade 3.743,00 144 Te6filo Otoni 

89 Surpresa 2.596,90 32 Medina 

90 Tiroe Queda 879,79 25 Paracatu 

91 Veredas 1.167,75 25 Padre Parafso 

92 XV de 3.744,00 75 Paracatli 

Novembro 

TOTAL 292.685,33 5.881 
. . . 

* Nos Exerc1c1os de 1990 e 1993 NAO SE EFETIVARAM ASSENT AMENT OS 

** Pend{mcia Juridica 

Fonte: INCRAIM.G. - Oivisao de Assentamento - jan/98 



Quadro Ill 

Assentamentos realizados em 1997 em Projetos criados ate 1996 

N" Projeto Area c. 

A. 

1 10 de 2.608 85 

Junho 

2 Barreirao 791,17 27 

3 Barre Azul 2.031,02 56 

4 Brejo Verde 3.195,45 126 

5 Nova 5.200,00 111 

Lagoa Rica 

6 Renascer 1.515,00 45 

7 Sao Joao 696,20 28 

Batista 

TOTAL 16.036,97 478 

.. -
Fonte: INCRAIMG - D1v1sao de Assentamentos - Dez. 97 

Quadro IV 

Familias Data Municipio 

Assentadas Assenta-

mente 

12 jul/97 Tumiritinga 

2 jul/97 La goa 

Grande 

6 jul/97 Gov. 

Valadares 

14 jul/97 Sao Romao 
. 

