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RESUMO 

. #~QuafqueiTraba1ho quevfSe a transforma~iio.dascondf96e8;6~l~~---·· ........... . 

econ6micas e culturais de pequenos produtores rurais requer uma visiio 

critica da realidade, num processo participativo e educador, dyvendo 

partir da problematica concreta que determinado grupo vive, 'de suas 

necessidades especificas e dos conhecimentos que ja possuem. A partir 

da analise da atua~ao de uma organiza~ao nao governamental, o 

Instituto de Orienta~ao Comunitaria e Assistencia Rural (INOCAR), 

que acompanhou pequenos produtores aut6nomos e assentados do 

municipio de Itabera, pretendeu-se averiguar e investigar como ocorreu 

a interferencia e o intercambio na defini~ao do projeto de organiza~iio 

desses pequenos produtores. Esta a~ao se desenvolveu atraves de 

diversos trabalhos de incentivo a associa~oes de produtores e mudan~as 

no padrao tecnol6gico desenvolvido por esses produtores. Esta 

investiga~ao procurou mostrar a diversidade existente entre os 

agricultores analisados, em ambas as categorias sociais estudadas. 

Quanto aos resultados alcan~ados pelo trabalho do INOCAR, pode-se 

verificar que as praticas que perduraram, mesmo ap6s o termino da sua 

atua~ao, dependeu da combina~ao das propostas sugeridas com a 

possibilidade de sua efetiva~ao. Pode-se compreender quais elementos 

foram fundamentais para substanciar a implementayiio ou nao destas 

propostas. 



Any work that aims the change of the socio-economic and cultural 

situation of small rural producers requires a critical approach of their 

reality. It must depart from the concrete problematique the group faces, 

its specific needs and the knowledge it has, within the framework of a 

participative and educational process. 

The work intended to investigate how the project of organization 

of the small farmers of Itabera, conducted by a ONG - INOCAR 

1 . Instituto de Orienta9ao Comunitaria e Assistencia Rural -, was defined, 

given the contact and the interchange between the participants of the 

ONG and these small producers. 

The action of the ONG was centered on the incentive to farmers' 

association and to changes in their technological pattern. 

These investigation tries to show the diversity among the small 

producers and the results derived from the action of INOCAR. It is 

posible to define which are the fundamental elements for the effective 

implementation of the changes proposed in the project. 



1. APRESENTA(::AO 

0 resultado de anos de pesquisa e trabalho junto ao homem do 

campo revelaram a forc;a de uma vivencia intensa e comurn a todos os que vivem da terra e 

pela terra. 

A humildade dessa constata9iiO e fruto da observa9iiO da !uta, da 

vontade, dos sonhos e limites dos envolvidos no processo que agora trago como sintese. 

Essa disserta9iio busca o registro, o mais fie! passive!, de urn 

momenta hist6rico-social da dura realidade, e encerra ( e abre ao mesmo tempo) mais urn 

capitulo da batalha travada entre o ideal comurn de uma gente simples e seu trabalho pela 

afrrma9iio da obra de todo dia. A vida e movimento ... 

A a9iio pela Reforma Agraria caracterizou a forma9iio da identidade 

de urn grupo de pessoas que superou a teoria pela pratica do dia-a-dia. No acompanhamento 

des5e processo de trabalho, a experiencia academica do tecnicofagr6nomo soube reconhecer 

e conciliar a validade do "ensino tecnol6gico" como tambem fomentar criticas melhor 

embasadas a utiliza9ii0 desse saber tecnificado que visa prioritariamente a moderniza9ii0 da 

agricultura brasileira. 

Poder conciliar a visiio de modernidade as solu96es encontradas pelo 
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pequeno produtor qu~ ainda comercializa seus produtos no !ambo do burro compreendendo 

mal o tal "pacote tecnol6gico"tiio discutido pela Agronomia contemporiinea, talvez 

reconsidere que a atua9ao cientifica deva estar voltada para o desenvolvimento dos 

pequenos produtores. E justa salientar que apesar de todas as dificuldades enfrentadas, o 

pequeno produtor sobrevive, e mais importante, produz conforme suas possibilidades. 

A decisao de trabalhar com pequenos produtores que se fmnou no 

ultimo ano de gradua.;ao com a disciplina de Extensiio Rural em trabalho no municipio de 

Botucatu acentuou a visao voltada ao aspecto social que hoje dirige esse trabalho. 

A partir de 1987, atraves do acompanhamento das atividades de 

extensao rural desempenhadas pelos agr6nomos do entao Departamento de Assuntos 

Fundiarios nas areas I e II ( e futura area III) da Fazenda Pirituba (municipio de Itapevaf 

sudoeste de Sao Paulo), tomei cantata com urn grupo de 300 farru1ias que se encontravam 

acampados a beira da estrada; seria este o prime ira cantata com os "sem terra" do presente 

estudo. 

Naqueles elias, como estagiario do DAF, pude testemunhar a 

precariedade, o sofrimento daquele povo e a improvisa.;ao do lugarejo. Debaixo de sol, a 

lona preta do barraco fervendo, no calor fatigante, os chefes de familia, urn por urn 

preenchiam questiomirios. Havia esperan.;a ali, urn futuro, uma vida mais digna. Dias depois, 

urn temporal arrasaria tudo pela frente; urn barraco desmoronou e par pouco uma crian.;a de 

ben;o niio se perde na enxurrada. Houve momentos de piinico e momentos de muita 

emo.;ao. 
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Nos anos que se seguiram ao acompanhamento do trabalho na area 

III da fazenda Pirituba, durante a realizaqao do projeto de pesquisa Amilise e Avalia<;i'io dos 

Projetos de Reforma Agraria e Assentamentos do Estado de Sao Paulo, desenvolvido de 

forma interdisciplinar por diversos campus da UNESP, fortaleceu-se o respeito e a 

admiraqao por aquele povo de !uta. 
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Depois, o trabalho de acompanhamento na montagem teatral 

Capitalismo no Campo, onde os trabalhadores representando a si mesmos, subiram ao palco 

e contaram urn pouco de suas historias. 

Posteriormente, como tecnico voluntario do INOCAR, acompanhei 

junto a outros tecnicos e lideres do assentamento as ati vidades dos pequenos produtores da 

regiiio. Da participao;:iio do projeto da UNESP e das atividades naquela regiiio, surgiu a 

proposta deste trabalho de pesquisa. 

Para o mestrado, tornou -se claro o objetivo proposto: compreender 

a experiencia com os assentados e os pequenos produtores, e tratar dos elementos que a 

formao;:ao como agr6nomo "niio dava conta". 

Mas a transformao;:ao da experiencia empirica em projeto de pesquisa 

para o mestrado foi urn processo doloroso. Apesar do objetivo, a riqueza e profundidade 

dos fatos ampliava o panorama, formando a cada retorno ao campo, uma nova proposta 

para investigao;:ao. 

As leituras me dirigiram a busca da compreensac para atingir a meta 

proposta no inicio do curso. Nesta busca do saber, encontrei particularmente tres autores 

que me influenciaram decisivamente na construqiio de meu olhar como pesquisador. 

Alexandre Chayanov no seu classico La organiza~{lo de Ia unidad 

economica campesina (1921) buscou responder quais os mecanismos que agem por tras do 

trabalho familiar em ema unidade de produo;:iio fundamentalmente domestica. Nos 3 meses 

que levei para compreensao dessa leitura, entre tabelas e analises, percebi os problemas 

enfrentados pelos extensionistas em seu trabalho molecular junto aos agricultores 
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sovieticos. 

Um segundo texto, apresentado em uma disciplina do curso bern 

mais simples e cligerivel, foi Agricultura Familiar:questoes metodol6gicas (1993) de Delma 

Pessanha Neves. Apesar de pequeno, apenas um artigo, esse texto tras na sua essencia wna 

uu£~~tll[u~Uc:ritica co~ a qual lEe identifiq~ei. Ele trata basicamente de questoes metodol6gicas 
~ ' ' <• ~<~-~«~~,~~~~--~"~~~-~"~-·~~·~~·~~,,~_,, .. ~.~·~ 

quando a unidade de produqiio e tomada COffiO objeto de analise. 0 texto propoe que OS 

pesquisadores procurem o conhecimento da diversidade de situaqoes combatendo uma 

postura que "faz crer ser conhecido o que de fato.ainda se desconhece"." 

Trajet6ria Social e Projeto de Autonomia: os produtores familiares 

de algodiio na regiiio de Campinas de Maria de Nazareth Wanderley, contribuiu de modo 

paralelo as obras classicas sobre os estudos de bairros rurais. Ela foi, sem duvida, uma 

grande influencia para o rastrear necessaria a compreens:'io destes grupos rurais de 

vizinhanqa. 

A partir da leitura dessa dissertaqiio, o leitor vera que esse trabalho 

trata de uma reflex:'io de um extensionista rural com base nos problemas dos pequenos 

produtores de baixa renda. Me limitei a analisar o vivido, tentando extrair o melhor que essa 

reflex:'io perruitiu. 



2. INTRODU«;:Ao 

0 processo <;le moderniza9ao da agricultura brasileira ocorrido nos 

ultimos trinta anos se, por urn !ado, contribuiu para colocar o pais entre as dez primeiras 

econoruias do mundo deixou, por outro !ado, desequihbrios sociais intemos, que 

pennanecem ate os dias atuais, sem uma solu9ao politica global. 

Entre estes desequilibrios constata-se uma forte concentra9iio 

fundiaria onde o contingente de trabalhadores rurais excluidos e significativamente maior do 

que aquele que usufruiu dos beneficios desse modelo de moderniza9ao. 

Esse processo de exclusao implicou em diferentes niveis de 

expropria9iio em rela9ao aos meios de produ9iio e instrumentos de trabalho. Para inilmeros 

trabalhadores restou apenas a sua forc;:a-de-trabalho e da familia, sendo que outros, embora 

mantendo a propriedade da terra, encontram-se em ·condi96es tao ou mais precarias que os 

totalmente expropriados. 

A emergencia dos movimentos sociais tanto no meio urbano como 

no rural, nas ultimas decadas, resultou em uma demanda por terra, que aglutinou grande 

numero de trabalhadores em todas as regioes do pais. 
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0 processo de democratiza9iio registrado a partir do inicio da 

decada de 80, com iniciativas tenues e pontuais, tentou dar respostas a esses movimentos 

atraves da implanta9iio de assentamentos rurais. Seja por politicas estatais, ou mesmo, sob a 

egide do Plano Nacional de Refortna Agraria (PNRA), decretado a partir de 1985, p6de se 

assistir ao aparecirnento de inumeros nucleos de assentamentos de trabalhadores rurais. 

No estado de Sao Paulo, o governo Montero (1983-86) em resposta 

a intensa mobilizac,:iio dos trabalhadores rurais, estabeleceu politicas de assentamentos 

atraves do Plano de Valoriza9iio das Terras Pliblicas (PVTP) e do Plano de Regularizac,:iio 

Fundiaria, este ultimo visando, principalmente, amenizar os conflitos pela posse da terra que 

vern sendo registrados no Vale do Ribeira, no decorrer dos anos. 

0 presente trabalho parte de uma experiencia de extensiio rural 

desenvolvida junto ao assentamento Pirituba II -Area III, que foi implantado em 1987 no 

municipio de ltabera, sudoeste do Estado, atraves do Plano de Valorizac,:iio de Terras 

Pliblicas. 

A constatac,:iio de que a condic,:ao de vida da maioria dos pequenos 

agricultores familiares atinge, por vezes, os limites minimos de subsistencia, tendo em vista a 

escassez dos meios de produc,:ao e a baixa valoriza9iio do produto de seu trabalho, levou urn 

pequeno grupo de pessoas fortnado por tecnicos do assentamento Pirituba II- Area III e as 

lideran9as dos assentados a realizarem urn trabalho politico de orientac,:ao aos pequenos 

agricultores rurais do municipio de Itabera. 

Tendo em vista a historia da pequena unidade familiar rural de 

subordinac,:ao ao modo de produzir vigente, ou mesmo de resistencia, mas tambem seu 

intense processo de expropriac,:ao, a ideia seria a de urn trabalho que pudesse criar 
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condic;6es para aumentar o poder de resistencia desses trabalhadores evitando sua expulsao 

da terra. Parcela importante dos pequenos produtores no Brasil tern demonstrado, desde 

muitas decadas, a capacidade de articulac;ao e manutenc;ao da pequena produc;ao familiar 

dentro do sistema capitalista atraves do rearranjo dos diversos recursos disponiveis no meio 

natural imediato, bern como e, principalmente, na rearticulac;ao da forc;a de trabalho da 

familia do 

A ideia basica do trabalho de extensao rural a ser desenvolvido tinha 

como pressuposto que a reforma agniria depende da organizac;ao e direcionamento politico 

das lutas dos trabalhadores e que, para essa organizac;ao diferentes segmentos tern que estar 

unidos. Dai duas ordens de preocupac;ao: 

A primeira com relaqao aos pequenos produtores que, como foi dito 

anteriormente, estiio sempre correndo o risco de serem despropriados e, a segunda com o 

proprio assentado cuja !uta pode se esvanecer ou se modificar a partir das conquistas ja 

alcanc;adas, por que novas interesses sao gerados no processo de assentamento. Recria-se 

urn pequeno produtor familiar, atrelado ao Estado e iis classes dominantes que passa a ter 

problemas relacionados a produc;aofcomercializac;ao visando a manutenc;ao da familia. 

No entanto, este pequeno produtor familiar recriado, nao esta mais 

isolado. Ele se agrupa a seus iguais para buscar a resoluc;ao dos problemas enfrentados. Dai 

a necessidade de refletir, de urn modo geral, sabre o proprio processo de constituic;ao de 

grupos, sem que se perca sua dimensao hlstorico-social. 

Os grupos se formam em cirscunstancias diversas: realiza<;:ao de 

tarefas, discussao de temas, reinvindicac;ao de certos interesses comuns, ou ainda em uma 

!uta ampla por transforma<;:6es que afetam a estrutura social. 
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A clinfunica desses grupos ten\ contomos diferentes de acordo com 

seus objetivos, sua inser<;:iio social, as transforma<;:6es historicas e representa<;:oes dos grupos 

sobre si mesmos e sobre a sociedade. Assim, os grupos podem ser e!emeros, durando 

somente enquanto existir a tarefa que os une; ou mais persistentes, quando ganham 

significa<;:iio historica. Este ultimo se constroi na !uta politica, quando apreendem as 

... contradiy(}ys soci.ais, ou §~"quanclo tomam consci!}ncia si9~o9~sQ,J41leJ)~£onstituLcmu.~·~··· ...... 

grupo. 

As formas de organiza<;:iio de urn grupo estao em urn universe de 

determina<;:oes econ6micas, sociais e politicas embora nao se trate de estruturas fixas. Elas 

se concretizam como conjunto de a96es articuladas que intervem na realidade. Nesta 

interven<;:iio organizada, o grupo transforma a realidade, o que vai suscitar novas respostas 

por parte deste grupo. 

Dentro deste contexto, a presente pesqmsa pretendeu analisar as 

atividades desenvolvidas pelos tecnicos e as lideran<;:as vinculados ao assentamento Pirituba 

II - Area III, visando estender o trabalho ja realizado no assentamento, aos peq uenos 

produtores dos bairros rurais do municipio de Itabera. 

Este trabalho, baseado no processo de forma<;:iio e organiza<;:iio de 

grupos estruturava-se em tres aspectos principais: da produ<;:iio agropecwiria, via 

tecnologias altemativas e adaptadas a pequenos produtores e tambem, a comercializa<;:ao 

principalmente do milho e do feijao; das estrategias familiares e grupais para executar esta 

produ<;:iio e, finalmente, da organiza<;:iio politica via associa<;:6es de pequenos produtores que 

pudessem representar os interesses comunitarios de cada bairro rural. As primeiras 

atividades foram realizadas atraves de palestras em cada urn dos bairros envolvidos sobre 

temas pertinentes. 
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A equipe contou com a participa<;:iio do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Itabera, cuja diretoria tambem assistia inquieta ao processo de despropria<;ao 

vivido pelos agricultores da regiao. Em vista disto, devido a grande demanda, foi necessaria 

a contrata<;:ao de urn tecnico cuja atua<;:iio deveria estar voltada exclusivamente para esta 

fmalidade, ou seja, dar orienta<;:iio e acompanhamento aos pequenos produtores nos bairros 

rurais do municipio, cujas primeiras palestras insulflaram uma demanda direta de trabalho. 
··------------------~~"~-~~"~'-""~~,~~-~-~~'-'''--~-«--~--"~-,._,~~---~~~------~'-'-~~~----~~~"~~~-'-~~~~~--~--~«-~----~-- .. ---~~- - --~----------

A proposta de pagamento deste tecnico, aceita pelos participantes, 

em urn primeiro momenta, atraves de uma porcentagem de produqiio da cultura alva dessas 

aqoes foi prejudicado devido a inumeros problemas dentre eles, a frustraqao de safras. 

Diante disto, surge a ideia de se constituir uma institui<;iio de carater 

privado que pudesse captar recursos de outras fontes e que fosse estruturada no sentido de 

dar maior sustentaqao e organiza<;:iio ao trabalho proposto. 

A concretiza<;:iio dessa proposta se deu atraves da cria<;:iio do 

INOCAR (Instituto de Orienta<;:iio Comunitaria e Assistencia Rural) que passou a ser 

responsavel pela continuidade do trabalho. 

0 acompanhamento deste processo, como urn dos "voluntarios" que 

atuaram junto ao INOCAR, pennitiu o equacionamento deste projeto de pesquisa visando a 

resposta a alguns questionamentos, surgidos no decorrer da "pratica". 

Este estudo visou resgatar o processo de organiza<;iio vivido par 

aqueles agricultores e no que a atuas:ao do INOCAR influenciou. 

Algumas perguntas, deveriam ser respondidas: 
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Em que dada categoria (a dos pequenos produtores assentados e a 

dos pequenos produtores aut6nomos) difere e interfere na outra durante a atuar.;ao do 

INOCAR? 

0 assentamento e visto por eles proprios (assentados e pequenos 

produtores nos bairros rurais do municipio) como o deu certo". Ate a 

trajet6ria de despropriar.;aoj trabalho assalariado-arrendamento/ !uta e conquista da terraj 

trabalho co/etivo no assentamento foi capaz de diferenciar os assentados dos seus vizinhos 

- pequenos produtores aut6nomos? Estes continuam trabalhando de forma tradicional, corn 

o centro das atividades e decisoes baseados no nucleo familiar, calcados na exploras:ao da 

rniio-de-obra familiar. 

Os lideres assentados e os tecnicos, passarn suas experiencias e 

conquistas aos lideres dos eli versos bairros rurais. Como ocorreu esta interferencia ? 

0 INOCAR tinha como objetivo primordial auxiliar na sobrevivencia 

daquelas faim1ias, que se encontravam em situaqiio de crise. Como foi o caminho percorrido 

por estes produtores rurais, expressos em seus projetos de organizar.;ao? 

Ambas as categorias apresentam a dificuldade de produzir, com 

poucos recursos; produtos da cesta basica alimentar como o feijiio, o milho, o arroz e a 

mandioca. Apesar do assentamento ser visto como "o que deu certo", este tarnbem padece 

de problemas para a obten<;iio de recursos. Ambos tern como desafio comum a !uta pela 

sobrevivencia de suas familias. 

Para tentar responder a estes questionamentos, o caminho 

percorrido partiu da priitica, do empirico, do vivido,(resgatando o processo vivenciado) e foi 
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ate a analise, calcada em outros estudos sobre o tema. 

Assim na revisiio bibliografica procurou -se distrinchar estas duas 

categorias analisadas, o que se convencionou denominar pequenos produtores assentados e 

pequenos produtores autonomos, termo que melhor expressava o que se queria representar, 

ou trabalhavam de forma autonoma no cultivo de suas terras, onde o 

processo decisorio estava, na grande maioria das vezes, no chefe da farrulia, diferente dos 

assentados, cuja organiza9ao produtiva se baseava no trabalho coletivo das terras do 

assentamento eo processo decisorio estava na maos da maioria. 

A analise percorreu dois grandes eixos: 

- Primeiramente, resgatando o processo historico do lugar. a 

implanta9ao dos assentamentos existentes na Fazenda Pirituba II, e a constitui9ao e atua9iio 

do INOCAR junto ao pequenos produtores dos bairros rurais. 

- Em seguida, analisando os resultados alcan9ados pelo trabalho do 

INOCAR junto aos pequenos produtores assentados e aos pequenos produtores autonomos. 



A partir da 'analise das atividades de uma organizaqao nao 

governamental, o Institute de Orientaqao Comunitaria e Assistencia Rural (INOCAR), 

junto a pequenos produtores aut6nomos e pequenos produtores assentados do municipio de 

Itabeni, pretendeu-se investigar e averiguar como o processo evolutivo dessa atuaqiio 

repercutiu em cada uma das categorias sociais envolvidas. 

Com a caracterizaqao e o conhecimento do perfil de cada uma 

destas categorias, envolvendo formas de organizayiio do trabalho, principais lavouras 

cultivadas, vinculo com entidades de apoio, entre outros indicadores, objetivou-se 

especificamente, verificar as diferenqas entre as trajetorias percorridas pelos assentados e 

pelos pequenos produtores, expressas em seus projetos de organizayiio, apos a atuaqiio do 

INOCAR. 

Por fim, tentou-se neste trabalho refletir a relaqiio tecnicojagricultor 

a luz do trabalho desenvolvido pelo INOCAR. 



4. REVISAO BffiLIOGRA:FlCA 

Quais sao os elementos que caracterizam o pequeno produtor de 

feijao de Itabeni? Estes, sao entendidos como pequenos produtores que trabalham a terra de 

forma aut6noma, estando as decis6es de produ<;ao, na grande maioria das vezes, a encargo 

do chefe da familia. E born frisar que "aut6nomo" tern aqui urn sentido restrito, refere-se ao 

trabalho individual na unidade de produ<;iio, niio tendo nada a ver com "isolado" ou "auto

suficiente", caracteristicas estas que serao analisadas no decorrer deste capitulo. 

Para compreender estes "elementos" da agricultura familiar existente 

no municipio de Itabeni, percorreu-se o seguinte caminho : 

- resgatou-se a questiio "quem eram", para servir de auxilio na compreensao de "quem sao"; 

identificaram-se os elementos constituintes dos agrupamentos rurais de vizinhan<;a, os 

denominados bairros rurais. 

Para tanto, utilizaram-se autores que produziram obras de referencia 

na aruilise da pequena produ<;ao familiar na decada de 70 e alguns outros mais recentes. 

Estes trabalhos sao fundamentais para compreender tambem que a regiao chamada de 

"Ramal da Fome" ficou a margem do desenvolvimento que a cafeicultura proporcionou no 
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estado de Sao Paulo e manteve, apesar das transforma96es advindas com a expansao do 

feijao, muito dos seus elementos constituintes. 

CANDIDO (1971) diz que o dono de terras e sitiante ou fazendeiro, 

conforme empregue ou nao mao-de-obra estranha a familia. Em principia, esta distin9ao 

emre-asca!egonasOesillantes e fazenGerroSTeva em conta aTmportanclae a extensiio-da ________ _ 

propriedade destes individuos. 

MULLER (1951), citada por QUEIROZ (1973:6) e WANDERLEY 

(1988:31), defmiu o que compreendia ser "sitiante": 

"todo o pequeno produtor rural que, responsdvel pe/a /avoura, 

trabalha direta e pessoalmente a terra com a ajuda de sua fam(/ia e, ocasionalmente, de 

alguns empregados remunerados." 

A autonomia, a responsabilidade pelo empreendimento, o trabalho 

com a mao-de-obra familiar foram os tra9os essenciais apontados pela autora para designar 

o "sitiante". 

QUEIROZ (1973:5) baseada em CANDIDO (1971) procura, 

atraves de uma caracteriza9iio, entender estes produtores, originalmente denominados 

"caipiras": 

"Esta gente do sitio vive em casas tao precdrias que mereciam o 

nome de ranchos; uti/izando tecnicas e processos rudimentares; consumindo os produtos 

que plantavam; vestindo roupas fiadas e tecidas por eles mesmos; empregando utensilios 

fabricados em casa; comendo doces e biscoitos confeccionados pelas mulheres dafami/ia; 

indo vender nas cidades pr6ximas galinhas e leitoes, assim como as sabras da produr;ilo. 
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( ... ) Esra maneira de viver integrava-os na agricultura de subsistencia que sempre existiu 

no Brasil, onde surgira acompanhando a grande lavoura de exportar;ao, da qual sempre 

foi complementar." 

Estava-se em suma, diante de um produtor que consumia o que 

visava o lucro como cultivo da terra. 

A estrutura produtiva era baseada na policultura e pequena cria<;iio, 

onde os produtos cultivados eram basicamente alimentares, e geravam freqiientemente urn 

excedente comercializavel sobre o auto-consumo familiar. Associado a este(s) produto(s) 

ocorria o cultivo de "miudezas" e a pequena criac;:ao, que tambem podiam gerar urn 

excedente comercializavel. 

Esta caracteristica da produqao familiar com base na diversificac;:ao 

das culturas, era a forma adequada de prover as necessidades da fann1ia. Isto porque, por 

urn !ado, permite a manutenqao de urn equilfbrio entre produtos destinados ao auto-

consumo e produtos, cuja comercializaqao assegurava os meios para a aquisiqao dos demais 

bens de consumo e de trabalho; por outro !ado, a diversidade de culturas ocupava mais 

plenamente a forqa de trabalho familiar durante o ano. Finalmente, a venda de diversos 

produtos, inclusive o excedente do auto-consumo, em diversos momentos, tornava passive! 

as entradas sucessivas de recursos ao Iongo do ano, favorecendo assim urn melhor equihbrio 

fmanceiro da familia.(W ANDERLEY, 1988). 

Outro elemento importante na caracterizaqao destes agricultores, 

que perdura ate o presente, e que eles se distribuem em bairros rura1s. 

CANDIDO (1971: 62) denomina os grupos rurais de vizinhanc;:a na area paulista bairro, ou 
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"A estrutura fundamental da sociabilidade caipira, consiste no 

agrupamento de algumas ou muitasfamrtias, mais ou menos vinculadtJS pelo sentimento de 

localidade, pela convivencia, pelas prdticas de auxflio mutua e pelas atividades ludico

religiosas." 

----~--~-- ................ -~--------------~ ...... _~ .. li2..<1ld~~!<.Jef!<If..~. bq;;_s~territgrial gQJl~tratll::S~iL~~- .... ----··--· 

geografico delimitado. As habita<;6es podem estar proximas umas das outras, sugerindo por 

vezes urn esbo<;o de povoado ralo; podem estar de tal modo afastadas que o observador 

muitas vezes nao discerne, nas casas isoladas que encontra a certos intervalos, a unidade que 

as congrega. Ha porem, neste grupo de vizinhan<;a de "habitat" disperso, os contornos 

suficientemente consistentes para dar aos seus habitantes a no<;ao de pertencimento, 

levando-os a distingui-lo dos demais bairros da regiao. 

CANDIDO (1971) ressalta que o "sentimento de localidade" 

constitui o elemento basico para delimitar a configura<;ao de urn bairro, tanto no espa<;o 

geografico quanto no espa<;o social. 

A convivencia entre os habitantes do bairro decorre da proximidade 

fisica e da necessidade de coopera<;ao. 0 trabalho coletivo e urn elemento importante na sua 

caracteriza<;ao. 

"Um bairro poderia, deste dngulo, definir-se como o agrupamento 

territorial, mms ou menos denso, cujos limites sao trarados pela participarao dos 

moradores em trabalhos de ajuda mutua".(CANDIDO, 1973:67). 

Anteriormente, a manifesta<;ao de trabalhos de ajnda mutua mais 

importante era o mutiriio, o costume de juntarem-se para o trabalho e assim, passarem de 
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uma casa a outra, it medida que iam tenninando as tarefas, e as noites passavam-nas 

alegremente em suas folias. 

As varias atividades da lavoura e da industria domestica constituiam 

oportunidades de mutirao, de troca de dias de servi9o e outras formas de auxilio mutuo, que 

_ ~~m so_lu_s:()~s adota9as para r<;'_~_lver, por ~umJasJ2,~ a esc~se~~~ll!_iio-de-obra, e,__Q()L _____ _ 

outro, a escassez de meios para obte-la, suprimindo as limita96es da atividade individual ou 

familiar. E o aspecto festivo de que se revestia, constituia urn dos pontos irnportantes da 

vida cultural de urn bairro rural. 

CANDIDO (1971: 68) acaba por definir o mutirao da seguinte 

forma: 

"Consiste essencia/mente na reunitio de vizinhos, convocados por 

um deles, a Jim de ajuda-los a efetuar determinado trabalho: derrubada, ro~ada, plantio, 

limpa, co/heita, malhar.;tio, constru~tio de cam, fia~tio, etc. Cera/mente os vizinhos sao 

convocados, e o beneficidrio lhes oferece a/imento e uma festa, que encerra o trabalho. 

Mas ntio hd remunera~tio direta de especie a/guma, a ntio sera obriga~tio moral em que 

fica o beneficidrio de corresponder aos chamados eventuais dos que o auxiliaram. Este 

chamado ntio jalta, porque e praticamente impossfve/ a um favrador, que SO dispiJem de 

mtio-de-obra domestica, dar conta do ano agricola sem coopera~tio vicinal." 

E salientado o carater de rapidez do trabalho efetuado pelo mutirao, 

o que pode ser devido it urgencia requerida em muitos casos. 0 mutirao niio e propriamente 

urn socorro; e antes urn gesto de amizade, urn motivo de festan9a, uma forma de coopera<;iio 

para executar rapidamente urn trabalho agricola. 

Outro elemento de defini9iio da sociabilidade entre os habitantes de 
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wn bairro rural e o complexo de atividades ludico-religiosas que ultrapassa o ambito 

familiar, encontrando no bairro a sua unidade basica de manifesta<;iio. Pais ao !ado da pnitica 

centralizada pela vila, e frequentemente auxiliando-a, hii uma serie consideriivel de priiticas 

religiosas que tern por universe o grupo rural de vizinhan<;a. 

Sob este aspecto CANDIDO (1971: 71) defme o bairro rural como: 

"0 agrupamemo au menos de cujos limites 

se definem pela participar;cio dos moradores nosfestejos religiosos locais". 

Esta festa re!igiosa so e passive!, quando todos OS habitantes do 

bairro se congregam e se re\inem, assumindo a responsabilidade economica para a realiza<;ao 

desta. 

Para o autor, as formas de ajuda mutua e as festas religiosas eram 

basicamente os dais focos que promoviam a reuniiio dos habitantes de urn determinado 

bairro; o funcionamento do bairro era caracterizado pela dispersiio quotidiana, na qual as 

fann1ias pareciam isoladas em suas propriedades. Estas reunioes periOdicas demonstravam o 

grau de vitalidade do bairro enquanto grupo. A periodicidade ficava na dependencia de 

viirios fatores; quanta mais as reunioes se espa<;avam, mais o bairro ia perdendo sua 

consistencia e tendendo ao desaparecimento. 

4.2. PEQUENOS PRODUTORES ASSENT ADOS 

Para compreender "quem sao" os pequenos produtores assentados 

buscou-se resgatar na sua trajetoria de vida "quem eram" esses sujeitos. Estes sao, em sua 

maioria, ex-arrendatarios da regiao e assim, historicamente, a sua forma de organizar a 
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produqiio tern a mesma essencia dos pequenos produtores descritos anterionnente, ou seja, 

trabalham como usa de mao-de-obra familiar. 

Para melhor clareza da constituiqiio desta nova categoria: pequenos 

produtores assentados, torna-se necessaria traqar algumas consideraq6es sabre as politicas 

do trabalho no assentamento. 

4.2.1. A Politica de Assentarnentos no Estado de Siio Paulo 

0 governo estadual realizou na decada de 60, algumas experiencias 

de implantaqiio de projetos de assentamentos. 0 governo de Carvalho Pinto atraves do 

programa "Refonna Agriiria Paulista", regulamentado pela Lei de Revisiio Agriiria 1, 

promoveu a instalaqao de alguns projetos, dos quais os exemplos mais caracteristicos sao os 

do Nucleo Rural da Fazenda Capivari, em Valinhos e da Fazenda Santa Helena, em Manila. 

Nesta ocasiao foi criada junto a Secretaria de Agricultura do Estado, a Assessoria de 

Revisiio Agriiria (ARA). 

CORNEJO et a/ (1989) apontam o carater ideologico 

desenvolvimentista da "Refonna Agriiria Paulista", mostrando que o fundamento biisico da 

lei de Revisiio Agriiria era a criaqao de uma classe media produtora de alimentos e 

consumidora de produtos industrializados assim como a fonna<;:ao de uma pequena 

propriedade rural capitalizada onde se utilizariam tecnicas sofisticadas. 

ANDRADE (1993) ressalta esta posiqiio politica quando diz que "os 

1 Lei de nUrnero 5994 de 31 de dezembro de 19£<:. 
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assentamentos eram implantados a partir da interven~'(io do Estado, afim de solucionar os 

cmiflitos engendrados na !uta pela terra" e que, esta intervenc;:iio, alem de canter a marc a 

de uma politica meramente assistencialista, reduziu os trabalhadores a meros beneficiaries. 

De urn !ado, havia o Estado autoritario, portador da lei do dominador, que intervinha e 

criava urn assentamento onde houvesse um conflito, e do outro, os trabalhadores que viviam 

sob as mais de niio tendo os minimos direitos de cidadiio. 

Na decada de 80, as mudanc;:as politicas decorrentes da 

redemocratizac;:iio do pais trouxeram alterac;:oes tambem no plano dos assentamentos, como 

mostra ESTERCI et a! (1992): "em 1982, a conjuntura especfjica de alguns estados 

permitiu a eleir;ao de governos de oposir;ao ao regime mi/irar que, susrenrados num amp/a 

area de alimu;as, comer,:aram a abrir espar,:os para propostas de assentamentos que 

constitufram demandas de setores de popular,:ao apoiados par entidades de apoio: igreja, 

facr:;oes pol!tico-partiddrias, etc. Podemos incluir neste caso, por exemplo, os governos 

entao eleitos no Espfrito Santo, no Parana, no Rio de Janeiro e em Sao Paulo." 

Em palestra proferida no Institute de Terras (05/05/93), D'INCAO, 

analisando as politicas de implantac;:iio de assentamentos no periodo da transic;:iio 

democratica, com destaque para Plano de Valorizac;:iio e Aproveitamento dos Recursos 

Fundiarios do Estado do governo paulista de Franco Montoro (1983/1987), classifica-as 

como "politicas sociais fundadoras de cidadania ". 

Os trabalhadores, historicamente dominados, comec;:am a se 

mobilizar e reivindicar o direito de acesso a terra, propondo uma negociac;:iio com o Estado. 

Por outro !ado, o Estado que estava num processo de democratizac;:iio, passa a reconhecer a 

existencia deste direito e assume o compromisso de negociar. 
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Nas palavras de D'INCAO: "0 Estado nao se percebe mais como 

sendo igual d lei, igual ao dominador; hd uma separa~ao entre a lei e o Estado, e esse 

Estado se propoe a negociar e em cima do reconhecimento de um direito. Houve erztao 

uma separa~;ao do Estado dominador-lei, a lei existe entao como instrumento que passa a 

regular a relar;:ao do Estado com a sociedade ". 

E precise relativizar este processo de abertura politica ja que, como 

afmnam FERRANTE & SILVA (1986), ocorre a apropria<;:iio pelo Estado da !uta dos 

trabalhadmes; o Estado apropria-se das pniticas sociais dos trabalhadores, ou seja, apropria

se das ~ecessidades reinvindicadas pelos trabalhadores sem terra, saindo da posis:iio de 

opositor/dominador e assume-se como mediador/protetor quando do processo de concessiio 

da terra. 

Os instrumentos de controle estatal dos conflitos gerados pelas lutas 

sociais no campo podem ser assim sintetizados: o Estado, de posse da terra, a concede sob 

perrnissao de uso por periodo determinado, mantendo assim o controle totalitario desse 

contingente de trabalhadores e, atraves de seus organismos, imp6e as diretrizes centrais que 

os trabalhadmes assentados deveriio cumprir, elegendo como criteria de permanencia, a 

produtividade. 0 Estado cria entao, urn modelo de assentamento, impondo as formas de 

explora<;:i'io agropecuaria, o tipo de conservas:ao de recursos naturais, o gerenciamento dos 

investimentos e das !inhas de creditos e fomecendo assistencia tecnica atraves da figura do 

extensionista. Dessa maneira, os projetos de assentamento siio construidos sob as regras da 

economia agricola dominante e os trabalhadores rurais submetidos ao modele de 

organizas:ao da produqao priorizado pelo Estado (a forma privilegiada foi o associativismo), 

tendo sua base tecnologica comandada pelo modo de produs:ao dominante ( uso de insumos 

industriais para agricultura e mecanizas:ao ). 
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A politica fundiaria defmida na adminlstrac;:ao de Franco Montoro 

promoveu o aproveitamento de terras publicas ociosas, atraves de dois pianos distintos 

(DAF, 1990): 

1) Pianos Publicos de Valorizac;:ao e Aproveitamento dos Recursos Fundiarios do Estado, 