1 jul/97 Paracatu 

I 
5 jul/97 Unai 

2 jul/97 Pint6polis 

42 

Areas em fase de crias:iio de Projetos de Assentamento, aguardando legitimas:iio 

No lm6vel Area Famflias Municipio 

1 Barreirinho 7.884,07 121 Unaf 

2 Campo Belo 4.975,25 180 Campina Verde 

3 Jambeiro 11.569,44 250 Paracatu 

4 Lages I 968,00 38 Riachinho 

5 Lages II 338,80 10 Riachinho 

6 Santa Maria 4.196,68 52 Pres. Olegario 

7 Rio de Pedras 1.907,00 87 Uberlandia 

8 Transval 1.190,50 45 Jequitinhonha 

9 vo Atilio 921,13 25 Lagoa Grande 

TOTAL 38.147,55 88 

Fonte: INCRAIMG 



Quadro V 

Rela~o de Areas para Reforma Agraria 

Na SR.06/MG, sem decreto. mas com vistoria ~ 

lm6vel Municipio Area (Ha) N"Famnia 

Vargem Formosa Chap. Norte ~2.142,48 50 

Gameleira Urucuia 1.900,00 45 

Nazareth Pint6polis 978,29 20 

Faz. Cedro Coromandel 1.849,22 42 

Conj. Santa Cruz Rio do Prado 1.676,62 60 

Faz. Sto. Antonio Arinos 1.321,60 30 

F az. Brejinho IV Unai 802,31 20 

Faz. Brejinho I Unai 1.309,54 30 

Faz. Gib6ia Unai 1.648,61 42 

Faz. Santa Marta Unai 2.405,47 45 

Sub Total 16.034,14 384 

Fonte: INCRAIMG- 1998 

Quadro v- b 

Em Brasilia, sem decreto 

lm6vel Municipio r-- Area (Ha) No Families 

BeloVale Paracatli 995,00 25 

Curral do Fogo Unai 3.761,42 150 

Sta lnes/Arapua Santa Vrt6ria 350,42 16 

Faz. Morro Alto I lbia 634,33 25 

Faz. Morro Alto II lbia 147,17 5 

Faz. Morro Alto Ill Jbia 617,88 24 

An gicos Janauba 4.358,00 80 

Angicos/Jacare Janauba 4.566,76 80 

Barr ./S.Pedro I Cameirinho 496,00 15 

Barr./S. Pedro II Cameirinho 778,00 26 

Barr./S. Pedro Ill Cameirinho 747,00 25 

Santo Antonio Jbia 1.776,15 63 

Mandassaia Porteirinha 2.313,18 40 

13 de Maio lbia 392,00 15 

Faz. Mim./Cai<;:ara Arinos 1.588,94 ~ 40 

Total 23.522,27 629 

Fonte: INCRA/MG - 1 998 



Quadro V -c 

Areas com decreta, mas sem laudo de avalia9ao 

lm6vel Municipio Area (HA) W Familias 

Brejinho II Unai 862,42 13 

Bocaina I Joao Pinheiro 486,00 10 

Formiga I Joao Pinheiro 1.006,47 22 

Vazante Unai 2.304,00 38 

Bocaina Joao Pinheiro 2.933,50 38 

Campo Novo I Jequitinhonha 501,72 15 

Campo Novo II Jequitinhonha 1.033,70 28 

Campo Novo Ill Jequitinhonha 1.304,00 13 

Agreste ltacarambi 5.780,00 80 

V. Grande/Bora Arinos 1.221,79 25 

Total 17.433,06 282 

Fonte. INCRAIMG- 1998 

Quadro V- d 

Areas desapropriadas, ja com imissao de posse e plano de assentamento 

lm6vel Municipio Area (HA) W Familias 

Rio das Pedras Uberlandia 1.907,00 87 

Rec. Vo Atilio Lagoa Grande 921,13 25 

Barreirinho Unai 7.884,07 121 

Santa Maria P. Olegario 4.196,68 53 

lturama Campina Verde 600,75 20 

Sta Tereza/S. Joao Arinos 1.632,00 45 

Total 17.141,63 351 

Fonte: INCRA!MG- 1998 

Quadro V -e 

Areas para aquisi9ao, ja com avalia9ao e vistoria 

lm6vel Municipio Area (HA) N" Familias 

Vargem Formosa Chapada Norte 2.142,48 50 

Total 2.142,48 50 

Fonte: INCRAIMG - 1998 



Quadro V-f 

Areas com obstaculos juridicos 

lm6vel Municipio Area (HA) No Familias 

Sta Vit6ria/Gubran Santa Viloria 5.444,92 110 

Jambeiro Paracatu 11.569,44 250 . 

Transval Jequitinhonha 1.190,50 45 

Catoni J. Felicio 7.979,90 100 

Tabocas Unai 1.837,04 40 

Total 28.021,89 545 

Fonte: INCRAIMG - 1 998 

Quadro V- g 

Areas com entraves administrativos 

lm6vel Municipio Area (HA) W Famflias 

Formiga Joao Pinheiro 846,33 18 

S.Gertrudes/GaLI Sta Fe de Minas 2.392,00 34 

Do Luar/Galinha II Sta Fe de Minas 3.192,00 45 

S.Ma.Extrema/G.III Sta Fe de Minas 4.387,64 62 

S. Fcc (CEPAV) Buritizeiro 4.289,00 r- 40 

Porto des Cavalos Brasilandia 3.225,34 50 

Sinhozinho Guimarania 1.050,00 21 

Tronco do lpe Mat. Cardoso 2.430,15 30 

Bois/Pequizeiro Januaria 6.119,52 30 

Suiga T e6filo Otoni 818,48 20 

Larga/Rosario Unai 4.621,00 80 

Total 33.371,46 430 

Fonte: INCRAIMG - 1998 

QuadroV-h continua 

Processes com acordos homologados em audiencia de concilia<;:ao 

lm6vel Municipio Area (HA) W Famflias 

Dom Oriane Betim 216,19 43 

Da Mata II Perdizes 208,93 06 

Da Mata I Perdizes 925,02 26 

Pernambuco Lagoa Grande 1.254,13 25 

N.S.P. Socorro Lagoa Grande 1.254,13 25 

Mangal Natalandia 2.400,00 50 

Riacho Claro Arinos 3.654,12 68 



PROJETO DE ASSENTAMENTO ITURAMA 

LIMEIRA DO OESTE- MG 

Elabora~ao: Ailson Silveira Machado- INCRVMG 

Jose Silva Soares - EMATER!lVlG 



PROJETO DE ASSE:'-:TAMENTO IThRA.MA 

LIMEIRA. DO OESTE- MG 

0 presente documento visa apresentar de forma suscinta a origem perfil, e situayao 

de produ~ao do P. A.lrurama. 