baseado na Lei n° 4957, de 30 de dezembro de 1985, atraves do qual o governo utilizou

~~~~~-~-~~~se~sle terr~ P®~li£il!LQ£josas. §ll~~JlP!OVcltadasjpqdeqnadamente plWL~~---~--

promover assentamentos de trabalhadores rurais. 

2) Programa de Regularizac;:ao Fundiaria, baseado na Lei n° 4925 de 19 de dezembro de 

1985 que trata da regularizac;:ao de terras publicas de produtores rurais cujos lotes fossem 

inferiores a tres modulos rurais e houvessem explorado a area no minima h3 3 anos. 0 

programa foi iniciado com os posseiros do Vale do Ribeira e do Litoral Paulista. 

0 carater conservador desta politica e salientado por FERRANTE & 

SILVA (1986), pms na medida em que os assentamentos foram efetivados em terras 

publicas ou de propriedade privada, porem ociosas, garantiu-se 0 nao questionamento da 

estrutura agraria concentrada existente no pais e a manutenc;:ao da estrutura fundiaria 

dominante. BERGAMASCO (1992) ressalta que, "esta po/itica, mais que uma solw;tio 

parcial, ao problema de Reforma Agraria, apresenra~se como um paliativo aos conjliros 

pela posse da terra ... " 

Em que pese que a politica fundiaria do governo Montoro superou 

as anteriores, e preciso registrar que a capacidade potencial existente para a execuc;ao de 

programas deste tipo possibilitava urn volume muito maior de realizac;:oes em termos de 

assentamentos (LEITE, 1988). A proposta inicial do governo previa assentar cerca de 3.000 

farm1ias de trabalhadores sem terra ou com terra insuficiente para sua sobrevivencia. 

Entretanto, somente 2.150 fatnJ1ias foram beneficiadas, ocupando uma area de 36.173 ha. 



24 

(LEITE, 1992). 

Para desenvolver a politica fundiaria, o governo de Sao Paulo 

transfonnou a antiga ARA - Assessoria de Revisiio Agciria, em maio de 1983, no IAF -

Instituto de Assuntos Fundiarios, subordinado a Coordenadoria S6cio-econ6mica da 

SAASP - Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Estado de Silo Paulo. Em 1985, 

instituiu-se a SEAF - Secretaria Executiva de Assuntos Fundiarios, que passa entao a 

englobar o IAF, a CAlC - Companhia Agricola Imobiliaria e Colonizadora, e a Comissao 

de Assuntos Fundiarios. Ao lAF coube a demarca9ao de terras, a elabora9ao de projetos e a 

solu9ao dos problemas fundiarios, assim como a regulariza9ao das terras e a Comissao de 

Assuntos Fundiarios, a fun9iio de opinar sobre as terras publicas em disponibilidade. 

Em sequencia as mudan9as politicas realizadas nos governos que 

sucederam Montero, o IAF veio a ser desmembrado em 2 departamentos o DAF -

Departamento de Assentamento Fundiario, e o DRF - Departamento de Regularizm;:ao 

Fundi aria, ambos vinculados ao ITESP- Instituto de Terras do Estado de Silo Paulo, e este 

a Secretaria de Justit;a e da Defesa da Cidadania. Atualmente, em 1995, o DAF e o orgiio 

responsavel pela implementa9ao e desenvolvimento econ6mico dos assentamentos rurais. 

4.2.2. A Conquista da Terra 

A conquista da terra se da no ambito das lutas contra a 

expropria9iio, CUJO processo envolve a perda dos meios de produ9ao, impelindo os 

trabalhadores a se submeterem a migra9ao ou a proletariza9ao. Os principais movimentos 

organizados de !uta pela terra nas duas ultimas decadas sao: o Movimentos das Barragens a 
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partir de 1976 eo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra- MSF a partir de 1979. 

A !uta pela terra dos ex-arrendatarios da regiao de Pirituba pode ser 

considerada como uma das primeiras manifesta<;oes coletiva em pro! da reforma agraria nos 

anos 80 no Estado de Sao Paulo. Esta !uta apresentou elementos inovadores nas formas de 

-~---- __ organi_l':as~o, tais com~- as _()Cupa<;oes de terras ocios~ e os acampamentc;:~oletivc;:_'!~~-----

visavam pressionar publicamente o Estado. 

ANDRADE (1993) ressalta o significado real do ato de ocupa<;iio: 

"ocupar e um ato pensado, planejado, onde as pessoas passam a viver com a fand/ia de 

baixo de um barraco de lona improvisado, por tempo indefinido, sujeitos a perigos de toda 

ordem. E um ato que pode resultar em despejos, a Jim de cumprir a liminar de 

reintegra~tio da posse, emitida pela Justi~·a, expulsando os ocupantes da area". Sendo 

despejados, retornam para a beira da estrada a espera de nova oportunidade de ocupa<;iio. 

0 acampamento, consequencia da expulsao de uma terra ocupada, e 

uma fase dificil onde as fatn11ias vi vern precariamente por tempo indetenninado e enfrentam 

inillneras dificuldades. Porem, e uma decisao estrategica que obriga o Estado a buscar uma 

solu<;ao, por caracterizar uma "situa~tio de conflito ". 

Esta fase funciona para os trabalhadores como urn exercido de 

coopera<;iio e disciplina. Os trabalhadores formam comissoes de trabalho onde cada equipe 

se responsabiliza por urn problema especifico. Sao elas, entre outras: Comissao de 

Negocia<;iio, Comissao Financeira, Comissao de Irnprensa, Comissao de Alimenta<;ao; 

2 0 Movirr;e;,:_o dos Trabalhadcres Rurais Sem ~"',.-:::-a t.eve sua or'aem nas reoi6es sul e sudes::e 

do B;a;;il; no i,nic~o da C.§cada de 80/ expa::_d~ndc;_·se para ot:t~os .est~ado.~, tendo atua~r;'er:'.te 
abrangenc::_a naclonal. Nasceu de urn processo c.e enrrentame:u.o e reslstenc:;_a conc.:r:a a polltlca 
de desenvo:viment.o agropecu§.rio, cujo envolveu a pe:::da dos meios de produ<;:§.o po::: 
parr..e dos camponeses. Tern buscado como de organi:ca<;:ao e luta, as ocupa<;:6es de ter:::a e 
os acamparr.e:-:~os coleti vas. 
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Comissao de Satide. 

Durante o periodo de acampamento, as fanu1ias organizam v:irias 

manifesta96es coletivas, tais como passeatas, caminhadas entre cidades e nos centros 

nrbanos, cartas abertas a popula9iio e atos publicos, dando assim, visibilidade ao 

Hmrnoviti1e!lto e to man do J:l~blic:;~~ suas HS'Harens1~H'"~'! urg~I1cia de providencias por parte ~cJOH~ ~~~H~~~HH~~~ 

govemo. 

Apes idas e vindas, avan9os e recuos, o processo de negocia9iio 

entre o Estado e os acampados pode culminar com a autoriza9iio oficial de concessao de uso 

da terra as famHias demandantes atraves de urn processo seletivo, segundo criterios 

estabelecidos pelo 6rgi'io responsavel pelo futuro assentamento - o DAF. 

4.2.3. Organiza~ao do Trabalho no Assentamento 

Em rela9iio a organiza9iio do trabalho nos assentamentos, LEITE 

(1986) aponta seis formas diferentes: 

1) Explora9ao individual da terra, cada famHia cuida do seu lote; 

2) 0 preparo do solo e o plantio de todos os lotes e feito em conjunto, so os tratos 

culturais e a colheita sao feitos por cada famHia; 

3) Assentamentos mistos, com divisiio de grupos de tal maneira que aqueles que querem 

trabalhar em conjunto possam faze-lo e tambem se respeite a vontade das famHias que 

querem trabalhar individualmente; 
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4) Explora<;iio con junta da produ<;iio so na prime ira safra devido a falta de condiqoes 

individuais no inicio do projeto; 

5) Explora<;:iio con junta da terra em todas as fases do trabalho; 

ado<;:iio do trabalho 

con junto a partir da funda<;:iio de uma associaqiio dos assentados. 

Especificamente nas areas I e II da Fazenda Pirituba, "a forma de , 

explorar;:ao agricola e a divisao em grupos formados pela unitlo de certo numero de 

familias, que cultivavam determinada area. Cada grupo tem IIIII "chefe de grupo ", e/eito, 

que o representa nas reunioes gerais do assentamento. As tarefas mecanizadas sao 

realizadas par equipes de tratoristas e os tratos culturais sao realizados por cadafamflia 

em sua Lirea." (SIMON er al ,1988). 

A fomm<;iio de uma associa<;iio dos assentados, preconizada pela 

assessoria oficial dos tecnicos, tern como funs:ao orientar a exploras:ao da area de produs:ao 

agricola e a comercializa<;iio das safras bern como adrninistrar os recursos fmanceiros 

obtidos atraves de creditos bancarios ou de entidades filantropicas. Alem dessas atribui<;:oes, 

a associa<;iio assume o papel politico de representaqiio da comunidade na defesa de seus 

interesses junto ao govemo e outras instancias (ANDRADE, 1993). 

0 Estado preve tambem o tamanho dos lotes agricolas em fun<;:iio 

das potencialidades da area e o planejamento da ocupa<;iio da agrovila, normalmente alocada 

no centro do assentamento, bern como as moradias e tras:ado urbano. Segundo D'INCAO 

(1991) "o projeto original dos tecnicos estatais era o da divisao em !ores para o cultivo, 

associada d criar;:ao de uma agrovila, onde os traba/hadores receberiam uma pequena 
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parce!a de terra- o quintal -para a constru~do de suas casas e os cu!rivos de subsistbzcia. 

Os argumentos em defesa da proposta giravam em tomo da maior faci/idade de acesso das 

familias a infra-estrutura de servi~os de usa coletivo - escola, posto de sazide, barracdo 

para mtiquinas agrfco/as, etc - e da necessidade de manter os trabalhadores minimamente 

organizados para a obten~do dos financiamelltos bancdrios, para a compra de mdquinas e 

mm paiAJJS.culJ.uras. As liJJ}Jg§,_.!kJlnancig]Jlellto existei!Jf§J2f!:Fa es~es COS(J~_fri!!12.Ei[igi,c!O:S..... ·- -- -

para pequenos produtores associ ados". 

De acordo com ANDRADE (1993), "os agentes, /i'deres entre os 

assentados e assessores do movimento ligados a Jgreja e ao MST, consideram como forma 

mais eficaz a coletiva, garantindo tanto a organiza,·do polftica dos trabalhadores quanto o 

sucesso da produ~do agricola. A proposta da Jgreja e embasada nos ideais cristdos de 

igualdade, de unido e de so/idariedade implemelltado rw seu projeto comunitarista." 

Para o MST ( 1986), a associa9iio 6 urn tipo de organiza9iio 

horiwntal na qual a dire9iio e as bases estao em condi9iio de igualdade, numa rela9ao 

democratica e com a participa9ao de todos os trabalhadores. Assuntos polemicos sao 

decididos em vot39ao e esta e realizada em todos os grupos, sendo o resultado levado pe!os 

seus coordenadores a associa.;:ao que tamara as providencias com base na decisao aprovada. 

Esta !inha de atua<;ao da oportunidade de participa<;iio de todos os trabalhadores no 

processo decisorio. 

E ainda, de acordo com D'INCAO (1992), o MST e demais setores 

da esquerda vrram na proposta de produ9ao coletiva ou associada uma forma de 

manuten9iio do engajamento politico na !uta pela transforma9iio da sociedade brasileira. 

Muitas institui<;oes fmanceiras e entidades filantropicas vinculam o 
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credito e o aux11io financeiro somente a "produtores que estejam organizados", como por 

exemplo o Programa de Incentives as Oportunidades de Trabalho e Gera<;:iio de Renda da 

Funda<;iio Legiao Brasileira de Assistencia (LBA). 

Por outro !ado, na medida em que nos assentamentos se desenvolve 

J!!lliU>gri~1lltyra de base f;uniliar._ com a orgent~~f!S"Il9_ dasJarm1ias em lotes indiviguais 9~~-·--·-· 

prodw;:ao, D'INCAO (1992) propoe " rever a metodologia de intervenr;ilo nos 

assentamentos revendo os discursos do projeto coletivista e apreender e explorar com 

profundidade as possibilidades de modernizar;ilo e de organizar;ilo dos pequenos 

produtoresfamiliares" bern como modificar os conteudos dos financiamentos, caminhando 

para a cria<;:iio de politicas adequadas a pequena produ<;:iio. 

Tendo em conta os projetos de vida dos assentados, e precJso 

considerar estes trabalhadores rurais a partir do que realmente sao. Do conhecimento de seu 

potencial e de seus limites, pensa-los num contexto de desenvolvimento da economia 

familiar ou seja, do estabelecimento e explora<;:iio das possibilidades do trabalho em farm1ia. 

A autora defende a necessidade de explorar os projetos que os trabalhadores trazem 

consigo, permitindo com isso compreender a 16gica racional de combina<;:iio do uso dos 

fatores de produ<;:iio dos quais dispoem. 

Na sua evolu<;:ao hist6rica os assentamentos podem coexistir com 

duas formas de organiza<;:iio da produ<;:iio. Enquanto, algumas farm1ias optam pela forma 

coletiva, outras fali111ias cultivam a terra de forma individual em seus pr6prios Jotes de 

produqiio. 



5. MATERIAL E METODOS 

5.1. MATERIAL 

5.1.1. Descric;ao da Regiiio 

0 Assentamento Pirituba II - Area III e os demais bairros rurais 

estudados se localizam no municipio de Itabera, situado no sudoeste do estado de Sao 

Paulo3. 0 municipio possui uma area de 1050 Km2 e sua popula9ao, em 1980, era de 

16.389 habitantes, sendo que 34.5 % deste total residia entao na cidade e 65.5 % na zona 

rural. 

A regiao sudoeste do estado de Sao Paulo ocupa parte da chamada 

Depressao Periferica, cujos solos sao em geral profundos, bern desenvolvidos, envelhecidos, 

com pH variando entre acido a fortemente acido e fertilidade natural baixa (IPT, 1981). Na 

regiao em que se encontram os assentamentos da fazenda Pirituba, os tipos de solo sao os 

seguintes4: 

a) latossolo vermelho escuro e podz6lico vermelho amarelo em propor96es diferentes para 

cada area; 

: Ver mapa 1 Local ::cac;ao ::.::a regi§o SuaoestC? ~E' Estado de sao Paulo. No anezo l, pci·;J. 9. 

" De acordo com a pe quisa denominada "An§..:_i_se e Avaliac;§.o des ?rojetos de Reforma Agrdri e 
Assentarr:e-0-tos do Es ado de sao Paulo", -::!ese:·,vc;,lvida por J::.versos campus da UNESP ec; :::e 

1989/1993. 
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b) hidrom6rfico, nas areas de inunda<;ao, em pequenas faixas; 

c) litossolo, nas en costas com maior grau de declividade. 

interior da 

A fazenda se situa na zona hidrom6rfica do rio Paranapanema, no 

da bacia do rio Parana, no limite com o cristalino do 

planalto AtEmtico. Seu relevo, medianamente movimentado (altitude media entre 500 e 800 

metros) e, na maior parte das areas, levemente ondulado, seguido de porqao plana e de 

pequena porqiio ondulada. 

A cobertura vegetal nao 6 homogenea. Ha manchas de mata 

araucaria remanescentes da cobeJiura original. Ha areas de capoeira, e extenso dominio de 

cerrados. 

Nos assentamentos do Projeto Pirituba II ha recursos de agua 

subterranea. Na area I correm 6 Km do rio Pirituba e em todas elas e passive! observar a 

presenqa de c6rregos. 

0 clima e do tipo mesotermico, sem estiagens prolongadas. As 

temperaturas medias nos meses mais quentes giram em torno de 22 °C. Os indices 

pluviometricos atingem 1.200 mm a 1.400 mm anuais. No que se refere as condi<;oes 

naturais da regiiio convem ressaltar ainda que ela e sujeita a geadas de invemo. 

Alem das caracteristicas edafo-climaticas acima referidas, a regiiio 

conta com algumas outras particularidades que a distingue das demais do Estado, de modo 

bastante significativo: e, par exemplo, o caso de sua hist6ria. 
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A regiao manteve durante muito tempo uma func;ao de passagem, 

ligada aos caminhos das tropas de burros5 que, ao Sui, demandavam a Feira de Sorocaba. 

A ocupa<;ao da regiiio se deu a partir da segunda metade do seculo 

XVIII com a chegada de garimpeiros oriundos da provincia das Minas Gerais, os quais, em 

fm1ciio da decadencia da atividade mineral sofrida entao sua terra de 

em busca de novas meios de subsistencia. Constituiram-se assim os micleos que deram 

origem aos municipios de Itapeva, Itarare, Itaporanga e Itabera.6 

Os primeiros imigrantes se instalaram naquelas terras em 1862, e 

abriram nelas uma grande fazenda no local onde se encontra hoje o municipio de Itabeci. 

Naquela epoca a regiao atraiu garimpeiros que procuravam diamantes no Rio Verde e que 

sabiam de indicios da existencia de ouro no Rio Lavrinhas, a margem do qual se fundou o 

povoado do mesmo nome. 

Em 1871, este povoado e elevado a categoria de distrito, e em 1891 

a de municipio, o qual foi denominado Nossa Senhora da Conceic;ao de Lavrinhas. 

Finalmente, em 1905, ele recebe a denominac;ao de municipio de Itabera. 

A excec;ao de Itapeva, que se transformou num grande centro da 

industria da minerac;ao, todos os demais municipios da regiao tiveram na agropecuaria a sua 

atividade principal. 

chega:r ao local de , co:J.t::: ibG::ca;-r, -:::;c;e o sis:.e:-r.a de t.rar:s;:-.-o:::t-e baseado e:; 
muares cieser:1penhasse urr papel b§.sico no L .. ::1c da economia mineira .J.o s0culo XVIII 
6FURTAD0,:977). 

De a:o:::do. co;n EARBO~A ( :;_ss) , . em s_eu y_e,~uer;;:-, vc•cat~c:l~r io, -:,upi- ?o~ t:g~§.s '. e~tas palavras 
t-ern or1ge:n 1nd1gena. u ~:re._.;_xo J.ta s_;_gn:r:ca r.e:::.:::a . .ctabera e or1g1na::::1o de J.ta e be:raba, 

que quer dizer br ilha:r, ou sej a, pedra q>--<e i::.·:::: i:._ha, reier i:-tdo- se, segundo Barbosa, aos 

diaman::es. Itapeva significa pe0ra plana. ::::=-a:::a-::e vem de itarare, B.gua que :-wsce da pedra. 
Itapo:::anga origina se da j.::--:.~ao de ita e poranga, qc;:e signifi::a belo, bonito, :::esultando er~, 

pedra boni::..a. 
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A pecmiria extensiva, para a produqiio de carne bovina e suina e 

para a criaqiio de animais de tra<;iio, prevaleceu nas primeiras tres decadas deste seculo. 

Paralelamente a essa classe de atividades, desenvolve-se a produ<;iio de alimentos basicos: o 

arroz, o rnilho e o feijao. 

ao da industria textil na 

regiao de Sorocaba passou, apos os anos trinta, por urn ciclo de expansao, propiciou urn 

fluxo de renda importante para a economia local. Porem, devido a concorrencia com a 

regiao de Ribeiriio Preto (a qual apresentava melhor infra-estrutura de transporte e produzia, 

em decorrencia de terras mais ferteis, fibras de melhor qualidade ), a cultura de algodao logo 

entrou em declinio na regiao. 

A decada de cinqiienta marcou, em virtude do clima favoravel e dos 

incentivos governamentais, o inicio de urn novo ciclo de cultura na regiao de Itabeni: o 

trigo. Tais incentivos buscavam aumentar a produqiio deste cereal, a fim de garantir a auto

suficiencia do estado de Sao Paulo. Esta politica de foinento agricola possibilitou a 

consolida<;iio de alguns elementos novas de infra-estrutura; a cria<;iio de cooperativas de 

agricultores e, principalmente, a implanta<;iio de uma agricultura modernizada, a qual trazia 

novidades tais como o moinho de trigo. No entanto, a doen<;a fllngica conhecida como 

"ferrugem" atingiu e esteve perto de dizimar as planta<;6es, diminuindo drasticamente sua 

produtividade e fazendo com que houvesse urn refluxo da cultura na regiao. 

0 reflorestamento, decorrente sobretudo dos incentivos 

govemamentais na decada de 70, ocupou os solos mais fracas na parte norte e nordeste da 

regiiio, sem contudo representar urn segmento significativo. 

A decada de 70 marcou o ciclo expansivo da cultura de feijiio na 
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regiao. A produ<;ao de feijao no Brasil era (e ainda o e) citada sempre, em quase todos os 

estados produtores, como exemplo, ao !ado da mandioca, de agricultura mais tradicional e 

menos tecnificada do pais. Na verdade, o feijao permaneceu sempre a margem da politica 

agricola tendo contribuido para isso os seguintes fatores: caracteristicas pr6prias do ciclo de 

produ<;ao como, por exemplo, a necessidade de utiliza<;iio de miio-de-obra praticamente 

.. .. . . .S:?!J.Slan!e,~~~~ sli?~~ptib~~~c!':.~~~u~~r~-~~c~~--£ .. ~ sua~J'!~~-!:. doenx~..'?· tambeJ11__,___ ___ _ 

quest5es ligadas a comercializa<;iio e a falta de pre<;os minimos compensadores. 

ROMAO (1981), para mostrar o crescimento da cultura de feijao a 

nivel estadual, tomou o periodo de 1948-1980 e nele delineou tres fases de comportamento. 

A primeira corresponde aos anos 50 e inicio da decada de 60, 

periodo em que o aumento da produ<;iio de feijao esta claramente relacionado a expansiio da 

area cultivada em fun<;iio da expansiio da cafeicultura (ja que, nesta epoca, a cultura de 

feijao era cultivada nas entrelinhas da cultura do cafe) e, conseqiientemente, a da fronteira 

agricola do Estado. 

A outra fase corresponde a segunda metade da decada de sessenta e 

primeira da de setenta. Nesse periodo, houve uma inversao da tendencia de crescimento. 

V arios fatores contribuiram para que a produ9iio se reduzisse : 

a) o programa da erradica9iio dos cafezais paulistas, concentrado no periodo de 1962/68 

b) as transforma<;5es nas rela<;5es de trabalho na agricultura paulista, na qual trabalhadores 

permanentes foram substituidos por trabalhadores temporarios (aqueles produziam 

culturas que deveriam tanto suprir a sua subsistencia como abastecer o mercado; entre 

elas, estava a do feijiio) 
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c) a expansao da pecmiria e da lavoura canavieira no estado, com a substitui<;iio das culturas 

originalmente cultivadas. 

A terceira fase compreende o qiiinqiienio fmal dos anos setenta, 

quando ha nao so uma retomada da expansao da area e da produqiio feijoeira como, 

................. ......... !llillbeJ1l,\JIDa acentuada melhoria l)gs reJlsJimentos fisicos da cultura em~decorrencia .. si.<L.~.~~~ 

predominio do feijiio comercial e da difusiio da tecnologia moderna de produ<;iio. Assirn, a 

produtividade que girava em torno de 500 Kg/hectare no periodo de 1964/71, passa para 

600 Kg/hectares em 1972/77, atingindo nos anos oitenta o rendimento de 800 Kg/hectare. 

GRAZIANO DASILVA et alii (1982) mostraram que nesta terceira 

fase ocorreram duas modificaq6es basicas da cultura a nivel estadual. Uma delas, relativa a 

forma de produzir ( o tipo de cultivo passou a ser predominantemente solteiro) e, a outra, a 

sua localizaqao geografica. Ocorre que a produqao de feijao se desorganizou nas areas onde 

era plantado de forma consorciada com a cultura do cafe, e a regiao sudoeste do Estado 

aumentou sua participaqao na produqao. Este aumento se deu niio tanto pelo fato de a 

regiiio apresentar condiq6es edafo-climaticas ideais para o cultivo, mas, principalmente, por 

ser ela restrita as culturas de cana-de-as;ucar, cafe, algodao e soja. 

Nao tendo sido a regiao sudoeste do Estado ocupada pelo avanqo 

destas culturas para exportaqiio, ela permaneceu como area periferica, o que ocasionou a 

persistencia de graves problemas de infra-estrutura uma vez que, durante um longo periodo 

de tempo, foi mantida a margem do desenvolvimento econ6mico. GON<;AL VES & SOUZA 

(1993a) afirmam: 

"mantida d margem do micleo do processo de acumula<;:iio de 

capital, a regiao sudoeste do estado de Sao Paulo apresentava no infcio da decada de 70 
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deste secu/o, o mawr crescimento da regicio de Sorocaba". 

GRAZIANO (1984) sintetiza, com as modificay6es ocorridas no 

cultivo de feijao abaixo discriminadas, as transfonnay6es ocorridas na decada de 70 na 

regiao: 

a) o aumento da escalade prodw;ao atraves da expansao das areas cultivadas com feijao; 

b) a mudan9a de base do sistema tecnolc\gico adotado: o sistema tradicional, que se baseava 

na trayao animal e no trabalho manual, foi parcialmente ou totalmente substituido pelo 

sistema com base mecimica; 

c) o aumento do grau de mercantilizayiio e monetarizayao da atividade produtiva; 

d) o aumento da utilizayao de miio-de-obra assalariada; 

e) aumento da produtividade: o novo padrao tecnolc\gico impasto continha tres elementos 

fundamentais que afetaram a produtividade: uma nova variedade de feijao mais produtiva 

e mais resistente (carioca), a utilizaqiio de fertilizantes e defensives e a mecanizas:ao. 

Os cinco elementos acima apontados constituem urn complexo que 

traduz o processo de tecnifica<;iio ocorrido na regiiio. 

SALIT (1987a) afirma que a Divisao Regional Agricola de Sorocaba 

respondeu par cerca de 75 % da produs:ao estadual da cultura. Dados coletados junto ao 

Institute de Economia Agricola (lEA) para 19947 preveem uma area total de 63.200 

7 As inforrnac;6es relativas ao ano de :99.<:;, pot terem sido co~etadas em :-;o-;."embro do mesr;,o 
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hectares para a Delegacia Agricola da Itapeva8, o que corresponde a 28 % da area total em 

produc;iio no estado de Sao Paulo. 0 rendimento da safra de feijiio do periodo das secas, a 

qual foi concluida a epoca em que estas informac;oes foram coletadas pelo lEA, ultrapassou 

a cifra das 34 mil toneladas, correspondente a uma participac;ao de 28 % do total produzido 

no Estado. 

GON<;ALVES & SOUZA (1993a e 1993b) realizaram urn 

minucioso estudo sobre as modificac;6es ocorridas na agricultura de Itabera. 0 crescimento 

·da area plantada de feijao foi significativo para o Municipio. No periodo de 1964/66 a area 

anual era de 4.000 hectares, sendo que no de 1969/71 ja se contava com 6.000. Houve, a 

partir de entao, urn crescimento intenso neste sentido: no periodo de 1981/82, a area 

destinada ao plantio de feijao ja era de 44.000 hectares. A decada de 80 marcou o refluxo do 

crescimento da cultura, a qual recuou para uma area de 25.000 hectares em 1990. Em 1994, 

a previsiio de area cultivada com feijiio para este mesmo ano atingiu 22.000 hectares. 

E prec1so destacar alguns aspectos a respeito da tendencia de 

crescimento do rendimento da cultura. 0 crescimento da produc;iio de feijao do municipio 

nao resultou apenas da elevada incorporac;iio de area, mas tambem de urn dinamismo 

tecnologico que acionou urn rendimento agricola crescente por hectare cultivado. 

Analisando a decada de 80, observa-se que, apesar do recuo da area 

plantada, o rendimento continua subindo. Isto se tornou possivel grac;as a uma especie de 

selec;ao natural dos agricultores da regiiio: os pequenos produtores, devido a crise 

atravessada entiio pelo pais, foram levados a abandonar a cultura e muitas vezes a terra, em 

ano, nao estE.io completas. ?ara o fe.::_j§.c ·-=.:a;; ilg~Jas, os Jados se referem a previs§c, o.e 

""afra. 
g Esr.ao vi:-:tculados a esta Delegacia !ogr:.::o~a os segui;::.es m•Jnicipios: I:.apeva, Itarare, 
Itabera, :::::.aporanga, Ear§o de Ant.o!lina, r;:.:.Dei:§c Vermel:,c cic Sul, Born su.:::esso de Itarare. 
Nova Camp::.na e Taqua.rivai. 
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deco.nincia, entre outros fatores, de problemas com financiamentos bancarios. Por outro 

!ado, houve avanyo da produyiio dos agricultores mais modemos, os quais elevaram a 

produyiiO media por hectare para 800 Kg. 

Quanto ao uso de insumos modemos, SALIT (1987a) salienta o 

aumento do consumo de fertilizantes e do emprego de trayao motomecanizada de 1960 a 

1980. E grande o aumento do consumo de fertilizantes em Itabeni: em 1960, 6.2% dos 

estabelecimentos utilizavam alguma forma deste insumo. Ja em 1980 o valor passa a ser de 

89.5%. 0 emprego da trayiio motomecanizada tambem se eleva no periodo, alcanyando, em 

1980, 57.4% dos estabelecimentos. Destaca-se de forma marcante, entretanto, a 

participayiio da trayao animal utilizada em 1980: cerca de 84% do mimero dos 

estabelecimentos utilizavam-se deste tipo de trayiio. 

A descriyiio do perfil de utilizayiio das terras no municipio de Itabeni 

mostra que em 1970 as pastagens ocupavam mais da metade da area total (51.5%) e que as 

lavouras temponirias vinham em segundo Iugar com 21.8% da area total, 16.4% dos quais 

eram destinados ao cultivo do milho. Em 197 5 a area ocupada com pasta gens diminuiu para 

43.6% eo feijao aumentou a sua participaqao de 4.3% para 10.8%. Essa tendencia persistiu 

ate 1980, com lavouras temporarias evoluindo para 38.6% e pastagens caindo para 36.1 %; e 

o feijao assumiu a posiyao de principal cultura anual (21.5%), ultrapassando o milho 

(13.1 %). Em 1985, esse desempenho se reverteu: as lavouras temponirias tiveram a sua 

participaqao reduzida para 35.3% e as pasta gens retomaram o crescimento ( 41.1% ). 0 

milho, por sua vez, voltou a crescer, ainda que nao tenha chegado a ultrapassar o feijao 

(15.4%). 

0 comportamento da agricultura de Itabera, na decada de 80, 

mostra uma oposiqao entre as areas ocupadas com lavouras temponirias e as com pastagens, 
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numa clara demonstrac;iio de substituic;iio entre essas atividades. 

0 municipio de Itabera ja apresentava, em 1968, uma estrutura de 

distribuic;iio de terras que tendia a concentra-las nas miios de urn numero bastante reduzido 

de proprietarios: as propriedades acima de 500 hectares (3.3% do numero total) ocupavam 

46.7% das terras. Nos estratos inferiores, as propriedades de menos de 100 hectares (79.8% 

do total) detinham 22% das terras. A agricultura local sempre se manteve extensiva. A 

expansiio do feijao se deu sobre uma estrutura agraria de alta concentra<;ao de terras, 

funcionando, nesse contexto, como agente colaborador dessa concentra<;iio. Em 197 8, as 

propriedades com mais de 500 hectares (3.6% do total) ocupavam 47.3% das terras, 

mostrando pequeno avanc;o em relac;iio a decada passada. Ja as propriedades com menos de 

100 hectares (80.2% do total) passam a deter 21.7% das terras, o que significa que houve 

urn aumento do seu numero e uma diminuic;iio do espac;o por elas ocupado. Em 1988, as 

propriedades com mais de 500 hectares (3.8% do numero total) ocupam 47.5% das terras, 

sendo que o territ6rio delas continua a se expandir. Por outro !ado, o numero das 

propriedades com tamanho inferior a 100 hectares, o qual aumenta e passa a representar 

80.7% do total, passa a ocupar 21% das terras. 

Outro indicador significativo e a variac;iio da area media dos 

estabelecimentos agropecuarios, na qual se detecta unta reduc;ao importante: em 1960, ela 

era igual a 70.8 hectares e, em 1980, passou a ser de 49.5 hectares. 

Esse processo de redistribuic;iio da terra foi Iento e continuo. 0 

ntimero das propriedades menores cresceu, ao mesmo tempo em que elas passaram a ocupar 

uma extensao menor de terras. Por outro !ado, as grandes propriedades avan<;aram em 

numero e tam bern em extensao durante todo o periodo de 1968/88. 
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0 indice de Gfni9 e urn indicador bastante utilizado como medida do 

nivel de desigualdade na distribui<;:iio da posse da terra. Em 1968 este indice era de 0.851, 

classificado como concentrac;:ao forte a muito forte. Em 1978 ele passou para 0.872 e, em 

1988, atingiu 0.9030. Houve aumento do indice de concentrac;:ao da terra e expansao da 

cultura do feijao no municipio. 

A expansao e a moderniza<;:ao da cultura feijoeira local nao levaram 

a constituic;:ao de grandes agroindU.strias ou de cooperativas de porte avantajado. Ao inves 

disso, elas favorecerarn a concentrac;:ao do capital comercial, forrnado nao so na venda de 

insumos e maquinas como tambem na compra de milho e feijao, dentro da 16gica tradicional 

de comprar barato e vender caro. Os estimulos a produ<;ao de feijao por meio de 

mecanismos de interven<;:ao tradicionais tais como o credito subsidiado, Ionge de atingirem 

beneficamente a maioria des agricultores prornoveu uma a<;:iio elitista, pais os beneficios, 

quando nao foram apropriados pelos intermediaries do capital cornercial tradicional, o foram 

par uma parcela minoritaria forrnada par grandes agricultores. 

Grande parcela desse grupo de intern1ediarios da comercializac;:iio 

do feijao comprou terras para aplicar o capital acumulado. A logica do capitalista comercial 

na atividade agropecuaria permaneceu a mesma: obter a rnercadoria ao menor custo 

passive! a fim de ganhar urn diferencial na venda. Portanto, "comprar barato para vender 

care" passou a significar, neste novo contexte, "produzir barato para vender a pres:os 

melhores", 16gica esta que conduziu a exploras:ao da pecuaria mista, uma das atividades 

basicas da regiao e que se caracteriza parser tratada com pastagens em estado sofrivel. 

~ur~drpa':r~~-~~i.mioduad::-.~ean.r:..r'-~"' e~·snt·;'·c'e'ndPi'cL~X-- :: .. _,,a c:::-:ida-ie e dire:.ame:1te proporciona.:_ a concent.rar;ao 
: . _:__::: ~""'' ·""" _ -..:_ ~~- _ _:_",." a '·~~·' acusa um a~to grau desta :::oncentra<;ao, ao 
passo q'-le urn injice prOximo a ''zero'' e, :--:ur:-. extrs-mo oposr.c, indicador je :.Lrna distribui:;B.o 
bastante equir..at.iva das terras, 
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5.1.2. Pequenos Produtores 

A regiao era, tradicionalmente, produtora de rnilho, e o feijao, 

plantado apenas entre as linhas deste, procurava atender, exclusivamente, a subsistencia da 

farru1ia do produtor. Este carater niio comercial do cultivo do feijiio se refletia na sua forma 

mm de prO<J\l~~()~mi\m~ual, alem de se mlilgi~~~l'Salaf~Ji"'T" CO!lJmij~a COJ:!l.lffi1 nive] teosno]6gic() .. m. 

extremamente baixo. Os pequenos produtores niio utilizavam a mecanizac;iio e nem insumos 

modernos tais como fertilizantes e defensivos. A mao-de-obra por eles utilizada era 

basicamente a familiar, a qual era complementada, no auge , dos servic;os ( colheita e 

batimento do feijao), por formas tradicionais niio monetarizadas como a troca de dias de 

servic;o ou os mutiroes (forma de trabalho coletivo) com vizinhos e parentes. 

0 trabalho assalariado inexistia para esses pequenos produtores que, 

a fllll de comercializarem os excedentes, basicamente o rnilho, recorriam aos compradores 

locais, que eram tambem os fornecedores de credito, de insumos para a produc;iio e de 

alimentos. Atraves deste sistema, foram sendo criadas as condic;6es para o estabelecimento 

de la9os de dependencia pessoal do produtor com rela9iio ao comerciante e para que se 

intensificasse a sua subordina9iio ao capital comercial. 

Na decada de 70, o feijao apresentou uma rentabilidade superior a 

das culturaslO alternativas para a regiiio. A peculiaridade da dupla safra de feijiio (a das 

aguas e a das secas) tornou o seu cultivo mais vantajoso que o arroz e o rnilho, culturas 

consideradas favoraveis para os pequenos produtores de feijiio. 

Com o desenvolvimento do feijiio na regiiio, estes produtores se 

10 Ent:::e as cultt.:ras rr:arginais estao a soja, ()S cic:rus eo a:Cgoda.o. Isto significa que estas 
culturas, se praticados, poderao apresentar problemas 0e adapta;;ao edafo clinatica. JJ, 

dencre as culturas consideradas aptas, tem-se o a:rroz, o wilho e a bata::.a. 
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transfonnaram, incorporando parcialmente a tecnologia existente para o seu cultivo. 

Produzem agora basicamente para o mercado; seu primeiro objetivo e o Iuera e, em geral, se 

especializaram no cultivo de urn ou dais produtos'' (feijiio predominantemente, e milho). 

Sua propria subsistencia ja niio depende fundamentalmente do que planta, pais mudaram 

tambem os habitos de consumo, tomando-se mais dependentes de produtos manufaturados, 

e a venda da colheita passou a permitir-lhes adquirir o que niio cultivavam. 

Estamos diante de pequenos produtores autonomos e independentes 

em seu trabalho, que executam suas atividades apenas com os bra<;os da farru1ia, e do qual 

lhes cabe a iniciativa e responsabilidade; caracteristicas estas mantidas no processo de 

transforma<;iio ocorrido. Estes tra<;os sao primordiais para distinguir estes tipos de 

agricultores de outras categorias rurais, como o fazendeiro, o grande criador, o latifundiario, 

que nao trabalham diretamente suas propriedades, mas comandam o trabalho 

alheio.GRAZIANO et alii (1981) tipificaram os produtores de feijiio. Dentro desta 

tipificayiio, a categoria por eles denominada camponeses e semi-assalariados, e parte 

integrante de nosso objeto de estudo, sendo assim caracterizada: 

a) camponeses: sao os produtores que se utilizam do trabalho 

familiar, seja este complementado ou nao por assalariados temponirios, e que niio chegam a 

contar com trabalhadores permanentes. 

bY semi-assalariados: sao os produtores que se utilizam do trabalho 

familiar niio complementado por assalariados pennanentes; e que se apresentam numa 

situa<;iio de empregados assalariados em outras propriedades rurais ou em atividades 

urban as. 

11 Niio deixarn de prodc.zir as culturas Ge s-..:L's~s::.&ncia em pequenas parcelas ja proprieda:ie, 
como o arroz, a mandioca, a batata doce, c: ::-_i::_ho para a cr~a.:;ao, a ho:;:::.a e o pomar. :_.las 
agora, o enfoque e outre, a principal cu2_Lu:a, o "ca:::-::o c)~efe", eo feijao. 
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FOTO 1 - 0 micleo do bairro dos Tome- um dos bairros da pesquisa -Itabeni SP 

De acordo com SALIT (1987b), os produtores rurais situados no 

estrato de ate 50 hectares de area possuiam, em 1980, 83.5% do mimero total de 

estabelecimentos do municipio de Itabera, ocupando uma area equivalente a 22.7% da area 

referente a este total. 

Quanta a distribuis:ao geogriifica, as pequenas propriedades 

aparecem nas zonas de "grotas", parcela mais recortada do relevo onde ocorre uma sucessao 

de pequenas iireas cultivadoras de feijao e de uma pecuaria rnista que e utilizada nas partes 

mais declivosas. 
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No que se refere a tecnologia utilizada per estes produtores para o 

cultivo do feijao, e precise dizer que ela e de uma profunda disparidade: muitos deles nao 

chegam a obter urn rendimento de 500 kg/hectare, cifra que ja havia side alcanc;ada na 

decada de 60. Atualmente, as transforma<;6es tecnologicas que acompanharam o 

crescimento da cultura de feijao na regiao fez surgir a utilizac;ao da mao-de-obra assalariada. 

.. ~L<?§..lJlO!l1f'ntos ~<if' .• ~19ma J1eS<3§!'!da.~L2.1!.3~~A-!l~£<?1he}~ •.. slE.f'?lL~9>- faz-se __ !l.'?£E§.~§rio o~---·-··· 

auxilio de mao-de-obra extema a familia. 0 mutirao transmutou-se. Como o memento de 

plantio do feijao se estende per urn determinado periodo, no inicio da estac;ao das aguas
12

, 

cabendo ao chefe da unidade produtiva detenninar qual o memento de faze-lo, cada unidade 

de produc;ao pede apresentar urn periodo distinto de colheita, e, como antes, "socorrer" o 

vizinho que esta com o seu feijao no ponte de colheita~orem hoje, com uma 

particularidade, este socorro tomou-se remunerado. A mao-de-obra da familia e ainda 

complementada per outra forma de auxilio: o usc do boia-fria. Alguns trabalhadores rurais 

se e~ializam nesta forma de trabalho: a prestac;ao de servi<;os em detenninada fase do 

ciclo produtivo. Assim, muitos produtores vao ao nucleo de determinados bairros onde 

moram estes trabalhadores, ou sao procurados per estes, e contratam seus servic;os. Esta 

mao-de-obra volante se diferencia das fanu1ias que moram na periferia des nucleos urbanos 

da regiao e que sao contratadas pelas grandes fazendas que cultivam o feijao "modemo", 

isto e, aquelas que incorporaram as modifica<;6es tecnologicas recentes. 

Na regiao em estudo, a caracteristica de isolamento foi perdida. 0 

desenvolvimento do transporte no municipio, apesar de ser reduzido e precario, facilitou o 

acesso ao centro do municipio que, associado as mudanc;as de habito de consume, fez surgir 

a demanda de produtos manufaturados. E mais: as mudanc;as na economia fmanceira, 

associada as mudanc;as da cultura do feijao ( utilizac;ao de servic;os ban caries, utilizac;iio de 

2 
No caso do "feijao das flguas". 0 feij§:o das secas tamb8m e plantado em urn momenta de "boas 

chuvas", fevereiro ate mar~o, dependendo das condiy6es climaticas daquele ano agricola. 
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inswnos industriais para a lavoura, inforrna<;6es sabre o pre<;o da saca de feijiio, etc;.), fez 

com que o produtor se mantivesse em constante contato com o micleo urbano. 

Pode-se ainda registrar atividades de congra<;amento no interior dos 

bairros definidos por jogos, principalmente o futebol, e festas do santo padroeiro cujo 

. . ... c:bj:;!ivo.P~~r2:i~l-~-~ 1-~~anta~~~to ..• ~.~- . ..I:~~~~'?.?_jJ~~ .... !l1.e.ll!<Jrifi. .. ':.~ll.!l:\l~E-.2~<l..~'?.s_ .... 

instrwnentos e instala<;oes comunitarias. 

FOTO 2 - 0 micleo do bairro dos Tome - detalhe da sede da par6quia, associada ao 

espa<;o para as festas.Itabera SP. 
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Outro importante elemento para a analise dos bairros rurais 

estudados e a existencia de uma relativa homogeneidade social entre os habitantes, de modo 

que nao se observam grandes desniveis, no que se refere as cosndi<;6es s6cio-economicas de 

vida. 

municipio de ltabera e: uma reuniao de fanu1ias cujos chefes estao a frente de 

empreendimentos agricolas, guardam a responsabilidade e iniciativa na execu<;ao dos 

trabalhos, contam com a ajuda da mao-de-obra da fanu1ia e, em momentos de maior 

demanda, tambem com o auxilio de outros agricultores efou de trabalhadores rurais 

volantes. Alem disto, possuem uma vida social que se concretiza em festas, em sua maioria 

religiosas, e em constante contato com o centro urbano. 

4.1.3. A Fazenda Pirituba13. 

A fazenda Pirituba ocupa uma area de 17.500 hectares. Ela se 

localiza nos municipios de Itapeva e Itabera, na microrregiao de Campos de ltapetininga 

(sudoeste do estado de Sao Paulo), proximo a divisa com o Estado do Parana (mapa 2, no 

anexo 2, pag. 150). 

13 Os dados refe:rentes a esta reconstituiyao hist6:rica da fazenda Pirituba, foram obtidos 
atraves de entrevista com o engenheiro agr6norno Francisco Feitosa Sobrinho, to2cnico estatal 
que atua na area desde 1986, realizada por Marcia Regina de Oliveira Andrade para a 
realizay§.o de seu projeto de dissertay§:o, ANDRAD£{1993), e baseado no texto "Hist6rico da 
Fazenda Pirituba" (DAF) escrito pelo referido tecnico. Alo2m de consulta aos seguintes 
artigos e disserta<;6es : VEIGA & BEZE(1985), MEDICE(1988) e FERNAND£8{1994) e do relat6rio 
tecnico da pesquisa "Anlilise e Avaliac;ao dos Projetos de Reforma Agr§.:ria e Assentamento do 
Estado de sao Paulo", realizado po:r dive:rsos campus da UNESP (mimeo). 
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Esta fazenda tern uma longa historia. Ela come9a em 1950, quando 

bancos oficiais a receberam por execu9ao de hipoteca da Companhia Agropecuaria e 

fudustrial Angatuba. 

No decorrer da decada de 50, na gestae do governador Adhemar de 

Barros, essas terras foram confiadas a urn engenheiro agr6nomo italiano, Lino de Vicenzzi. 

A ele coube o compromisso de coordenar urn programa de introdu9ao da cultura de trigo na 

fazenda, programa este que deveria receber o incentive do Estado atraves da instala9ao de 

uma colonia de imigrantes italianos14. As familias dos colqnos, entretanto, nao vieram, e o 

programa, portanto, acabou nao se viabilizando nos moldes em que havia sido projetado. A 

altemativa encontrada por Vicenzzi foi o arrendamento de parcelas de terra a grandes 

arrendat:irios, conhecidos como "boiadeiros" e a pequenos agricultores, que somavam cerca 

de 190 familias ali instaladas, mediante o pagamento de foro, como "parceiros". 

0 govemador Carvalho Pinto, gestae 1960/63, tentou reaver as 

terras do engenheiro Lino Vicenzi atraves da lei de Revisiio Agr:iria 15 (Lei n° 5.994 de 31 

de dezembro de 1960), que recebeu uma alta indeniza9ao na epoca pela devolu9ao da 

fazenda ao Estado. Os ocupantes e arrendat:irios de Vicenzzi, entretanto, permaneceram na 

area. 

Com base na Lei de Revisao Agr:iria o Estado decide, em 1966, 

executar o programa de colonizayao, visando regularizar assirn a situa9ao desses lavradores 

14 A fazenda fez parte de urn programa de incentive a triticultura, a nivel de estado de sao 
Paulo. Este programa visava tornar o pais auto-suficiente na lavoura de trigo. A fazenda foi 
preparada para receber imigrantes italianos, construindo-se resid8ncias e importando 
rsatores e equipamentos. 

Esta lei visava, entre outras coisas, ''promover, mediante loteamento, o aproveitamento 
de terras do Estado que se prestassem a explorac;ao agricola ou pecuttria", A lei de Revisao 
Agrftria foi regulamentada pelo Decreto de n° 38.328 em abril de 1961. Neste decreto e 
criada, jW1tO ao gabinete do Secret€trio da Agricultura, a ARA (Assessoria de Revisao 
Agraria), destinada a promover a execw;ao desta lei e cuja sede ficou no Departamento de 
Imigra9ao e Coloniza9ao e em intimo contato com este Ultimo. 
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(os parceiros) e ados "boiadeiros", desde que estes concordassem em ficar com uma area de 

100 hectares e trabalhar em regime familiar tal como a Lei previa. Com a recusa dos 

"boiadeiros", o Estado tentou, atraves da Policia Florestal, mover uma a<;iio de despejo, mas 

nao obteve exito. Os boiadeiros alegaram que tinham uma rela<;iio de arrendamento com o 

antigo preposto do Estado na fazenda e que, portanto, nao poderiam ser despejados a menos 

~~~~m~~~~esse uma recisao de contrato,~DJ~~JJ~lLekJ?_aJ2Q§~e. ill! area e o~ Estado foi 

obrigado a recuar na sua a<;iio de despejo. 

Em 1971, a Fazenda Pirituba e transferida da CATI- Coordenadoria 

de Assistencia Tecnica Integral para a ARA- Assessoria de Revisiio Agn\ria com o objetivo 

de se implantar urn Projeto de Coloniza<;iio. Este plano, cujo responsavel era o engenheiro 

agr6nomo Benedito Aparecido Campolim de Almeida, tinha como objetivo primeiro 

solucionar a situa<;iio das cerca de 160 familias de parceiros remanescentes do processo de 

arrendamento instalado na fazenda. 0 plano consistia em remanejar as farru1ias, concedendo 

titulos de dominic com o respective loteamento. Contudo, os "boiadeiros" conseguiram 

resistir a essa nova a<;iio do Estado, mantendo sob seus dominies cerca de 5000 hectares da 

fazenda. 

Em outubro de 1973, e publicado edital no Diario Oficial do Estado 

abrindo inscri<;oes para candidatos a obten<;iio de lotes da Fazenda Pirituba. Este edital 

possibilitaria aos parceiros legalizarem sua situa<;iio. Dentre os candidates inscritos, 251 

foram classificados. Porem, a falta de acesso ao Diario Oficial por parte da popula<;iio dos 

parceiros gerou processes de inscri<;iio de forma irregular, arbitn\ria e tendenciosa por parte 

do engenheiro Campolim. Assim sendo, o plano deixava de solucionar os problemas 

relatives a distribui<;iio das terras da fazenda, tal como era o seu objetivo, para agrava-los. 

0 Estado faz uma nova tentativa de despejo dos "boiadeiros" atraves 



49 

deprocesso administrativo que, concomitantemente ao avanyo do processo de loteamento, 

conseguiu a saida de alguns deles. Permaneceram os principais, os descendentes de Vicenzzi 

e outro fazendeiro da regiao, Omar Tupa Borges. 

A execuyao do loteamento seguiu de forma desastrosa, gerando uma 

__ -~----·~£rie A•Lc<mflito~e de?~cont(:'~~e:nt~~.~~~E~~~. parceiro~2~ng':nheiro Campo lim. Este . ·~~~~~~~~~--"-~-"~~ 
agia de forma truculenta, utilizando-se da policia civil e Florestal para impor seus interesses 

pessoais e, com isto, gerar urn desvirtuamento do projeto de coloniza9ao no seu objetivo 

principal. Desta forma, permitiu-se o inicio da forma9ao de agrupamentos que o engenheiro 

tentou enquadrar ao maximo dentro da legisla9ao a fim de legitirna-los. A forma9ao destes 

agrupamentos que se deu, portanto, de forma ilegitima, foryou a concentrayao funcfuiria 

dentro da fazenda, como e o caso da terras dominadas pelos "Batagins" e pelos 

"holandeses". 

0 resultado das a96es de implantayiio da colonizayao s6 contemplou 

27 fanu1ias de parceiros das cerca de 160 que entao habitavam a fazenda. Este processo de 

loteamento e conhecido por Pirituba I. 

Em abril de 1978 e formada, em virtude das demincias que vinham 

sendo apresentadas, uma Comissao Especial de Inquerito na Assembleia Legislativa para 

apurar as irregularidades referentes ao caso. Abre-se entao urn processo administrativo 

contra alguns funcionarios publicos envolvidos na questao e anula-se o programa de 

colonizayao. 

Em maio de 1980 e instaurada uma Comissao de Sindiciincia que 

continua a apurar irregularidades e que indicia os individuos envolvidos no processo de 

distribuiyao· dos lotes, decidindo-se pela recisao dos contratos de compromisso de compra e 
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venda ( o contra to de loteamento) dos Batagins e dos holandeses. Essa comissao institui a 

forma9ao de urn novo grupo de trabalho incumbido de verificar se os demais lotistas 

estavam obedecendo as clausulas previstas no contrato, o que agiliza a a9ao de despejo 

contra OS boiadeiros junto a Secretaria de Justi9a . 

. ........... ····· .... ~~~~··--------~-~~~ .h!LJ9Ji4~rca de. 40 ... ~ .Q~l'.\?1!!. T ~a OSJ!E~m .. a ar~~- . .<:I~.Ulrl.~--~ - -

boiadeiro descendente de Vicenzzi e siio expulsas em seguida por jagun9os. 

Em 1983 , em fun9ao da vitoria de Franco Montoro no governo 

paulista, abriram-se novas perspectivas politicas para a resolu9ao do caso da Fazenda 

Pirituba. E formado urn novo grupo de trabalho, agora pelo IAF (Institute de Assuntos 

Fundiiirios)16 , o qual se deslocou para a fazenda em cariiter permanente. Este grupo e 

chefiado pelo engenheiro agr6nomo Zeke Beze Jr., que inicia uma serie de vistorias e 

medidas administrativas e judiciais visando a regulariza9ao das areas da fazenda Pirituba. 

Entre estas medidas, estao a titula9ao dos ocupantes regulares e a reintegra9ao de posse 

pelo Estado das areas dos ocupantes irregulares. 

Ainda naquele ano houve nova ocupa9ao, a qual, no entanto, durou 

apenas uma semana Diante deste fato foi criada, atraves do Institute de Assuntos 

Fundiarios, a "Comissao Intermunicipal de Regulariza9ao da Fazenda Pirituba". Esta 

comissao, cuja cria9ao foi proposta pelo Estado, era formada por vereadores ( os quais 

representavam as prefeituras) e por representantes dos acampados, dos lotistas regulares e 

dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais de Itapeva, Itarare e Itabera. A comissao realizou 

diveraas reuni6es para discutir a possibilidade de o Estado reabsorver 4.000 hectares da 

Fazenda para assentar os trabalhadores sem terra da regiao. Esta comissao enfrentou viirios 

16 Para melhor compreensao da politica fundi8ria definida na administra~ao de Franco 
Montoro, assim como das transformay6es que o IAF (instituiyao governarnental responsavel pela 
prornoyao desta political sofreu, vide sub·item 3.2.1. A Politica de Assentamentos no Estado 
de sao Paulo. Assirn como: PANZUTTI (1990) , LEITE (1992) . 
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problemas dentre eles o da participa9iio de vereadores que defendiam os interesses dos 

grandes "boiadeiros". 

Em maio de 1984, urn grupo de 250 familias de trabalhadores sem 

terra ocupou a area dos boiadeiros Vicenzzi e de Omar Tupa Borges. Houve entiio a 

•w••• mm.ffiterfel'OO£~.juato ao poder judiciario~solicitandQ..s~rat.er .. em~~ .. '?. •.•....•.. ~·-·· 

provis6rio, o despejo dos pecuaristas e a autoriza9iio para assentar 180 dessas familias. Este 

novo loteamento da area iniciou a forma9iio dos Assentamentos Pirituba II - areas I e II. 

''Pirituba II", portanto, e a design~iio adotada para diferenciar este loteamento daquele 

realizado em 1973. 

Em 1986, urn novo grupo de trabalhadores sem terra formado por 

cerca de 300 farrn1ias ocupou a area dos Batagins (800 hectares), dando inicio a Area III do 

Projeto de Assentamento Pirituba II. No entanto, em virtude da insuficiencia de area por 

fanu1ia, a irnplantac;ao deste assentamento se deu em caciter emergencial. 0 presente estudo, 

como ja foi dito, realizou-se neste assentamento. 

A histOria de !uta pela ocupaqiio da fazenda Pirituba teve ainda 

continuidade com a ac;iio coletiva de mais dois grupos de trabalhadores sem terra que 

ocuparam novas areas na Fazenda. 

Em janeiro de 1991, o Estado seqiiestrou17 os lotes 154 e 155 da 

fazenda Pirituba os quais, juntos, somavam 200 hectares. Realizou-se urn processo de 

selec;iio que classificou 48 familias que foram assentadas em caciter emergencial, 

constituindo-se assirn o Projeto de Assentamento Pirituba II- area IV. 

170 sequestra e urn ato juridico que consiste em fazer retornar urna terra em poder de 
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Em abril de 1992, nova ocupa9iio, com fJlhos e ftlhas de assentados 

das areas I, II e III e familias que niio haviam conseguido entrar na terra durante a !uta 

anterior. Depois de tres meses acampadas, 45 familias foram assentadas, em carater 

emergencial, numa area de 72 hectares, o charnado "late 145" (Assentamento Pirituba II -

Area V). 