2 Historia do P. A. Iturama: 

a) Ori!;em da Populac;:ao e suas Atividades Anteriores 

Das familias assentadas na Fazenda Barreiro, 34 delas ja residiarn na area como 

posseiros, e o restante foram relacionados por urna comissao formada pelos 

trabalhadores sern terra, vierarn principalmente do distrito de Sao Sebastiao do 

Pontal e outras cidades, cujas atividades desenvolvidas na Fazenda Barreiro era 

basicamente a agricultula.., em regime de parceria ou arrendarnento. 

-.. 
b) Principais problemas enfrentados durante a ocupacao da Terra. 

0 problema originou de conflitos existentes entre posseiros e proprietirios da 

Fazenda Barreiro, denunciado pelo Sindicato de Trabalhadores de Jturarna. 

A Fazenda Barreiro mantinha infuneros trabalhadores rurais em regime de parceria 

ou arrendamento, responsaveis por urna agricultura tradicional para sua 

sobrevivencia e de suas familias e ainda corn pequeno excedente para 

comercializa~ao. 

Esta Fazenda originou tres menores, mas ainda com areas relativarnente grandes, 

pois dois deles tram areas superiores a 2.000 ha. 

Os novas proprietirios tinham a inte9ao de a.-npliar a explorayao da bovirnocultura. 

Inicialmente foram oferecidas pequenas indeniza96es aos posseiros, rejeitadas por 

quase todos apenas os mais timidos aceitaram e se retirararn. A rnaioria no entanto 

estava disposta a permanecerem na terra. As press5es aumentaram e os 

trabalhadores procuraram amparo najusti~ 

Finalmente corn o assassinato de urn dos lideres da resistencia a maioria concordou 

em fazer acordos e se retirarem do im6vel, sen do que de urn total de II 0 farnilias 

existentes em 1.983, restaram apenas 34. 



.... 

Ap6s Yistorias realizadas pela Diretoria Regional do r>JCR:".-MG. chegou-se a 

conclusao de que existia grave tensao social na area. 

Assim sendo, o !NCR.A.. optou por solicitar a desapropria~ao do im6vel (2.603 ha), 

eliminando as areas bern exploradas e que continham benfeitorias de maior Yulto. 

Esta area atraves do Decreta n• 92.219 de 26.12.85 foi declarada de interesse social 

para fins de desapropria~o. 

0 projeto de assenta.-nento foi criado pelo INCR.A.. atraves da portaria n• 0602 em 

30109/86. 

3. Situ01;:iio Atua! 

Apos os dil•ersos investimentos reali:ados pelo INCRA, o projeto apresenta os seguintes 

dados economicos-financeiros: 

3.1 Area e produ~iio media anua/3 ultimas safras das 131 fanu1ias assentadas: 

Cultura 

I 
Area (ha) 

I 
• Algodao I 
• Milho 

* Arroz I 
• Banana I 
* Feijao I 
• Melancia 

* Horticultura 

* Amora (Bicho-seda) 

Dados fomecidos pela EMA TER 

Pre~o base pago produtor 

4001 

2501 

15o 1 

451 

301 

? 'I _) 

021 

17,51 

3.2 Rebanho e Produ~iio de Leite/dia: 

* Rebanho Total = 2.800 cab. 

* Produ~ao Leite/dia = 3.000 litros 

* Bezerros I ano venda = 350 cab. 
* Pastagern formada = 1.100 ha 

Produ~iio 

I 
Valor 

(RS/Safra) 

46.000 ar. 312.800,00 

12.500 sc. 93.750,00 

3.000 sc 33.000,00 

450 t 225.000,00 

450 sc 15.750,00 

1.250 t I 150.000,00 

40 t 14.000,00 

lnicio produs:ao I 

= 219.000,00 R$/ano 

= 35.000,00 R$/ano 



3.3 Produriio familiar- I 'alorlano (RS) 

• Aves = 

• Suinos = 

• Honas Domiciliares = 
• Po mar Domestico = 

Renda Anual Bruta R.$ = 
Renda Per Capita I familia = 
Renda Mensa] Bruta 

3.000 cab. = 

400 cab. = 

80 = 
85 = 

1.12i.300.00 
8.600,00 D6lar anual 

6.000.00 

20.000.00 

1.500.00 
1.500,00 

= 7 sal:irios Minimos I familia 

4 - Dodos Estatisticos da popularii.o e Obras de Infra-estrutura existent e. 