5.1.3.1. Projetos de Assentamento Pirituba II- Areas I e II 

A primeira ocupa9iio de areas para a constitui9iio da chamada 

Pirituba II ocorreu no inicio dos anos 80. Em maio de 1981, como ja foi dito, 40 familias 

ocuparam terras ociosas da fazenda de urn boiadeiro descendente do italiano Lino Vicenzzi e 

nelas perrnaneceram por quatro meses. Em decorrencia de mandado judicial acabaram sendo 

despejadas a forp pela polfcia, niio sem antes terem tido de enfrentar OS jag1lll90S dos 

boiadeiros. 

Em abril de 1983, ap6s a posse do novo govemo (gestiio Franco 

Montoro) ocorreu, ap6s uma semana de perrnanencia, nova ocupa9iio e expulsiio. 

Em maio de 1984 o grupo, agora ampliado (cerca de 250 familias) e · 

articulado, toma a ocupar a area dos boiadeiros Vicenzzi e a de Omar Tupa Borges. 0 novo 

govemo toma providencias que diio inicio aos assentamentos I e II. 

Adentremos mais detalhadamente neste processo de !uta : 

terceiros para o Estado. 
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0 acampamentol8 durou urn ano e se constituiu de barracos 

cobertos por lona plastica preta localizados na beira da estrada e na area pretendida. A 

maioria dos acampados nao trouxe a!imentos. Dentre os que colaboraram com o 

acampamento haviam sindicatos, entidades religiosas, igrejas, alguns tecnicos do Estado e a 

Frente Nacional de Trabalho. Eram doados mantimentos e roupas, os quais eram repartidos 

-~----~- -----~ntre ~Jamilias. A a!imenta<;ao era feita por familia individualmente. Dentre os que a ele se 
- ~-~- -~~-~~~~-~--~~~~~~< ~~~~~~~~~~--~-_-"-~"~--'-~-~-~''---«-~~ 

opuseram, sao citados: o prefeito de Itapeva, as associa<;6es de produtores rurais da regiao 

(Itapeva, Itabera, Itai), sindicatos patronais, jagun<;os de fazendas vizinhas (que davam tiros 

para am~drontar os trabalhadores ). A precaria situa<;ao do acampamento levou ao registro 

de ocorrencia de serios problemas de saude, agravados pela falta de saneamento basico, 

banheiros, etc. 

Mas qual era, afmal, a origem dessas familias? 

Uma pequena parte delas era remanescente de problemas com 

coloniza<;ao do Engenheiro Campo lim 19, haja vista que a lideran<;a do primeiro grupo de 

Sem Terra (as 40 familias) era efetuada pelo Senhor Aristeu Pereira da Silva, o "Dico 

Cearense". 0 Dico teve serios desentendimentos como engenheiro Campo lime, juntamente 

com seu genro, foi expulso da fazenda Pirituba. Ap6s a expulsao, o Dico articulou urn 

primeiro grupo de 40 familias e fez uma ocupa<;ao na area do boiadeiro Vicenzzi. Os 

ocupantes foram entao despejados por jagun<;os e articularam nova ocupac;iio, sendo agora 

despejados judicialmente. Ele ampliou o grupo de familias, o qual chegou a somar 250, e fez 

varias reivindica<;6es ao novo governo de Estado (gestao Franco Mont oro) e uma nova 

18 Forma de luta e press§o par parte das familias de sem ten:a, luta esta que se torna 
pUblica, ou seja, possibilita que o conflito social pulverizado transpareQa, se aglutine e 
se to:rne visivel a sociedade. D.§.-se na terra que se p:retende conquistar ou na beira de 
estradas, ocorrendo, na maioria das vezes, a conjunQ§o destas duas situaQOes as quais se dao 
de forma seqUencial: ora ocupa~ao da terra a ser conquistada e eventual expulsfio por parte 
da for~a policial ou por jagun~os dos fazendeiros, ora retorno a beira de estrada. Vide sub
tgem 3.1.2.1.A Conquista da Terra. 
- 0 loteamento ocorrido em 1973, conforme foi visto no sub-item anterior. 
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ocupa9iio foi planejada e realizada. 0 grupo, agora mais organizado, passou a contar com o 

apoio parlamentar, da sociedade civil e da Igreja. 

Em maio de 1984, o Juiz da 2a Vara de Itapeva, a fun de evitar 

maiores conflitos, concedeu uma 1iminar de seqiiestro das areas des boiadeiros Omar Tupa 

Borges e de urn descendente de Line Vicenzzi, os quais foram despejados per medida 

~-~~~~-~~-J~diciaL~~Thn ~Junho, ~0 Institute de Assuntos Foodiarios~(IAF) elaborou urn plano de 

administra9iio da area seqiiestrada visando o assentamento das familias que haviam ocupado 

estas areas. Desta forma, se iniciou o projeto de Assentamento Pirituba II com duas areas, a 

I e a II. 

Algumas das familias envolvidas neste processo eram da propria 

regiiio, isto e, dos municipios de Itapeva, Itabera e Itarare, e outras provenientes do norte do 

Parana. Grande parte delas era formada por pessoas que haviam sido pequenos 

proprietaries, b6ias-frias e pequenos arrendatarios. 

Estes assentamentos situam-se em glebas da Fazenda Pirituba (mapa 

2), cujo acesso se da atraves da Rodovia Francisco Alves Negriio (que liga as cidades de 

Itapeva a Itarare), a altura do no Km 312. A area I esta distante 37 Km do centro do 

municipio de Itapeva, no qual esta localizada. Dista 29 Km do nucleo urbane do municipio 

de Itarare, e 31 Km do centro urbane de Itabera. A Agrovila II, do projeto de Assentamento 

Pirituba II - Area II, esta situado a 8 Km do nucleo de Engenheiro Maia, situado na Fazenda 

Pirituba e que tern, da mesma forma, acesso no Km 312 da referida rodovia. A area II esta 

distante 35 Km do municipio de Itabera, do qual faz parte. 

A area I ocupa 2.511 hectares e a II, 1.341,20 hectares, e cada uma 
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delas abriga, respectivamente, 91 e 53 familias. Foram instaladas em maio de 1984.20 

De acordo com os dados da pesquisa da UNESP, o perfil migrat6rio 

dos trabalhadores assentados nestas areas mostra que, na zona rural, eles teriam trabalhado 

em media 34,4 anos e, na urbana, 4,8 anos. A populac;ao assentada seria, portanto, de 

Os assentados habitam em agrovila, constituida dos chamados '1otes 

de moradia para cuitivo de subsistencia"21: As moradias sao, em sua maioria, construidas de 

madeira, com cobertura de telhas francesas ou de amianto, chao batido ou cimentado. 0 

abastecimento de agua se d:i por po<;o individual ou recursos hidricos pr6ximos aos lotes. 

Ha eletrificac;ao rural no centro comunit:irio. 

A area I possui lotes de moradia de 1.21 hectares (0.5 alqueires) por 

familia e, a Area ll, de 2.42 hectares (1 alqueire) por fanu1ia. Ambas possuem ainda, na 

"agrovila", areas de uso comum, nas quais estao construidos: escola, posto de saude, 

armazem, barraciio de maquinario, oficina mecanica e campo de futebol. 

A area I, equivalente a 2.511 hectares, est:i assim subdividida: 

- 1.463 hectares para lotes de produqao agricola; 

- 113 hectares para lotes de subsistencia; 

20 Dados fornecidos pelo DAF, Institute cie Ter:ras, em novembro de 1994. Os dados coletados 
~Ila pesquisa da UNESP, realizada em 1988, ci~am 93 familias para a area I. 

Nada impede que, alem do cultivo de subsist@ncia, a familia produza nesta area culturas 
para fins de comercializa9ao. A expressao ''lotes de moradia'' e utilizada para diferenciar 
dos lotes de produ9ao agricola. 
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- 935 hectares para benfeitorias e infra-estrutura na agrovila, areas com pastes, reservas de 

matas e areas inexploraveis. 

Ja a area II, com 1.341 hectares, esta clistribuicla cia seguinte forma: 

- 718 hectares para lotes de produ<;ao agricola; 

- 172 hectares lotes de subsistencia; 

- 451 hectares para benfeitorias e infra-estrutura na agrovila, areas com pastes, 

reservas de mata e areas inexploraveis. 

As principais culturas exploradas nestes assentamentos sao o feijao e 

o milho, havendo familias que, alem destas, cultivam soja, trigo, aveia e ervilha. 

As primeiras safras foram fmanciadas pelo PROCERA (Programa 

Especial para Reforma Agraria), pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econ6mico e Social) e pela Caixa Econ6mica Estadual, obtendo destas institui<;oes creclito 

de custeio para as culturas e de investimento para a aquisi<;ao de maquinas e calcario. 

Quanto a organiza<;ao polltica dos trabalhadores, de inicio foi 

fundada uma unica associa<;ao, a Associa<;ao dos Pequenos Produtores da Fazenda Pirituba 

II, formada por assentados das duas areas. Esta organiza<;ao teve, como patrim6nio, 

maqninarios e implementos agricolas22 e, como fun<;ao, organizar e orientar a area de 

explora<;ao agricola para fms de comercializa<;ao ( os lotes de produ<;ao agricola), alem de 

administrar os recursos financeiros. Era, alem clisto, representante cia coletividade junto ao 

Estado e organismos financiadores. Esta Associa<;i'io acabou sendo desmembrada em maio 

22 Constavam do levantamento efetuado pel a pesquisa da illiESP em 1987: 15 tratores, 7 grades 
aradoras, 5 pulverizadores, 4 grades niveladoras, 9 batedeiras de cereais, 6 carretas, 
11 plantadeiras, 6 arados de disco, 3 calcareadeiras, 1 colheitadeira de cereais, 2 
escarificadores, 2 secadores de cereais e 4 caminh6es, 
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de 1993 a fun de que cada area constituisse seu proprio orgarusmo de representa<;ao. A 

distancia entre as duas areas, que dificultava o deslocamento dos trabalhadores que queriam 

participar de reuni6es e assembl6ias, teria motivado a cria<;ao de duas entidades 

independentes. 

··~·-·····-··· --~-·-···- ···~---~-~~~()~u~tra~~ncia de representa<;ao era a Assembleia, 6rgao decisorio 
-~~~~~~-~~~"--"«~~~~-~~«~--~'<~ /-""~~,~--~¥«/~--~-----~--

no assentamento. Dela participavam os chefes das fatrulias, com direito a voto nas decis6es 

de quest6es de interesse geral. 

No que se refere a organiza<;ao do trabalho agricol~ a area de 

produ<;ao agricola comercial da area I foi, de inicio, subdividida em grupos de produ<;ao, dos 

quais: 

- 5 foram formados com 10 familias; 

- 2 foram fonnados com 8 familias; 

- 1 foi fonnado com 13 fatrulias; 

- 1 foi formado com 7 familias. 

As sete familias restantes (de urn total de 86) preferiram trabalhar 

em lotes de produ<;ao agricola individualmente. 

Cada grupo representava uma unidade administrativa independente, 

que decidia a forma de trabalhar no interior do grupo e a divisiio de tarefas entre as familias. 

Alem disto, possuia urn espa<;o geografico determinado em glebas de terra do assentamento 

(a subdivisiio da "gleba do grupo" entre as familias ficava a cargo deste). Via de regra, cada 

urn deles contava com urn ou mais tratoristas encarregados de realizar as tarefas 

mecanizadas e era representado, junto a diretoria da associa<;ao e aos tecnicos do DAF, par 

urn assentado que era denominado representante de grupo. 
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Esta forma de organiza<;ao do trabalho agricola, dita "forma 

associativa", foi adotada como modele pelo DAF e se vinculava a assistencia tecnica e ao 

credito. Ela foi imitada pelas areas I e II de 1984 a 1989. Apes este periodo, as associa<;6es 

enfrentaram problemas e dificuldades diversas, entre elas a rna administra<;iio dos recursos 

financeiros e a frustra<;ao de safras nao cobertas por seguro agricola, o que gerou conflitos 

entre os trabalhadores assentados e as respectivas diretorias das associa<;6es. Houve, com 

isto, o desmantelamento das associa<;6es e passou-se, entao, para uma nova etapa de 

aprendizagem na organiza<;ao. Os assentados passaram a trabalhar de forma individual (no 

case da area II e em pru;te da area I) ou em pequenos grupos. 

No case especifico da area I alguns grupos estao, atualmente, 

evoluindo para formas coletivas ou cooperadas de trabalho e produ<;ao agricola. J a foram 

formadas duas cooperativas de produ<;ao agropecuaria que se encontram em fase de 

arnadurecirnento e auto-afmna<;ao, alem de estarem desenvolvendo projetos na area de 

produ<;ao com suinocultura, granja de gado leiteiro, granja de aves, cafe e fruticultura 

(abacate, citros, nectarina, uva, etc.). 0 que se observa na area I e que, apes o periodo de 

individualiza<;ao, esta havendo uma experimenta<;ao de novas formas organizativas. Ja na II, 

os assentados vern se firmando enquanto pequenos produtores assentados que trabalharn a 

terra de forma independente. 

5.1.3.2. Projetos de Assentamento Pirituba ll- Areas IV e V 

Neste item, sera abordado a constitui<;ao da Area IV e V tendo em 

vista que a Area III, por se tratar do "locus" deste estudo sera motive de uma aruilise mais 

detalhada. A histeria da Area IV teve inicio em 1989. Ela foi conatituida par filhos e 
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parentes de trabalhadores ja assentados e tambem por familias de meeiros e ooias-frias da 

regiiio que, orientados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, comeqaram a se 

reunir e discutir a necessidade de conquistar mais terras. 

Os trabalhadores fizeram uma serie de ocupaq6es em areas dos 

acampamento proximo a margem da estrada que vai para a Area I, e dai foram expulsos pela 

Policia Florestal por terem se instalado no carreador de Pinus pertencente ao Institute 

Florestal de Itapeva. Os trabalhadores decidiram, entiio, ficar acampados na beira do asfalto 

da Rodovia Francisco Alves Negrao, no Km 311/312. Houve, em total, 6 

ocupa<;6es/expuls6es. 

Num destes confrontos com jagun<;os dos holandeses, os 

trabalhadores mantiveram, por algumas horas, urn destes como refem. Este fato chamou a 

atenqiio das autoridades e da opiniiio publica em geral e, com isso, a Comissao de 

Negociaqao dos Trabalhadores Sem Terra conseguiu uma audiencia com o entiio 

govemador do Estado Luiz Antonio Fleury Filho, a qual lhes valeu o compromisso de 

solicita<;iio de seqiiestro da area. Somente no inicio de 1991, depois de 15 meses de 

acampamento, de varios conflitos e de reuni6es de negociaqao com a Secretaria da Justi<;a e 

que, com decisao favoravel ao Estado, foi concedido o pedido de seqiiestro de uma area que 

totalizava 100 hectares. 

Assim, em carater emergencial, as 48 familias selecionadas pelo 

processo de seleqiio do DAF, as quais haviam resistido ao processo de ]uta, receberam, para 

a exploraqiio agropecmiria, uma area correspondente a 2,52 hectares cada. A decisiio do juiz 

que encaminhou o processo niio permitia, porem, a fixaqiio de residencia. No lote de urn 

assentado da area I, Sr. Geraldo Paula Rosa, estes trabalhadores constituiram uma agrovila, 
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a qual veio a ter a denomina<riio de "acampamento Olivio Albani". 

Em maio de 1992 iniciou-se, com outro grupo de trabalhadores sem 

terra constitufdo principalmente de jovens, fllhos dos ja assentados nas outras areas da 

Fazenda Pirituba e familias que nao conseguiram entrar na terra durante a !uta do 

··---·-~·-··- aC!!.IItpamento Olivio A! bani, o processo de formac;ao da Area V. 0 processo de !uta foi 
-~--~~-~~. ~, =·~·":~~~~-~c~.~-~-<"~~~~P=~. ~-=~===~~~-. -~-~p~.~~.~,·~~~~~~~~~~~~~~.~~ 

semelhante aos anteriores: nele nao faltaram acampamentos na estrada e na area a ser 

conquistada, conflitos com jagunc;os e despejos via judicial. A !uta durou por volta de seis 

meses e beneficiou 46 fruru1ias. 

Ate o final de 1994 as familias das Areas IV e V se encontravam, 

ainda, assentadas em carater provis6rio. Como nos demais assentamentos da regiao, a 

popula<riio destes dois e, em sua maioria, originaria dos municipios arredores e conta, alem 

disto, com uma particularidade: boa parte das familias que os constituem possuem rela<r6es 

de parentesco por consangiiinidade com pessoas de outros assentamentos, havendo, 

sobretudo, frlhos de trabalhadores assentados que aguardavam uma oportunidade de ter urn 

peda<ro de terra propria. A maioria deles constituiu famHia dentro do proprio assentamento. 

A Area IV se localiza nas proximidades da Area I e tern acesso pela 

rodovia Francisco Alves Negrao. Ja a Area V se localiza em estrada vicinal que liga a cidade 

de Itabera a Itarare, e dista 4 Km do nucleo de Engenheiro Maia. 

Ate 1994 as areas IV e V ocupavam, respectivamente, 486.42 

hectares que beneficiavam 36 familias e 423,50 ha que beneficiavam 46. 

As moradias, nestes assentamentos, tambem se encontram na forma 

de agrovila. Na area IV, como foi dito, por estar no lote de urn assentado da area I, a 
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agrovila assume a forma de acampamento: as habita96es de costaneiras, cobertas com lena 

preta, se restringem a urn pequeno quintal onde, devido a falta de espa90 e agua, nao e 

possivel cultivar sequer uma horta. A Area V, enquanto agrovila, esta melhor estruturada 

pois apresenta, mesmo nao chegando a 0.5 alqueire (1,21 hectares) por familia, possibilidade 

de cultivo para subsistencia 

As principais culturas exploradas nestes assentamentos sao feijao, 

milho, arroz e mandioca, com predominancia do feijao. Cultiva-se, como cultura de invemo, 

.0 trigo e a aveia. 

Com recursos do PROCERA foram adquiridas algumas cabe9as de 

gado leiteiro e animais para tra9ao. A Area V conseguiu financiamento para a aquisi9ao de 

trator e alguns implementos agricolas. 

Logo no inicio destes assentamentos foram criadas, pelo 

aprendizado nas areas de origem e orienta9ao do DAF, Associa96es de Trabalhadores 

Rurais Assentados, tendo como fun9ao orientar a explora9ao da area de produ9ao agricola, 

a comercializa9ao das safras e a administraqao dos recursos financeiros obtidos. Exerciam, 

alem disto, o papel de representa9ao politica da comunidade na defesa de seus interesses 

junto ao Estado e entidades fmanceiras. 

A diretoria da associa9ao, composta por presidente, vice, tesoureiro 

e dois secretaries, se reline periodicamente entre si ou com os coordenadores dos grupos de 

trabalho. Para a organiza9ao do trabalho agricola as familias estao divididas em grupos e, 

assim sendo, 0 cuJtivo na area destinada a produ9a0 agricola e reaJizado de forma coJetiva. 

Alem dos coordenadores referidos existe, tambem, urn coordenador de campo que tern 

como fun9iio orientar e flscalizar o trabalho na lavoura. Os assentamentos possuem, ainda, 



62 

tratoris~ que executam as tarefas mecanizadas. 

Cada grupo de trabalho se reline semanalmente para discutir 

quest6es de encaminhamento da produ9iio agricola e receber informes sabre as atividades da 

dire9iio, de visitas a serem feitas a 6rgaos governamentais e entidades de apoio e tambem de 

--~- -u ~itas-qued:J~<!llsentamento recebe. Alguns assuntos sao encaminhados via vota9iio, que e 
'~~~~- ~u-~~~-~~ u~~~~ ~~ -~~ ~~~~~-~- ~ _ 

realizada em todos os grupos e cujos resultados sao encaminhados a diretoria pelo 

coordenador de grupo. 

Esta forma de trabalho se distingue da adotada pela Area I a qual 

conta, atualmente, com pequenos grupos informais de trabalho em algumas partes do ciclo 

produtivo, duas cooperativas e familias que trabalham individualmente. Na Area II, as 

familias estao se encaminhando para o trabalho individual de forma distinta das demais 

areas. A area III, que sera descrita no item posterior, apresenta a forma individual, a 

"associativa" como nas iireas IV e V e uma forma cooperada coletivizada na forma de 

cooperativa de produgao agropecuaria orientada pelo MST (Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra). 

5.1.3.3. Projeto de Assentamento Pirituba II- Area ill 

Talvez devesse, neste item intitulado "Material", descrever e 

caracterizar a Area III que, a rigor, e o nosso objeto de estudo: dela, precisamente, e que 

provem os assentados-lideres que encaminharam a proposta de trabalho do INOCAR. 

Entretanto, justamente pelo fato de equivaler esta iirea ao nosso objeto de estudo e de ele 
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exigir, portanto, uma analise mais ponnenorizada do que aquela que caberia fazer aqui e que 

acabamos optando por faze-lo em capitulo proprio, em urn item de Discussao dos 

Resultados. E portanto neste, e rul.o no presente item, que sao apresentados os dados de 

campo, referentes a Area lll, que a nossa pesquisa revelou. Assim sendo limitou-se, aqui, a 

apresenta-la sumariamente e a tentar discutir as relac;6es existentes entre este e os demais 

0 grupo de trabalhadores rurais sem terra que viria a instituir a Area 

lll iniciou seu processo de conquista da terra em 1985 e pennaneceu, a partir de entao, 

acampado durante urn ano. Das 300 familias iniciais apenas 107 e que viriam, em janeiro de 

1987, a tomar posse oficialmente de 525 hectares de terra da fazenda Pirituba. A area 

ocupa, atualmente, 856.5 hectares e e ainda classificada, apesar da area incorporada, como 

"projeto emergencial". 

A classificac;ao "emergencial" para projetos paulistas tern base nos 

problemas que eles apresentam em relac;ao ao modulo rural minimo em virtude de serem 

demasiadamente pequenos para possibilitarem a subsistencia e o progres~o s6cio-econ6mico 

das familias assentadas. 

As familias sao de origem local, dos municipios vizinhos. Como nos 

demais assentamentos, haviam sido pequenos proprietaries, boias frias e pequenos · 

arrendatarios. Elas moram na assim denominada Agrovila Ill, que esta situada a 32 Ktn de 

distiincia do centro de ltabera e a 6 Km do micleo de Engenheiro Maia. 

As moradias desta agrovila sao, em sua maioria, de madeira, e 

cobertas com telhas de barro ou de amianto. Captam agua de poc;os, possuem fossa negra, 

sao servidas por energia eletrica e contam com escola, posto de saude, armazem, galpao de 
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maquinas e escritorio, itens que, juntos, formam a area de benfeitorias de usa coletivo. 

FOTO 3 - Assentamento Fazenda Pirituba. 0 estilo da moradia atual - casas de 

costaneiras cobertas com papelite 

Desde a instala<;ao do projeto este assentamento produz alimentos 

basicos como feijao, milho, arroz e mandioca. Possuem, ainda, pomar de citros, pecuaria 

leiteira, piscicultura e apicultura, voltados estes para a subsistencia das familias. A Caixa 
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Economica do Estado de Sao Paulo, atraves do PROCERA, o Banco do Brasil e entidades 

fllantr6picas nacionais e internacionais foram as fontes fmanceiras de recursos. 

FOTO 4 - Assentamento Fazenda Pirituba. 0 projeto de moradia - casas de madeira 

cobertas com telhas de barro. 

A organizaqiio da produqiio foi confiada a associaqiio de produtores, 

a qual dispunha de maquiruirio e implementos de usa coletivo. 0 sistema produtivo adotado 
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foi o coletivo. Os produtores se dividiram em cinco grupos de trabalho, cada urn com cerca 

de 10 chefes de frum1ia. 0 preparo de solo e o plantio eram executados por assentados que 

se especializaram como tratoristas. 0 cultivo e a colheita eram realizados, individualmente, 

pela miio-de-obra de cada familia assentada. A comercializa<;iio era em parte realizada 

conjuntamente, e em parte, individualmente. 

Cabe salientar que, tratando-se de urn projeto urn 

excedente de miio-de-obra que era empregado fora do assentamento: este parece ter sido o 

principal fator de transforma<;iio das bases organizativas des_te assentamento. 0 anode 1992 

marcou o inicio das discuss6es que objetivavam ocupar," dentro do assentamento, toda a 

miio-de-obra disponivel. 

Paralelamente a este processo interno ao assentamento, o 

"Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra" desenvolveu urn trabalho para incentivar, 

atraves de cooperativas agropecmirias de produ<;iio, a forma de produ<;iio cooperada. A 

constitui<;iio da COPAV A, Cooperativa Agropecuaria V 6 Aparecida, proporcionou o 

aumento da produtividade do trabalho atraves do engajamento das mulheres e jovens nos 

diversos setores da cooperativa. 

Quanta a ligayiio desta area com as demais, percebe-se que a pre-

existencia das areas I e II lhe serviram de exemplo de conquista da terra: a sua existencia 

auxiliou o grupo de familias que conseguiu, durante o processo de !uta pela terra, manter a 

fe e a perseveran<;a. Na epoca (1985), estas areas modelo estavam no pico do 

desenvolvimento organizativo em bases associativas23. 

23 Esta fase de entusiasmo, na qual estes assentamentos sao retratados como "assentamentos 
que deram certo", pode ser identificada a partir dos seguintes trabalhos publicados na 

revista Reforrna Agrliria da ABRA: 11 Pirituba, exemplo vitorioso e sem mistEirios• e upz:oduto 
gerado por assentados supera 300 % o investimento do Estado 11 por ABRA(l985) e VEIGA & BEZE 
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A diretoria da area lll, preocupada com os problemas que seus 

"vizinhos" (areas I e ll) atravessavam, pediu assessoria ao PROTER - Programa da Terra -

(que era vinculado a PUC-SP) em termos de contabilidade de recursos fmanceiros, o que 

assegurou a perleita administrac;iio intema do assentamento e transmitiu, por conseguinte, 

confianc;a aos demais assentados. 

No que se ref ere a relac;ao da area lll com as areas IV e V, elas tern 

a particularidade de apresentar, entre seus participantes, familias com parentesco por 

consanguinidade com pessoas das outras areas da Pirituba e, particularmente, da Area lll, 

esta ultima, berc;o do aprendizado da forma associativa de se trabalhar, que viria a ser 

adotada nas novas areas 

5.2. METODOLOGIA DE PESQUISA 

0 presente trabalho se baseou em urn estudo de caso atraves de 

dados prim:irios e secund:irios. 

a) Os prim:irios, levantados junto aos pequenos produtores rurais do 

assentamento Pirituba II - Area III e de 4 bairros rurais do municipio de Itabera, foram 

obtidos por meio de uma selec;ao amostral representativa deste universo de pesquisa, selec;ao 

esta que reuniu entrevistas com roteiros pre-estabelecidos gravados em fita cassete. 

(1985), respectivamente. 
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A coleta de dados se apoiou ainda na pesquisa denominada "Aruilise 

e Avalia<;ao dos Projetos de Reforma Agciria e Assentamentos do Estado de Sao Paulo", 

realizada de 1989 a 1993 por diversos campi da Universidade Estadual Paulista- UNESP. 

A coleta de dados para a referida pesquisa, a qual teve por base a 

~ ~<::~ii()~~e questiomirios, foi subdividida em dois momentos : a primeira fase procurou 

delinear, de forma abrangente, o petf!l dos projetos de asse~tamento ci~~~Estad~~d~~Siio~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ 

Paulo; ja a segunda buscou analisar, de forma detalhada, cada assentamento em particular. 

Foram estudados varios aspectos: o processo hist6rico da constitui<;ao do assentamento; o 

petfll da familia assentada; as condi<;6es de vida, habita<;ao, saude e educa<;iio desta 

popula<;iio; as formas de gestiio, coordena<;ao, organiza<;ao e associativismo por ela 

utilizados. 

Alem destes dados, foram realizadas em julho de 1994, urn segundo 

momenta de coleta de dados visando-se o nosso objeto de estudo. Procurou-se aprofundar 

as quest6es relativos ao tema, qual seja: o processo de organiza<;ao vivenciado por aqueles 

agricultores e a atua<;ao do INOCAR neste processo. Esta investiga<;ao seguiu dois 

caminhos, um deles referente ao assentamento e o outro aos bairros rurais analisados. 

No assentamento (Pirituba II - Area III) investigou-se individuos 

que se destacaram entre aqueles que lideraram a forma<;ao do assentamento como tambem 

na constitui<;ao do INOCAR. 0 roteiro de entrevistas em anexo e composto por quest6es 

que abrangem os seguintes itens: caracteriza<;ao dos sujeitos; caracteriza<;ao do Iugar em que 

vivem; caracteriza<;ao da forma como vivem; explora<;iio agricola/animal; organiza<;ao do 

trabalho familiar; organiza<;iio do trabalho familiar no coletivo; organiza<;iio social e politica; 

constitui<;iio e atua<;ao do INOCAR e relas:ao deste com outras entidades. Foram 

entrevistadas, abrangendo-se todos os !tens deste roteiro, cinco lideran<;as do assentamento. 
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Nos bairros rurais o procedimento foi diferente, pois nao se 

dispunha de urn estudo previo. Assim, entrevistou-se de forma detalhada 6 agricultores que 

participaram da atua<;:iio do INOCAR nos bairros rurais. 

na 

Finahnente, foram realizadas entrevistas com dois tecnicos que 

e atua<;:ao do INOCAR. 

Dispomos, portanto, de urn total de 13 entrevistas, as quais foram 

analisadas tendo-se em vista, o alcance dos objetivos previstos para este trabalho. 

b) Quanto aos dados secundarios, utilizou como fonte de dados as 

publica<;:6es da Funda<;:ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (FIBGE), do 

Instituto de Economia Agricola (lEA) da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do 

Estado de Sao Paulo e, fmahnente, do Departamento de Assentamentos Fundiarios da 

Secretaria da Justi<;:a e Defesa da Cidadania, tambem do estado de Sao Paulo, 6rgao 

responsavel pelo acompanhamento e desenvolvimento das areas de assentamento do Estado. 



6. DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

PARTE A 

6.1. INTRODU<;AO 

0 objetivo principal do trabalho foi analisar a atuac;ao de uma 

entidade nao governamental, INOCAR, Instituto de Orientac;ao Comunitiria e Assistencia 

Rural, que atuou junto a produtores rurais do assentamento Pirituba Area Ill e a pequenos 

produtores rurais autonomos do municipio de Itabeni, sudoeste do estado de Sao Paulo. 

A organizac;ao da produc;ao agricola se distingue entre estas 

categorias de produtores rurais. Nos pequenos produtores autonomos, a produc;ao se 

organiza de forma individual, ou seja, cada agricultor cultiva sua propriedade, utilizando 

para isso mao-de-obra familiar, ajuda mutua entre vizinhos e/ou mao-de-obra remunerada 

em periodos esponidicos. Jli, os assentados organizam a produ<;ao agricola de forma coletiva 

ou associada, ou seja, v:irios agricultores se juntam para realizar a produc;ao atraves da 

organizac;ao das familias "em grupos de produc;ao", que sao coordenados por uma 

associac;ao ou cooperativa. 
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A organiza<yiio politica no assentarnento, adquirida durante o 

processo de conquista da terra e fortalecida pela forma coletiva de organizar a produ<yiio, 

permite maiores possibilidades de representa<yiio, com maior poder reivindicatorio em 

instiincias, governarnentais ou niio. A energia eletrica e o transporte ate o centro urbano 

mais proximo siio frutos desta mobiliza<yiio. 

-----"---------~~~<" -----"""~-~~< ~. -·~~ o ~;;;;do ~J;;;~;.;r;,;~~~Je trai)aU1opara aorgamza<yao dii~prodm;ao 

agricola, atraves do resgate das variaveis s6cio-econ6tnicas, politicas e culturais, que estiio 

presentes em cada grupo, procurou contribuir para o conhecimento dos entraves que a 

atua<yiio do INOCAR encontrou. A partir dai, procurou-se contemplar a perspectiva desta 

intervens:iio que buscou a supera<yiio das deficiencias econ6tnicas destes agricultores a fim de 

promover seu desenvolvimento, discutindo o processo de socializa<yiio pelo qual estavarn 

passando estes grupos. 

0 Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (1993) apresenta 

diversos niveis de organizac;iio de pequenos produtores, desde formas mais simples ate 

formas mais complexas, como as observadas neste estudo: 

- 0 ~rupo co]etivo, constituido por urn grupo de vizinhos, parentes 

ou amigos, que tern como objetivo a compra de implementos agricolas, a comercializac;iio 

de produtos ou ainda o awu1io mutuo no trabalho, engloba geralmente urn pequeno 

mimero de farnilias e o uso da terra geralmente e individual. Esta foi a organizac;iio 

encontrada em alguns bairros rurais estudados. 

- A associa<;iio formada por urn ou mais representantes de cada 

familia, tern como func;iio a administrac;iio do projeto, a organiza<yiio da produc;iio, a 

comercializa<yiio dos seus produtos, a execuc;iio da contabilidade e o encaminharnento de 
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quest6es relacionadas ao assentamento. 

A maioria das associa<;6es e formada para algum objetivo 

determinado, como por exemplo : aquisi<;iio de maquinas agricolas, aquisi<;iio de insumos, 

constru<;iio de benfeitorias, facilitar o acesso a creditos de custeio e investimentos, ou ainda, 

encaminhamento de reivindica<;6es da comunidade. 

Muitas associa<;6es se responsabilizam pela gestiio do processo 

produtivo, o qual pode variar de totalmente coletivo, ate organizacoes s7mi-coletivas. 

Nas associa<;6es totalmente coletivas realizam-se, conjuntamente, 

todas as fases do processo produtivo (do prepare do solo ate a colheita e a comercializa<;iio 

dos produtos ), sem delimita<;iio dos lotes agricolas por fannlia, com maquinario da 

associa<;iio e mao-de-obra das famtlias associadas. A renda liquida da comercializa<;iio dos 

produtos e repartida igualmente entre os associados. 

As organiza<;:6es semi-coletivas (ou sistema misto), caracterizam-se 

por determinar a subdivisao do lote comercial agricola. Cada fannlia emprega sua mao-de

obra em uma area pni-deterrninada prestando cuidados a esta parte da lavoura, podendo por 

conseguinte originar rentabilidade distinta entre as fann1ias. 0 preparo das terras e as tarefas 

de cultivo e colheita realizados mecanicamente sao feitos pela Associa<;:iio, abrindo espa<;os 

para o trabalho coletivo em algumas etapas do processo produtivo. 

As associa<;6es estabelecem a subdivisiio das farnilias em grupos de 

produ<;:iio, que normalmente apresentam autonomia intema na forma de conduzir as divis6es 

do trabalho das famt1las. Cada grupo possui urn representante que se reline periodicamente 

para discussao e encaminhamento das questoes relativas ao processo produti vo e questoes 
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gerais do assentamento. 

Questoes de planejamento da produqiio e resoluqao de problemas 

relevantes sao encaminhados e discutidos em Assembleia, 6rgao maximo da participaqiio nas 

decisoes do assentamento. Participam todos os associados, inclusive esposa e fllhos, porem 

apenas o chefe da fanu1ia possui voz e voto. 

A associa<;iio necessita de urn estatuto que regulamente as normas 

de, seu funcionamento. Normalmente e registrado em cart6rio e por lei e registrada como 

uma sociedade sem fins lucrativos o que toma ilegal a emissiio de nota fiscal, ou seja, nao 

dispoe de autorizaqao legal para a comercializac;ao dos produtos, podendo apenas 

intermediar este processo para os associados. 

- A cooperativa de produc;iio agropecwiria, cujos objetivos referem

se a organizac;ao do trabalho e da produqao coletiva na agricultura. Reline parte ou toda a 

terra dos associados, as maquinas agricolas, benfeitorias, e os meios de produqao para 

desenvolver a produc;iio agropecuaria. Permite a introduqao da divisao do trabalho entre os 

s6cios. Cada s6cio realiza urn trabalho especifico e se especializa nesta tarefa. A cooperativa 

e subdividida em setores, cada qual formado por urn grupo de s6cios. 0 setor da agricultura, 

o setor da pecuaria, o setor da horta, o setor da cozinha, o setor da creche, o setor da 

administrac;ao, etc. Esta divisao de trabalho possibilita novas oportunidades de trabalho 

dentro do assentamento para mulheres e jovens. 

Ao contnirio da associac;iio, as cooperativas apresentam fins 

lucrativos, e funcionam como uma empresa possuindo registro na junta comercial do 

Estado, com emissiio de nota fiscal e contabilidade oficial. A cada s6cio e destinada uma 

parte das sobras, sendo que estas podem ser acumuladas ou ser distribuidas entre os s6cios. 
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Em geral, a divisiio dos ganhos e calculada conforme dia de servi<;o ou horas trabalhadas par 

cada socio, ficando seu controle reservado ao setor de administra<;:ao da cooperativa. Isso 

pode ocasionar uma diferencia<;:iio na renda entre as falill1ias, ja que as mais numerosas 

recebem uma proporyiio maior nos resultados. 

Par outro !ado, os assentamentos podem se desenvolver num 

····~~- . ;;:;od~l~··a~····;gri;ultura fu:ffifliar, ~om··;~orgaluza9ffo.da produqao agricola em lotes~·--·········· 

individuais de produ<;:ao. Cada familia retoma sua tradi<;:iio de pequeno produtor e com o usa 

da mao-de-obra familiar explora individualmente a unidade produtiva. D'INCAO (1992) 

indica "elementos importames para as trabalhadores que optam par "morar no late" 

esbor;ando as contornos do que pode ser entendido como um projeto de produr;iio familial 

para seus lotes". Descreve o caso do Assentamento de Porto Feliz, onde tnis a luz a 

necessidade da "compreensao da 16gica da combinar;iio racional que estes trabalhadores 

passu em do uso dos fatores de prodw;ao dos quais dispoem" : 

"A maio ria investe num cultivo perene que lhes assegura uma renda 

monetaria anual, a media prazo - banana, cafe, dtricos, gada, etc. Simultaneamente 

desenvolvem cultivos de produtos destinados predominantemente ao consumo domestico -

galinhas, avos, porcos, legumes, verduras, etc. Pouco a pouco viio adequando os produtos 

aos quais foram parcialmente induzidos - arroz, feijao e milho - a 16gica da agricultura 

camponesa. ( ... ) Alguns ja planejaram os seus fates a partir da de.finir;ao da propria 

autonomia no process a de comercializar;iio ( ... ) Finalmente, quase todos administram de 

forma bastante racional, o uso da miio-de-obrafamilial ( ... ) aparec(endo) combinar;oes de 

atividades urbanas e rurais que sao bastante sugestivas de novas formas de organiza~·ao 

da produr;ao ". 
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6.2. AGRICllLTORES A:-iALISADOS 

Nos capitulos anteriores descrevemos, em linhas germs, os 

elementos que constituem o "ambiente" em que esta inserido o agricultor da area par nos 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ J:Studada,~qual~am: a reg~s ass~ntafll~n~s;~ ali fomwdos e os pequenos proclll~()r':s~ ~~~~~~~~~~ 

que comp6em os bairros rurais do municipio. 

Resta ainda !Jina reflexao especifica sabre os agricultores com quem 

trabalhamos. Para isto foram escolhidos os lideres tanto do assentamento como entre os 

pequenos produtores. 

D'lncao (1992) tra<;ou, de forma bastante suscinta, o perfil destas 

lideran<;as: 

"Trata-se de trabalhadores que, par razoes ligadas a suas 

proprius trajetorias de vida, realizam ali, necessidades pessoais de reconhecimento social 

ou de engajamento a uma causa politica- os militantes propriamente ditos ". 

Os lideres do assentamento que participaram da constituic;ao e 

atuayao do INOCAR sao cinco. A analise da trajet6ria de vida de cada urn deles pode 

demonstrar que alguns deles surgiram, enquanto lideres, antes mesmo da !uta pela terra. Foi 

ainda no bairro rural de origem, trabalhando como pequenos arrendatarios e participando do 

grupo de jovens orientados pela igreja que deram inicio as discuss6es para a "conquista da 

terra" e a seus processes particulares de "formayao". Esses processes viriam a ser 

refor9ados no "acampamento dos sem-terra" do qual fizeram parte e nas inumeras reunioes 
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realizadas no intuito de se conseguir urn peda<;o de terra. 

SOUZA (1993) entende que as lideran<;as nos assentamentos sao 

assumidas por pessoas que se destacam na organiza<;ao do grupo na busca de solu<;6es para 

problemas imediatos e tambem por tomarem a frente nas discuss6es politicas que envolvem 

o assentamento. Elas se distinguiriam das demais pela clareza dos acontecimentos politicos 

em que estao envolvidas e, tambem, pelo senso crftico demonstrado ao analisarem as 

estrategias e conseqiiencias da !uta pela sobrevivencia das farmlias assentadas. Tais 

caracteristicas teriam feito com que os trabalhadores rurais reconhecessem neles o fmpeto da 

lideran<;a. 

QUEIROZ (1973) trata das lideran<;as tradicionais e dos fatores 

relacionados a sua fonna<;ao nos bairros rurais. Ela mostra que a posi<;iio de prestigio nestes 

grupos de vizinhan<;a pode ser alcan<;ado, entre outras formas, por meio da afirma<;iio das 

qualidades pessoais do individuo e, algumas vezes, por meio da aquisi<;ao de bens 

econ6micos. 

A primeira fonna nos pareceu a predominante entre os associados 

do INOCAR os quais, sendo lfderes em seus respectivos bairros rurais de origem, exerciam 

influencia sobre os produtores do bairro sem, todavia, ser economicamente superior a eles 

(ja que ambos apresentavam, na verdade, o mesmo nivel social). Eles correspondem a cerca 

de dez dos vinte e cinco socios existentes. 

Por outro !ado, com·em ressaltar o papel dos tecnicos que, como 

agentes politicos, tiveram fundamental imponancia na constitui<;iio do INOCAR. Enquanto 

militantes preocupados com o processo de desapropria.;ao vivido pelos agricultores da 

regiao realizaram, juntamente com os lideres assentados, um trabalho de orientac;:ao aos 
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agricultores de algtiDS bairros rurais do municipio de Itabera, trabalho que se constituiu em 

urn embriiio da futura institui<;iio INOCAR. 

6.3. A CONSTITUIC:,:AO E ATUAC:,:AO DO INOCAR 

0 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de ltabera, entidade formada 

por pequenos produtores e assentados da Fazenda Pirituba, iniciou em 1988 urn trabalho 

politico de orienta<;iio dos agricultores dos bairros rurais do municipio , com o auxilio de 

tecnicos vinculados ao assentamento e das lideran<;as da area III da Fazenda Pirituba, 

atraves de visitas e palestras. 

0 tecnico ligado ao assentamento, descreveu da seguinte forma 

como se iniciou esta ideia: 

" ... inicialmente a ideia da questiio das comunidades Joi mais um 

trabalho com relar;iio ao sindicato. Na epoca conversando com o presidente do sindicato 

que era o Joiio Moreira, ele estava com uma ideia de Jazer um trabalho sindical nas 

comunidades que tinham a base da organizar;iio da igreja, sobre a questiio da reforma 

agrtiria, sobre os assentamentos. Dai da area III a participariio do Zezinho , do 

Serrinha, entiio atraves da iniciativa do sindicato, e da lideranr;a da comunidade de base 

da igreja e que o pessoal pediu para que a gente josse jazer palestras para dizer como era 

o assentamento, como era a questiio da associar;iio , como Juncionava a questiio da 

rejorma agrtiria. ( ... ) o trabalho se iniciou justamente com a gente fazendo palestras nas 

comunidades e toda essa discussiio levou quase um ano neste trabalho de ir ate as 

comunidades e Jazer as reunioes. " 
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0 tecnico traz ainda urn outro elemento que auxilia na compreensiio 

desta expansiio do trabalho para fora do assentamento, qual seja, a ideia de cercar o 

problema da expropria<;ao que antecede a demanda pela terra: 

" houve uma identidade com a preocupa~;iio , quando foi 

discutido o eixo de sair para discutir com as comunidades de pequenos produtores, 

--~~~ - --~.Sta~;,~e--m~ama de lii;a analise que niio adianttiva s/J]ictir num assentamenlo~ilii---~~-

reforma agrtiria, com todas as dificuldades que as comunidades dos pequenos produtores 

estavam enfr~ntando com muitas ate desaparecendo. Entiio a gente Jaz lti um 

assentamento .. Daqui a pouco mais produtores iriio perder a terra; entiio se precis a fazer 

um trabalho para que o produtor niio precisasse sair e se mantivesse na terra. " 

Especificamente, quanto a maneira com que eram conduzidas as 

discuss6es nas comunidades, urn assentado que participou deste processo explica: 

"0 trabalho era atraVI!s de reunioes, se abria a discussiio para o 

pessoa~ procurando saber o que eles estavam sentindo como pequenos produtores, quais 

as dificuldades, o que eles colocavam a gente ia listando e depois a gente entrava com 

uma discussiio de alternativa para melhorar e mostrava qual a consequencia de tudo 

aquilo que eles estavam passando ". 

0 primeiro tema abordado foi: "0 Assentamento e a Reforma 

Agniria", ja que muitos dos pequenos agricultores da regiiio nao compreendiam a questao 

agraria e compartilhavam as ideias dos setores mais conservadores da sociedade local. 

Procurava-se esclarecer a hist6ria do assentamento, gleba 

pertencente a Fazenda Pirituba, de propriedade do Estado, que no decorrer de sua trajet6ria 
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foi ocupada por grandes fazendeiros de forma ilicita, apresentando problemas de legalizas:iio, 

tomando-se terras dominadas por "grileiros". Esclarecia-se tambem que a reforma agniria 

buscava sanar o problema da concentras:iio fundiaria, distribuindo terra aos trabalhadores 

rurais que niio tinbam mais acesso a este meio de produ<;iio. 

0 segundo tema foi "Associativismo e Sindicalismo", que tratava 

diretamente o problema econ6mico destes produtores, tendo em 

de fortalecer a pequena produs:iio, facilitando o acesso a creditos, viabilizando a aquisi<;ao de 

equipamentos e agilizando a comercializas:ao de produtos agricolas. Atraves do sindicato 

procurava-se encaminhar quest6es politicas de interesse dos pequenos podutores alem da 

resolus:ao de quest6es trabalhistas a nivel da rela<;iio grande proprietario-trabalhadores 

rurais. 

As formas equivocadas de se compreender e se enga Jar nos 

sindicatos foram detectadas entre os agricultores dos bairros trabalhados. Urn dos 

assentados envolvidos neste trabalho afirma: 

"Ai entrava tambem uma discussiio politica: que eles deveriam se 

organizar em associaroes de bairros, participar mais dos sindicatos; que, no futuro, eles 

viio precisar do sindicato; que eles niio estavam participa11do do si11dicato e quem estava, 

estava no si11dicato errado: em vez de estar 110 do trabalhador rural, estavam 110 

sindicato patronal, ou e11tiio pagavam ao Si11dicato a contribuiijiio de maneira errada; 

que ele deveria estar politicamente organizado para ter representaijiiO 110 bairro para que 

pudesse se e11tender junto aos orgiio publicos e11cami11ha11do interesses da comunidade, 

tudo is so viria fortalecer o desenvolvime11to e melhorar a situar;iio deles. " 

E por fun, ainda na tentativa de compreensao das causas dos 
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problemas cia pequena produ9ao, debatia-se a questao de tecnologias alternativas e 

adaptadas a pequena produ9ao, onde questionava-se a viabilidade economica e ecol6gica 

das modernas tecnicas empregadas na agriculture, apontando-se alternativas mais 

econotnicas e de menor impacto ambiental. 