Popula9ao existente no projeto: = 1.000,00 
Escolas: = 02 

Posto de Saude: = 04 
Estradas internas: = 39Km 
Annazem comunit:irio: = 01 
Maquinas a!!ricolas: . - = 11 
Mea media por familia de 20 ha: 

5- Custos das obras de infra-estrutura reali:adas pelo Jl\lCRA 

Infra estrutura e obras comunitarias reali:adas P. A. It uramil: 

Objetivo I Ouantidade I Unidade I Valor 

* Escola -021 156.48 m1 37.437.00 

* Posto de Saude OJ! 40.36 m1 10.641.00 

* Annazem 011 200.00 m2 1 47.471.00 

*Estrada V:irias 39,00 Km 835.210.00 

* Capta9ao de L"llli 02 Catavento 16.367,00 

TOTAL INVESTIMEl\'TO CORRlGIDOS 889.655,00 

5.1 CUSTOS DE DESAPROPRIA<;:AO I DEMARCA<;:AO P. A. ITIJRA..M.A. 

(F A.ZENDA BARREIRO) 

* Desapropria91lo I 517.865.00 

* Demarcac;:ao 25.483.00 

* Recursos Naturais 2.145.00 

TOTAL DE REC1JRSOS Il\'V'ESTIDOS CORRJ GIDOS 195 I 545.493,00 



5.2 VALORES CREDJTOS CO:'\CEDIDOS 

• PROCER.A. 93!94 220.000,00 

• F omento (ad ubos. etc) . I 111.698,00 

• Habita~ao 91.472,00 

• Alimentas:ao 21.953,00 

• PROCERA 198.8/89 102.843,00 

• PROCER.A. 1991 115.071,00 

• PROCER.4 1994 140.000,00 

TOTAL DE CREDJTOS CONCEDIDOS CORRJGIDOS 803.037,00 
. 

DADOS FOR.'\ECIDOS EMA TER E INCR.-\/MG 

Total geral de investimentos realizados pelo INCRA ate 1995 

foi de R$ 2.248.185,00 

Analisando os dados deste projeto de Reforma Agraria, concluimos que a 

gera"ii.o de emprego no meio rural desse projeto de assentamento e de apenas RS 

I 7.600,00 por familia, muito abaixo dos necessaries para a gera"ao de empregos nos 

outros setores da economia, que chegam ate R$ 80.000,00 por emprego gerado. 

,.. A rernia per capita mediae de aproximadarnente 8.600,00 d6lares7ano ( 

mais do que o dobro da renda media brasileira ). A.lem disso a produs:ao do P. A. 

lturama ( F azenda Ba;Teiro ) e de grande importancia para a economia do municipio 

de Limeira do Oeste, participando com 20% da produs:ii.o agricola total do 

municipio, ocupando menos de 2% de sua area, dando com isso urn exemplo de 

produtividade no meio rural , alern de contribuir efetivamente para o 

desenvolvimento economico e social do municipio. 

Outro aspecto importante e que em apenas dois anos a geras:ii.o de receitas 

do assentamento e superior aos investimentos rea.lizados pelo INCRA , o que vern 

demonstrar que os investimentos rea.lizados pelo govemo em projetos de 

REFOR.MA AGRARl-\, retornam para a sociedade muito mais nipido que outros 

setores da economia. 

Por isso, concluimos que a priori dade dada a Reforma Agraria pelo govemo 

F emando Henri que Cardoso e de fundamental i.c-nportancia para conseguirmos a 

melhorar a distribuis:ao de renda no pais, alem de atender uma das camadas mais 

pobres da popula"ii.o brasileira. 

BELO HORJZONTE, SETEMBRO DE 1996 

AILSON SIL VEIR.4 MACHADO- INCR.-\'MG 

JOSE SILVA SOARES- EMATER/MG 