0 tecnico que desenvolveu este trabalho explica em detalhe o tema: 

" um dos temas era mais baseado em como voce estar 

explorando a terra, como estd a situar,;iio de s,ua terra hoje; ai a gente passava a explicar 

para eles como deveria ser tratada aquela terra em especifico porque cada um tinha sua 

terra e uma era diferente da outra em questiio de qualidade de solo. Um deles jd tinha 

corrigido com calcdrio; outros nunca Jizeram uma subsolagem, outros nem corrigiam 

com calcdrio, a gente fez vdrias colocar,;oes de como ele poderia mudar a produr,;iio, Jazer 

rotar,;iio de cultura; entiio seria mais esta questiio de tecnologia e como trabalhar o solo, 

em termos de terraceamento, corrigir o solo ate o plantio ". 

Este trabalho de proferir palestras e reuni6es nos bairros contava 

com uma equipe voluntaria formada por urn assentado, urn engenheiro agronomo e dois 

tecnicos agricolas vinculados ao assentamento. Este grupo formou-se a partir das discuss6es 

com o sindicato sabre quest6es politicas e tecnicas da agricultura alem do incentive a 

organiza<;ao dos pequenos produtores. As ideias que norteiwam o trabalho seguiam as 

diretrizes de urn processo participative, ou seja, a participa<;iio ativa do publico envolvido, 

partia da pnitica concreta de suas experiencias e tentava abranger de forma ampla e em 

profundidade quest6es relacionadas a agricultura. 

0 municipio de Itabera apresenta cerca de 28 bairros rurais; o 

trabalho envolveu urn total de 6 bairros (Mangueiro Grande, Agua Preta, dos Tome, da 
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Serrinha, Santa Isabel e Cambarii). 0 mimero de pessoas que participavam das palestras 

variava bastante. Houve reuni6es, segundo o tecnico, em que chegaram a juntar 40 pessoas. 

De mane ira geral o mimero girava entre 10 e 15 pessoas que participavam da discussiio, 

sendo que algumas, como as lideran<;as vinculadas ao Sindicato de Trabalhadores Rurais de 

Itabera, estimulavam a participaqiio dos vizinhos. A grosso modo, pode-se estimar em 50 o 

mimero de familias sabre as quais o futuro INOCAR (ele seria formalizado em 89, como 

sera vista mais adiante) desenvolveria urn 

A repercussiio destas reuni6es resultou em uma demanda por parte 

dos pequenos produtores por uma orientaqao tecnica adequada. 

" ... houve uma solicitafiio, uma cobranfa, o pessoal queria saber 

montara associafiiO nas comunidades. "(1~1·senrado que acompanhou as palestras). 

A discussao nas comunidades evoluiu para a ideia de se criar uma 

entidade que trabalhasse com os pequenos produtores, numa atua<;iio especifica com carater 

mais tecnico, mais orientador do que o sindicato, que teria uma fun<;iio reivindicatoria, 

mais de organiza<;iio de ]uta. Essa atuaqiio tecnica foi associada ao desenvolvimento de uma 

agricultura altemativa, baseada em tecnicas apropriadas a realidade dos pequenos 

produtores. A ideia principal era de que se utilizassem prriticas agricolas que baixassem o 

custo da produ<;iio e ajudassem a conserva<;iio dos solos. Dentre elas, a utiliza<;iio de 

aduba<;iio verde intercalada com a cultura principal ou em forma de rotaqiio de culturas 

comerciais, afim de elevar o teor de materia orgimica foi bastante incentivada. 

Paralelamente, ao incentivo destas priiticas altemativas ao modelo convencional (entendido 

como o uso de insumos modemos: fertilizantes, inseticidas, etc, mais o uso intenso da 

mecaniza<;iio) orientava-se o uso de praticas que amenizassem o efeito nocivo das tecnicas 

convencionais. Dentre as praticas "reguladoras" estiio: rota<;iio de culturas, uso de calcaria, 



terraceamento, etc. 

0 assentado que participou da equipe voluntaria 

anteriormente, sintetiza da seguinte forma a atua9iio do INOCAR: 
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descrita 

"0 INOCAR foi criado para que a gente pudesse desenvolver 

junto aos pequenos produtores a ideia de que a produfiio altemativa baixaria o custo de 

produfiio, fazendo com que ele pudesse entiio produzir melhor e mais barato e que 

sobrasse mais renda para a familia. Entiio, a discussiio evoluiu para que se fizesse urn 

trabalho conjunto, que pudesse dar essa assistencia tecnica transmitindo essa ideia de 

trabalhar na forma de associafiiO de bairro para aquisifiiO de mciquinas e trabalhar 

junto, este seria o caminho ". 

0 resultado destas reunioes deu-se com a formaliza9iio, em janeiro 

de 1989 com 23 socios fundadores do Instituto de Orienta9iio Comunitaria e Assistencia 

Rural, o INOCAR, uma entidade juridica (sociedade civil sem fins lucrativos) registrada de 

direito privado ( dos socios e dirigidos por estes) com prazo de dura9iio indeterminado, 

situado no municipio de Itabern e foro juridico na comarca de Itapeva- Estado de Sao Paulo. 

Os objetivos estatutarios do INOCAR sao: 

- desenvolver e difundir principalmente a agricultura alternativa24 e 

tecnologias adaptadas a pequena produ9iio rural, atraves da pesquisa e extensao rural. 

- incentivar a organiza9iio dos pequenos produtores rurais para o seu 

fortalecirnento enquanto classe politica e pela participa9ao ativa dos agricultores fundadores. 

24movimento sOcio-cultural que- abrangeu a p:::oposta de urn novo modelo de se produzir na 
agricult:na, envolvencio uma fcYrma de agricc1ltura poupadora de insurnos ind(;striais, com 
bases au::o-sustentbveis para o aumento da p:::r_)dutividade do solo. 
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A funda<;ao do INOCAR, com estas finalidades, apresentava uma 

dificuldade concreta: criou-se uma Instituis:ao que niio tinha recursos suficientes para a sua 

subsistencia, e por outro !ado, os tecnicos a ela vinculados, eram contratados pelo DAF 

(Departamento de Assentamentos Fundiarios) e nao tinham condi<;6es de acumular fun<;6es 

(a demanda dos assentamentos ja era, por si s6, comprometedora de todo o tempo dos 

tecnicos). A solus:ao encontrada foi a contrataqao de um tecnico, somente para esta 

finalidade: orientar e acompanhar os pequenos produtores nos bairros 

lsto se viabilizaria atraves do pagamento dos honorarios em produ<;iio, onde cada agricultor 

forneceria um sac,o do produto por alqueire de lavoura assistida. 

Este momenta e assim descrito pelo tecnico do assentamento: 

"Picou uma dificuldade concreta ,a maior parte do tempo a 

gente fazia o trabalho nos finais de semana ou ds vezes a noite; ai a proposta foi uma 

forma de se superar isto; ele (o tecnico) deveria acompanhar dando assistencia tecnica 

nas comunidades e o pessoal deveria pagar por assistencia e de1•eria ser cobrado assim, 

um saco de cereal por alqueire da cultura assistida e ai o Wilson25 veio para cd neste 

programa do JNOCARjunto do sindicato ". 

Assim, a partir de junho de 1989, e contratado urn engenheiro 

agronomo que aceita o traballio nos moldes que vinha sendo proposto, dando inicio a 

assistencia tecnica em seis bairros rurais, envolvendo aproximadamente 50 agricultores. A 

remunera<;ao do trabalho do tecnico se daria ap6s a colheita das lavouras. 

Por problemas climaticos, varios produtores perderam grande parte 

da produ<;ao, referente ao primeiro ano agricola da atuas:ao do engenheiro agronomo, e 

25 tecnico do INOCAR. 
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alguns acabaram por desistir da proposta, o que tornou a forma de pagamento inviavel. Mais 

uma vez , a grande questao que emerge e a dificuldade financeira enfrentada pelos 

agricultores, apresentando elevado custo de produs:ao e a baixa remuneras:ao de seus 

produtos na comercializas:ao. 

A particularidade desta forma de pagamento foi revelada da seguinte 

maneira pelo engenheiro agr6nomo: 

"Era um saco de feijiio por alqueire, isto era pensado da seguinte 

forma: a regiiio era produtora de feijiio, 90% do que se planta e feijiio. Os produtores 

financiavam em banco e voce tinha que Jazer um projeto e os tecnicos que Jaziam isto 

cobravam 3% do valor do projeto; nossa proposta foi que nos, os tecnicos, fariamos o 

projeto perante o banco, e ai a gente niio cobraria estes tres porcento do financiamento, 

mas em contrapartida nos cobrariamos um saco de feijiio por alqueire ". 

Esta proposta de se elaborar os financiamentos nao foi efetivada, 

pois o banco exigia urn escritorio de planejamento. Na primeira safra, a ideia existia mas nao 

p6de ser colocada em pratica, porque a formalizayao do escrit6rio niio estava pronta perante 

o CREA. Alguns produtores solicitaram fmanciamento, mas atraves de uma empresa de 

planejamento. 

Na realidade, existiam impecilhos de ordem econ6mica, social e 

cultural para a efetivac;:ao da ideia proposta: 

"70 a 80% niio pagaram, e muito complicado . Na teoria e uma 

coisa, na prdtica e completamente diferente: primeiro nos estdvamos numa regiiio que 

tern cultura de baixo retorno, o pessoal planta feijiio e a produtividade e baixa, depende 
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do clima , depende de vtirios fatores e a maioria niio usa adubo; entiio a produtividade 

deles e baixa e a area que eles plantam e pequena, 0 que so bra para eles e muito pouco." 

" ..• o agricultor planta 2 ou 3 alqueires. Sao 2 ou 3 sacos de 

feijiio que ele tern que dar. Tern que tirar para semente para pagamento de boia-fria e 

trator com batedeira e sacarias e outras dividas que ele contraiu na safra. De repente, 
-~~-<~<~--~~-~--- --~<;-~. ~-- <~------~-- «~~. -~~~~~. ~.~. ~~. ~·-. ~.~-~- ~~«~~.~.--~~~ .. ~- --~-~-~~~~-~.~- ~"--~---- ________ , ________ '" _______ _ 

para o produtor pesa, mas ele pens a: que serviro que o tecnico fez? De repente voce fez 

todo um trabalho, mas como e a longo prazo o cara acha que estd perdendo e acaba 

enrolado e acaba niio pagando. Se fosse uma regiiio em que os produtores tivessem um 

padriio um pouco melhor, eu acho que o trabalho seria diferente ". 

A necessidade concreta dos agricultores era a injeqao de recursos. 

Havia escassez de recursos estatais para programas de apoio a pequena produqao na regiao 

(au no minima falta de interesse politico para tentar solucionar a questiio). Os altos juros 

cobrados pelos creditos bancarios, tornaram-se proibitivos aque!es agricultores 

descapitalizados ao acesso a essa forma de financiamento. 

Poi entao que surgiu urna possibilidade atraves da Legiao Brasileira 

de Assistencia (LBA), entidade governamental de assistencia social, que apresentava urn 

trabalho junto as institui<r6es de caridade e de incentivo a organizaqiio de associa<;oes. 

Dentro dos programas da LBA havia o financiamento de pequenos projetos para 

comunidades rurais organizadas. 

Essa possibilidade, atrelada a exigencia de organiza9aO funcionou 

como incentivo para a organiza9iio das chamadas "associaqoes infornmis" em cacla bairro 

rural onde se estava atuando. Tratava-se de urn pequeno grupo de agricu!tores, cerca de 

cinco fami!ias de urn mesmo local, vizinhos, que ja acompanhavam as discussoes do 
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Sindicato. Na maioria das vezes com grau de parentesco e :-.abituados a traballiar de forma 

conjunta, atraves de rela<;6es de compadrio. Como estas a=ciac;:6es nao eram legalizadas e 

nao eram formalizadas com estatuto, eram chamadas oe informais, pelos agricultores, 

tecnicos e pela Legiao Brasileira de Assistencia. 

A elabora<;iio dos projetos se de1.: ~traves de discuss6es sobre a 

utilizac;:iio dos recursos, salientando alguns aspectos no 

agricultores. De um trabalho como con junto dos agricultores filiados ao Sindicato, partiu-se 

para o atendimento das reivindica<;6es de cada associac;:2.;:; informal, pois os anseios se 

mostravam diferenciados. Assirn, a ideia inicial sugerida pri_r.:ipalmente pelos tecnicos, de se 

adiquirir um caminhiio ou um trator de maior porte para o uso coletivo dos associados ao 

Sindicato se mostrou frustrada. As discussoes evoluiram para a aquisic;:ao de pequenos 

tratores, alguns implementos agricolas, uma rruiquina de ber:eficiamento de arroz e algumas 

cabec;:as de gado leiteiro. Como se tratava de bairros runis diferentes, seri_a melhor, num 

primeiro memento, cada associac;:iio se preocupar com suas dit1culdades particulares. 

"Todo projeto Joi urn negbcio democrtitico; foram Jeitas vtirias 

reuniiies d noite nos bairros e vtirias na cidade , na igreja e com a Emilia26 e outros 

tecnicos da LBA para viabilizar qual seria o melhor projeto para cada bairro. Foi urn 

trabalho que durou praticamente urn ano e meio para amadurecer e neste periodo 

surgiram vtirias ideias, nas quais nbs como tecnicos tentavamos viabilizar projetos que 

abrangessem todos os bairros que o sindicato coordenaria. Seria urn meio de fortalecer o 

sindicato. No entanto, por mais que voce tente levar urn trabalho mais comunittirio, a 

coisa e complicada. Surgiram varia ideias, mas teve resistencia dos produtores. Eles 

quiseram urn projeto por bairro; entiio foi trabalhado nos bairros qual seria o melhor 

projeto para cada bairro e ai surgiram os diversos projetos; entiio ate chegar ao projeto 

26 assistente social da Legiao Erasileira de .I<.::::sist8ncia de ::::'..lcatu SP. 
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foram varias reunioes e muiW discussiio para saber qual o projeto mais interessante." 

(Tecnico do INOCAR) 

0 desgaste daquelas reuni6es estava enfraquecendo o movimento de 

organiza9ao daqueles agricultores. No contato com a LBA, onde sao expostas as 

dificuldades enfrentadas, surge o que se denomina "projetinhos". Tratava-se de uma verba 
--~~~~----"~~~~-~~-~~.~·- ~~:'7:='~~'":'":"~~~~~~- =~~c~::'~. ~. ~- "'"'-"""'~. ~·. ~-- -_ 

mensa! que a institui9ao poderia oferecer a fundo perdid~- a grupas ccletivos d.rproQu9ao~--·-·-

(ou assistencia como creches, asilos). A questiio levada em conta era incentivar fonnas 

comunitirias de trabalho. 

Com estes recursos, as reuni6es mudam de sentido, e apesar do 

cunho patemalista, eles tiveram o papel fundamental de dar novo animo ao movimento. 

"Agora vamos reunir porque vai ter urn dinheirinho que vai ser 

liberado mes que vern e, o que vamos Jazer com este dinheiro? Era uma maneira de 

motivar o pessoal; estes projetinhos sairam por umas 4 ou 5 vezes ( 4 ou 5 meses), Joram 

estes: piscicultura. era epoca de eleiriio e a prefeitura estava Jazendo tanque de grara 

para o pessoal; outro Joi para a apicultura; para planta~;iio, comprou-se mangueiras 

para fazer irrigaciio; adubo; outra vez calcario; barraciio do bicho da seda, que a gente 

iria comerar a mexer e por mais absurdo que parera, (ranf!o de corte .. " (Tecnico do 

INOCAR) 

Este ultimo "projetinho", em particular, estimulou urn processo de 

reavalia9iio de como se estava conduzindo os trabalhos. A forma como foram encaminhadas 

as propostas de uso dos recursos da LBA geraram no interior do INOCAR, pontos de 

conflito. Apesar da critica do agr6nomo do INOCAR, este ficava "mais do !ado" das 

reivindicay6es dos pequenos produtores. Ja o tecnico do DAF e o assentado, que faziam 
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parte da lideran9a, apresentavam urna outra concep9ii0 no que diz respeito its propostas para 

utiliza9iio dos recursos da LBA. 

" ... na realidade a gente tinha um pouco de critica em relarao 

a forma de trabalho com a LBA. Acho que foi um ponto tambem que entrou em choque 

com a conceprao da gente com a do Wilson. As pessoas falavam que iam mal porque 

niio tin ham recursos e dai precisavam de recursos e a proposta que se 

precisa de recurso; vamos trabalhar com a LBA, mas ai a gente percebeu que todo o 

recurso que veio pela LBA acabou dando em nada, nao teve reton:zo. Entao o problema 

niio e recurso e questiio da condiriio da agricultura do pessoaL As pessoas se 

aglutinaram na quest{io de organizarem uma associarao , porque tinha um recurso da 

LBA. A gente tinha a proposta da bolsa de calcdrio que a pessoa tinha que pagar. 0 

dinheiro da LBA deveria ser para comprar o ca/cdrio; virou e acabou sendo 

encaminhado para este lado, ai foi enquanto havia dinheiro as pessoas .estavam 

aproveitando, mas depois que esgotou o recurso, acabou. (Tecnico do assentamento) 

Urn dos assentados que participam do trabalho concorda com as 

afinna96es acima: 

" ... a lideranra niio soube conduzir as discussoes de maneira que 

pudesse dar um retorno; inclusive os beneficiados foi a lideranra do sindicato e · niio o 

bairro onde deveria ter um grupo de Jamilias sendo beneficiados e desenvolvendo um 

trabalho. Entao o que aconteceu foi aproveitar a chance que aLBA tinha um dinheiro a 

fundo perdido para investir na produrao que deveria abranger um grande numero de 

familias de varios bairros, acabou beneficiando um ou dois de cada bairro, ai a coisa 

ficou meio assim, voce aproveita o que vem, e quando acabou, terminou o trabalho ". 
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Parte da dire<;ao do INOCAR (a vinculada ao assentamento) tentou 

coordenar as discuss6es com o intuito de abranger mais familias com os recursos 

provenientes da LBA, encontrou a resistencia do grupo da diretoria vinculado ao sindicato 

(mais de acordo com os pontos de vista dos peq uenos produtores ), que nao concordavam 

coma ideia. 

Os tecnicos e os assentados chegaram a urn consenso para a 

idealiza<;ao de uma cooperativa de insumos, nos seguintes moldes: seria formado urn fundo 

rotativo de insumos (calcaria, fertilizante e sementes ). 0 recurso liberado pela LBA seria 

utilizado para a aquisi<;ao destes insumos e repassado aos agricultores. Estes, no final da 

safra, pagariam a cooperativa em forma de mercadoria a mesma quantidade de insumo 

acrescida de 10% , para aos poucos abranger urn numero maior de beneficiarios. 

"Nossa ideia era: saiu um dinheiro da LBA, a fundo perdido. 

Este dinheiro deveria ser convertido para uma cooperativa que iriamos criar. E como 

funcionaria essa cooperativa? Por exemplo, com piscicultura. Se a pessoa leva o peixe, 

ela deve para a cooperativa este tanto de alevinos mais 10%. Niio vai mexer com dinheiro 

e sim, com mercadoria. Um outro exemplo com adubo, calcdrio: Voce niio tern dinheiro 

para comprar adubo, voce planta e ini colher 15 sacos por alqueire e se colocar adubo 

colhe 20. A cooperativa emprestaria este adubo no final da safra, ele pagaria o adubo e 

cobraria 10% a mais, para que outros produtores possam ter a mesma oportunidade. 0 

patrimonio da cooperativa iria crescendo desta forma". 

E importante refletirmos, na constitui<;ao do INOCAR, sobre a 

posi<;ao de cada tecnico quanta a utilizaqao dos recursos da LBA. De urn !ado esta o 

agronomo, "mais chegado" aos agricultores, de outro, as opini6es do tecnico do DAF e dos 

assentados vinculados a area Ill. Urn ponto de vista contempla o que os agricultores 
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almejavam, o segundo, vinculado ao projeto coletivista da organiza9ao da produ<;ao, avalia 

os acontecimentos como uma etapa na organiza<;ao vivida por aqueles agricultores. A 

preocupa<;ao de cada urn come9a a divergit. Na verdade, estava se iniciando urn processo de 

desdobramento interno na organiza<;ao. 

Quanto a ideia de comprar insumos coletivamente, registra-se 

tambem urn descompasso entre as propostas 

"Fomos ate Siio Paulo comprar adubo juntos. Acontecia que no 

plano da ideia era muito born, mas na prtitica niio saia. Nbs falamos de ir comprar o 

adubo junto para alcanrar urn prero melhor, contactamos os vendedores de adubo e a 

turma chegou d conclusiio que niio valia d pena comprar bastante. Quando se fala 

bastante siio 50 a 100 toneladas, ai voce tern poder de barganha, mas o pequeno produtor 

vai colocar 300 Kg por alqueire. Urn agricultor quer comprar adubo, mas diferenciado 

de urn outro que quer plantar num outro periodo, assim niio dti para aglomerar todo 

mundo e comprar urn lote fechado de adubo. Entiio esta ideia furou ai." (Tecnico do 

INOCAR) 

No exemplo do trator de uso comum, a questao se repete: 

" ... Urn exemplo poderia ser urn trator. Surgiu a idl!ia de se 

comprar urn trator novo, grande, para se atender a todas as propriedades. So que o que 

aconteceu? A ideia e bonita, so que invitiveL Voce so consegue preparar uma terra com 

ela umida. Naquela regiiio, choveu hoje, todo mundo quer plantar feijiio. Assim, qual 

bairro voce iria atender primeiro? Outra questiio, se refere d quantidade de terra que o 

trator era capaz de tombar, eram mais ou menos quinhentos alqueires de terra. Urn 

trator so, iria complicar. " 
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E ainda na proposta de insemina9iio artificial no gado leiteiro: 

"Num trabalho mais comunittirio a co is a e complicada, surgiram vtirias ideias, a de voce 

Jazer insemina~;iio artificialfoi uma delas. A maioria dos produtores tern gado para tirar 

o Ieite e, aumentar a sua produtividade seria algo interessante. Articulo u-se a ideia de se 

um dos agricultores e orientd-lo atraves de um curso oferecido pela Funda9iio 

Bradesco em Campinas e este, ficaria responsdvel para fazer a insemina9tio nos bairros; 

se escolheria a melhor ra9a do gado leiteiro ; teria que se comprar um tambor de 

refrigerariio do semen, o que niio era 11m dinheiro muito grande; foi contactada a LBA 

que informou que este poderia ser um dos projetos. Este projeto serviria a praticamente 

todos os agricultores orientados pelo INOCAR. Mas houve resistencia dos produtores 

pois eles quiseram um projeto por bairro, entiio iniciou-se a discussiio para saber qual o 

projeto por bairro . Assim, foi um Iongo caminho ate a escolha do projeto mais 

interessante. 

Desta forma, de urn trabalho abrangendo todos os produtores, foi-se 

obrigado a individualizar por bairro, pois nao havia urn projeto cornurn de consenso. 

"A partir do momento em que voce Jaz um trabalho de um ano e 

meio com os produtores tendo um desgaste, a ideia da inseminariio, dada pelos tecnicos 

atenderia o interesse de 70% dos participantes, jti que· o restante niio tinha gado. Apesar 

do trabalho no sindicato ter um ideal mais coletivo, nfio houve um projeto que 

conseguisse o consenso. " 

0 trabalho desenvolvido com rnuitas reunioes levou a um desgaste 

do movimento e a desistencia de alguns agricultores. Isto deixou o tecnico frustrado. Essa 

frustra9ao era acrescida cia dificuldade de se conseguir estabelecer com seguran9a um 
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salario: 

"Me parece que a questiio principal foi a economica, ou seja, a 

manutenfiio, o ponto principal que ficou Jalho foi a questiio da manutenfiio do tecnico. " 

(Tecnico do assentamento) 

A nova proposta de pagamento, que 

atraves do rateamento dos salarios dos outros tres tecnicos, contratados junto ao DAF, ja 

que a proposta do pagamento em porcentagem da cultura de feijao assistida nao foi 

efetivada. Era necessaria garantir a subsistencia do tecnico, pelo menos no inicio dos 

trabalhos. 0 encaminhamento e a concretiza9ao dessa proposta pode ser resumido atraves 

do depoimento do proprio tecnico: 

"Meu salario sairia do salcirio dos outros tres, e ficaria com 1/3 

do salcirio de cada um, , com a promessa que comprariamos urn veiculo, o que, 

realmente aconteceu. Os custos iriam ser rateados atraves da criafiiO de um fundo. Esta 

proposta porem niio se viabilizou, pois urn bairro era muito Ionge do outro. Para 

diminuir os custos comecei a andar de moto, os desgastes e combustive/ acabaram 

ficando por minha conta. Neste processo urn dos tecnicos perdeu o emprego e o outro se 

desinteressou. Com isto apenas urn dos tecnicos me dava urn auxilio. Dediquei-me entiio 

·a um trabalho paralelo, arrendei um sitio e num pedafo de terra de meio alqueire, Jiz 

uma horta e vendia os produtos na cidade. " 

A critica dos tecnicos vinculados ao assentamento parece pertinente. 

A cria9iio da balsa de calcaria atenderia urn grande mimero de familias, teria urn efeito 

multiplicador, ja que no pagamento, os 10% a mais garantiriam urn aumento gradativo dos 

produtores beneficiados e ainda agiria sabre as causas dos problemas vivenciados por 
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aqueles agricultores, ou seja, o depauperamento dos seus solos. 

"Se houvesse maior tempo de amadurecimento da discusstio sobre 

a constituirtio das associapies, mostrariamos que a questiio ntio era se reunir em torno 

de um recurso. A saida para os agricultores ntio necessariamente passava pela questtio 

de credito, mas com certeza, caso houvesse tempo, iriamos chegar numa conclusiio mais 

abrangente. Na realidade, a estrategia de motivar as pessoas, talvez Josse a concepriio 

inicial do Wilson: "voce tem um recurso e as pessoas se organizam atras deste ", e isto 

leva a motivartio das pessoas. Is to, de certa forma, mascarou o diagnostico iniciaL Caso 

ntio houvesse recurso, teria que se discutir em condipJes concretas o verdadeiro 

problema e o encaminhamento para uma solUI;iio conjunta. A questiio niio se restringe d 

viabilidade economica. Com a possibilidade dos recursos da LBA, criou-se a ilusa:o de 

que existe alguem tratando das pessoas, do tipo: "entU:o vamos resolver o nosso 

problema, e um paraiso ", enquanto na realidade este procedimento e apenas ilusorio, a 

dificuldade economic a enfrentada pelos agricultores e so um sintoma. Restava ainda a 

discusstio da agricultura alternativa, de como se organizar, de como superar as questoes 

relacionadas d comercializartio, a questiio da conservartio da terra; e este esparo na:o foi 

aprofundado, niio Joi trabalhado. " (Tecnico do assentamento) 

No entanto, em urn segundo momenta percebe-se que o problema se 

coloca em outra ordem de questao, qual seja a diferencia9ao entre as duas categorias de 

produtores: assentados e pequenos produtores autonomos: 

"A diferenra do extensionista que vai trabalhar com pequenos 

produtores e com assentados e grande. 0 tipo de trabalho no assentamento e imbuido de 

um cunho comunitario. A maioria das questoes envolvem o coletivo: o financiamento e 

oferecido para ser administrado pela associartio, a discusstio sobre as culturas se da no 
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interior dos grupos de produriio, entre outras questoes. Jd o trabalho com pequenos 

produtores e individualizado, o agricultor tern urn pedacinho de terra e administra onde 

vai cultivar o feijiio, o arroz, o milho, etc, ele e quem decide. Os agricultores dizem que o 

born extensionista e aquele que alem de bom tecnico na lavoura, faz de tudo: e 

advogado, administrador, medico, chega ate a ser o parteiro da familia. Resumindo, o 

cara chega a ser o pai e a miie se preciso for, enquanto o tecnico vinculado ao 

assentamento e mais 

Desta fonna, procurou-se mostrar que o tecnico que estava 

diariamente presenciando o desgaste dos agricultores, assistindo a desistencia gradual destes 

do movimento e o consequente retorno dos agricultores ao enclausuramento em suas 

propriedades27. Apesar de executar urn trabalho paternalista, sabiamente criticado pelos 

agentes vinculados ao assentamento, o encaminhamento dado pelo tecnico dentro de tais 

circunstancias foi o mais adequado passive!. 

Ha, porem, uma conclusiio irrefutavel com relac;iio a esta trajetoria: 

o diagnostico dos problemas vivenciados por agricultores devem ser cautelosamente 

discutidos. A pretensao de apontar soluc;oes sem urn previo planejamento e veri:ficac;iio de 

sua efetividade deve ser evitado, pois gera a expectativa e, a niio execu9iio das propostas 

apontadas, leva ao acumulo de frustrac;oes, enfraquecendo o movimento de organizac;ao de 

pequenos produtores rurais. 

27 Como vimos, quando descrevemos os agricultores, constatarr.os que est-es est&o em constanr.e 
contato com o centro urbano: assim, o?Dclaus''""rar ;:ern aqui um sentido de fechamento a urn 
futuro aprendizado (t4cnico, social, politico, etc), 
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6.4. 0 ASSENTAMENTO PIRITUBA II- AREA III 

0 assentamento Pirituba II - Area III esta localizado na 

Microrregiiio Homogenea Campos de Itapetininga, a aproximadamente 35 Km dos 

municipios de Itabera, Itarare e Itapeva, no sudoeste do Estado de Sao Paulo. 

Situa-se na Gleba Fazenda Pirituba, ocupando hoje uma area total de 

856,5 ha e beneficiando, cerca de 64 familias das 107 iniciais. 

A hist6ria da area III teve inicio em 1986, quando urn grupo de 

familias de traballiadores rurais, incluindo entre esses alguns nao selecionados para as areas I 

e II ocupou uma pequena area da Fazenda, dando inicio a !uta pelo acesso a terra. 

Foi urn ano de acampamento na beira da estrada, onde as familias 

viviam em barracos de lona preta, carecendo de todas as necessidades basicas de 

infraestrutura e saneamento hisico. Foi urn Iongo ano de miseria e resistimcia, ora de 

invasao de terras, para logo expulsao por parte da policia e de jagun<;os, financiados por 

fazendeiros da regiiio, ora de espera e discussao para a defini<;ao de que estrategia de !uta 

seguir. Foram cerca de cinco ou seis vezes transferidos de area enquanto acampados. Uma 

epoca marcada pela angustia e tensao constantes. Urn total de 15 6bitos, crian<;as 

desnutridas vitimas da epoca da "estrada". As familias sobreviviam a custo de doa<;oes de 

alimentos e roupas por entidades como a igreja, partidos politicos e entidades assistenciais, 

alem do trabalho como b6ia-fria nos demais assentamentos da Fazenda Pirituba - Areas I e 

II, alem de outras fazendas da regiao. 

A pre-existencia destes assentamentos servia de luz e exemplo de 
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conquista da terra e ajudava na manutenc;ao de fe e perseveranc;a para o grupo de fanu1ias 

que resistiu. Das 300 no inicio do acampamento, apenas 107 tomaram posse oficiahnente da 

terra em janeiro de 1987. A reduc;ao dnistica do mimero de familias, por si s6, ja exemplifica 

as clificeis concli<;6es vividas pelo grupo. A selec;iio das fanu1ias beneficiadas foi realizada por 

uma comissao formada por membros da entiio Secretaria de Assuntos Fundiarios e por 

de cada bairro de origem dos acampados. 

0 projeto e de responsa bilidade do Departamento de Assentamento 

Fundiario, vinculado ao Institute de Terras (ITESP) da ~ecretaria da Justic;a e Defesa da 

Cidadania do Estado de Sao Paulo. Na epoca da forffiac;ao do assentamento o 6rgao 

responsavel por tais politicas era a Secretaria Executiva de Assuntos Fundiarios, SEAF. Esta 

Secretaria foi extinta e substituida pelo Departamento de Assuntos Fundiarios, vinculado a 

Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de Sao Paulo, tambem ja extinto. 

Assim, hoje o assentamento vincula-sea Secretaria da Justic;a e Defesa da Cidadania. 

Este assentamento apresenta uma condi9iio particular, a de ser urn 

"projeto emergencial" por nao apresentar o modulo rural minima, definido para a regiiio em 

17 ha por familia. 

Na sua implantac;ao, em 1987, foi destinado 2,0 ha por familia, 

passando para 2,5 ha no ano seguinte. Atualmente, as familias contam com cere a de 7,0 ha 

entre lote de moradia e de produc;ao agricola. 

A populac;iio deste assentamento, em sua maioria, e origiruiria da 

propria regiiio: de Itapeva, Itarare, Itabera, Coronel Macedo e Itaporanga alem de outros 

municipios do estado de Sao Paulo, bern como de pessoas provenientes de outros estados: 

Parana, Bahia e Minas Gerais. 
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Dessas fanulias, 43% apresentam uma trajetc\ria de vida marcada 

pelo modo de vida e trabalho rural; porem tem-se 40% que vivenciaram o processo de 

migra9ao passando em media 10 anos de suas vidas na zona urbana. Dos trabalhadores que 

conseguiram permanecer no campo, 53% trabalhavam como assalariados temponirios e 43% 

como aut6nomos (meeiros, arrendatarios, parceiros e proprietaries). Esses dados indicam 

que a trajetc\ria dessas fanulias foi fortemente marcada pela referenda do mundo rural, pela 

proletariza9ii.o do campo, o assentamento como a 

sobrevivencia (para 30% dos assentados entrevistados). 

A concep<;:ii.o da terra como o Iugar de trabalho e revelado pelos 

trabalhadores justamente devido a sua rela9iio com a terra ao Iongo da vida. 

No assentamento, as fanu1ias moram em agrovila, residindo em 

pequenos lotes onde cultivam culturas de subsistencia. Cada lote de moradia corresponde a 

0,5 ha. As moradias silo de madeira e tem como recurso hidrico a captayao de agua em 

po<;os, possuem fossa negra. Hoje, sao servidos por energia eletrica, possuem escola, posto 

de saude, arrnazem, maquinas agricolas, oficina mecanica, galpao de maquinas de 

beneficiamento de anoz e escritc\rio, que forumm juntos, a area de benfeitorias de uso 

coletivo. 

A escola, localizada no Centro do Comunitario (area central da 

agrovila) oferece o ensino da 1' a 4' serie do F grau, contando com professoras trabalhando 

em classes multisseriadas. A continuidade da escolariza9ao das crian<;:as e jovens assentados 

ocorre nas escolas publicas da cidade de Itabera e para tanto precisam se deslocar 

diariamente 35 Km ate o centro urbano mais proximo. 

Os pais (50% entre as familias de assentados entrevistados) 

manifestaram o desejo de ver ampliada a trajetc\ria escolar de seus filhos, visando a 
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supera<;iio da sua propria condi<;:iio de vida como agricultor, com o exerdcio de outras 

profissoes. 

A concep<;:ao dos pais com relaqao a importiincia do cstudo e 

atrelada a cren<;:a dos beneficios imediatos da instru<;iio para a ascensiio social e melhoria das 

condiqoes de vida. 

A despeito dos sonhos acalentados para a geraqiio mais nova, os 

dados indicam um elevado indice de evasiio escolar para a faixa de jovens acima de 14 anos, , 

expressando inclusive a falta de interesse pelo estudo aliado a necessidade de ajudar a 

familia no trabalho. 

Em geral, na zona rural as crian9as ingressam precocemente no 

mercado de trabalho; o mesmo acontece no interior do assentamento, onde as crianqas por 

volta de 8-10 anos, assumem as tarefas mais ]eves da ro9a, tais como capina, co1t,eita ou 

trato dos animais. Dividindo seu tempo entre a escola e o trabalho, as crianqas e jovens 

participam ativamente da vida no assentamento. 

Quanta a orgaruza9ao social e politica, as farru1ias assentadas 

apresentam um relative nivel de participa<;iio em alguns grupos, tais como: no sindicato dos 

trabalhadores rurais (60% ), comunidades religiosas (30% ), Movimento Sem Terra (26% ), 

associaqao dos pequenos produtores do assentamento (77% ), alem dos grupos internes ao 

assentamento (de jovens, mulheres, horta comunitaria, educa<;iio, transporte, lazer, etc). 

A organiza<;:ao da produ<;iio de susbsistencia e efetuada no lote de 

moradia, pela unidade familiar, visando suprir as suas necessidades basicas. Nesse espa<;o, 

100% das farru1ias plantam frutas e implantam pequenas hortas. 0 arroz e o feijao sao 



99 

produzidos no late de comercializa~ao, sendo uma quamia separada para o proprio 

consumo. 

Desde a instala9iio do projeto, este assentamento produz allinentos 

basicos como o feijao, milho, arroz e mandioca. 0 feijao e o principal produto 

Uma forma encontrada pelos trabalhadores para reduzir os custos de 

produ9iio foi a ado9ao de uma variedade de feijao, adaptado a solos de baixa fertilidade. 

Esta tecnologia, desenvolvida pela Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Goias, visa a 

redu9ao da utilizao;:ao de a.dubos quimicos e pesticidas. 

0 assentamento possui ainda o "projeto Ieite" voltado para a criao;:ao 

de gada leiteiro para a subsistencia das familias. Atualmente, ha urn excedente de produyao 

que esta sendo entregue a urn laticinio da regiao. 

Varias entidades auxiliaram no financiamento do assentamento, 

como a Caixa Economica do Estado de Sao Paulo, o Banco do Brasil atraves do PROCERA 

- Programa de Credito Especial para Reforma Agniria, a Legiao Brasileira de Assistencia 

(LBA) e algumas instituio;:oes internacionais. Estes recursos foram utilizados para custeio da 

produqiio, para a aquisi<;:iio de tratores e implementos agricolas, caminhao, maquina de 

beneficiamento de arroz e para constru9iio de armazem e galpoes, alem da construo;:iio do 

estabulo, cercamento do pasta e aquisi<;:iici das primeiras cabe9as de gada do "projeto Ieite". 

Estes recursos tiveram papel fundamental na viabiliza<;:ao do projeto. 

Par outro !ado, para o custeio da produ9iio, devido aos altos custos dos fmanciamentos da 

atual politica agricola, este tipo de auxmo ainda e inviavel. Desde 1990, OS agricultores nao 

recorrem a nenhum tipo de financiamento bancario, o credito para o custeio da produ~ao da 

nova safra tern correspondido a cerca de 5% do valor da produ<;:ao conseguido atraves da 
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safra anterior. 

Desde a implanta<;:ao do assentamento, a organiza<;:ao da produ<;:ao 

foi realizada pela Associa9ao dos Pequenos Produtores Rurais do Projeto de Assentamento 

Pirituba II - Area III, que dispunha de maquinario e implementos agricolas de uso coletivo. 

0 processo de gestiio do trabalho se deu de forma coletiva. 0 que, onde e quanta produzir 

~~~~~- --~~~ era c~;;idido em assembleia com a ~p;rticipa9ao de todos os chefes de faffiili~~sistema~~"--~~--~--"-

produtivo adotado em funqao da pequena area por familia foi o totalmente coletivo. Urn 

representante por familia - o chefe ou urn represent ante - participava nas diversas atividades 

do ciclo produtivo, com exce9ao do preparo do solo, pois esta atividade era realizada por 

urn tratorista de cada grupo. A colheita era feita por toda a fatnJ1ia, ja que demanda maior 

contingente de mao-de-obra. As cinquenta familias associadas distribuiam-se em cinco 

grupos de trabalho, cada urn com seu representante. Desta forma, estes representantes 

discutiam quest6es relativas a organiza9ao do trabalho intemo do grupo nas diversas 

atividades do assentamento. Por exemplo, na construqao do galpao da maquina de 

beneficiamento de arroz foram necessaries dez homens, sendo dois de cada grupo. 

A Associa9ao de Produtores, tirando proveito da experiencia das 

associa96es das Areas I e II, teve como preocupa9iio central permeando todo o processo de 

gestiio, a utiliza<;:iio do sistema bancario com extrema cautela e a fundamenta<;iio da 

contabilidade com a maxima transparencia e de forma inteligivel para todos os trabalhadores 

associ ados. 
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FOTO 5 - Assentamento Pirituba II - Area III. 0 transporte ate o centro urbana. Uma vit6ria 

do coletivo (Reinvindica9iio da Associa9iio junto a Prefeitura). 

0 ana de 1992 foi marcado por urn momenta de discussoes sabre a 

organiza9iio produtiva entre os agricultores. 0 que ocorria era o seguinte: mulheres e jovens 

prestavam servi9o fora do assentamento pois a unidade produtiva, devido a pequena area 

disponivel, niio estava absorvendo a miio-de-obra existente. 

Paralelamente a esse processo, o Movimento Sem Terra - que ha 

tempo vern incentivando a organiza9iio do trabalho produtivo nos assentamentos pelo 

sistema cooperativista, iniciou essa discussiio com os trabalhadores, tendo em vista as reais 

dificuldades em que se encontravam: o deslocamento da forc;a de trabalho para o exterior do 



102 

assentamento. 

No espa<;o de aproximadarnente urn ano, periodo de muita discussao 

sabre o ass unto, os trabalhadores reso lverarn entiio aderir a proposta do MST, com a 

efetivaqiio do "laborat6rio organizacional de campo". Esse trabalho consiste no 

oferecimento de cursos de capacitaqiio para os trabalhadores, abrangendo desde temas sobre 

a Teologia da Libertaqao ate Contabilidade e Administraqiio Rural. 

Pode-se dizer que esse processo interativo entre trabalhadores e 

MST, atraves dos cursos rnassivos de 35 dias, culminou com a criaqao de uma cooperativa, 

inaugurando urna nova fase no assentarnento. 

A constituiqiio da COP AVA - Cooperativa Agropecmiria V 6 

Aparecida - determinou o desrnembramento da organizaqiio destes agricultores: dos 49 

s6cios da Associaqao28,. 27 optararn pela cooperativa, outros 22 organizaram uma nova 

associaqiio. Alern dos agricultores que optaram pelo desenvolvimento do projeto familiar 

nos lotes individuais de produ<;:iio agricola ( 15 familias), totalizando 64 familias assentadas. 

A Cooperativa, segundo depoirnento de um agricultor, tern como 

principal objetivo criar setores de produqiio que sejam viaveis economicamente para a 

COPAV A, onde envolva o maior contingente de miio-de-obra, incorporando mulheres, 

jovens e ate crian<;as. Dentro dos diversos setores de produqiio, a meta e capacitar pessoas 

para desenvolver um tipo de trabalho naquele set or. Exernplificando: capacita-se urna pessoa 

para o Setor de Maquinas, sornente ela sera designada para executar os serviqos deste set or. 

As pessoas ja capacitadas irao preparar urn outro contingente de rnao-de-obra necessitado 

por aquele setor. 

28 l>nr.es do Jesrnernb:caiT'P!'.U;,, ,JmCt ::'"a~·"~-2':. ·a :1avin. ~T<.a-::c pelo sis~e;r;a i:1.::::v:cJua:C Je 

produ~§o, diminuindo para 49 n{nerc . .:;.,., :c.n£lins assoc~ao.as. Das 107 :B.:nllias ::;c;_e 
ini.cla::a:c. :10 assen:.amento em 2987, ~es~a:2::o 64 ate? 19?4. 
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A Cooperativa Agropecmiria apresenta a seguinte estrutura orgiinica 

de funcionamento: Assembleia Geral, Conselho Diretor, Conselho Fiscal, Conselho 

Deliberativo, e Setores de: Agricultura, Pecuaria, Horticultura, Maquinas e Transporte, 

Construqao, Administra9ao e Planejamento, Social (creche), e Cozinha. 

0 sistema cooperativista provocou mudanqas significativas na forma 

··~~-~~~~~~ ~··~o~i:>?idades organizacionais,.passandQ.JL.atuauw . ..;uno Ides Cl1lp.I!:'~3:E~is. A fala 
~~~~ 

de urn agricultor cooperado retrata muito bern essa mudan9a: 

" ... 0 que vai para a Assembleia siio coisas dificil do deliberativo 

conseguir. Hoje o que seria dificil do deliberativo decidir seria a compra de mtiquinas, 

compra de sementes, fundiriio de setor, se existir a/gum setor que niio estti sendo vitivel 

dentro da empresa para se definir se vai para a Assembltiia ( ... ) Estas questoes mais 

complicadas a Assembll!ia Geral tem mais autoridade que o deliberativo ( ... ) Quando o 

peso da decisiio e maior, precisa de todos os trabalhadores .•• As nossas reunifies estiio 

mais empresariais, com o tempo mais curtinho. Uma Assemb!Cia Geral lzoje, na 

COPA VA e feita em 30 minutos. Na associa9iio era diferente, marcava para as 9 horas e 

so ia comerar as I 0 horas, terminava meio dia, I hora, perdia muito tempo... Na 

COPA vii e curtinho, niio fica cansativo... Reunimos todos os dias, em niveis 

empresariais, rtipido, uma coisa objetiva, com tempo determinado ... " 

Cada socio participa de um set or ou de urn conselho, o que efetivou 

a divisao tecnica do trabalho com a especializaqao em determinada area ou funqiio. 

Exemplificando, algumas mulheres trabalham na cozinha, outras na creche e outras ainda na 

horta. Assim, cada setor apresenta uma funqao especifica dentro da Cooperativa. 

Esta divisao tecnica do trabalho proporcionou urn aumento na 

produtividade do trabalho e o engajamento das mulheres e jovens nas diversas atividades da 
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cooperativa. 

FOTO 6 - Assentamento Pirituba II - Area III -A participa9iio do trabalho da mulher no 

assentamento - COP AVA 

A cooperativa, alem de incorporar formalmente o contingente de 

rniio-de-obra feminina e juvenil, possibilitou a valoriza9ao do trabalho da mulher, colocando

se equiparado ao do homem no tocante ao nivel de participa9ao na organiza9iio do trabalho 

produtivo e aos sahirios. 

"A mulher se sentiu mais valorizada dentro do assentamento 
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porque antes, o machismo era muito forte. 0 homem e que decidia e a mulher niio 

participava da discussiio. Tudo isto acabava acarretando uns prejuizos a nivel 

organizacional do assentamento,.. Foi muito born a mulher e o jovem se sentir 

valorizado: Como b6ia-fria, ela ganhava muito pouco. Dentro da Cooperativa, ela ganha 

por horas trabalhadas igual ao homem. Na safra passada, uma hora de mulher 

horas/dia. 0 feijiio esUl1300/1400, quer dizer, e fanttistico a renda que a mulher tirou na 

safra passada e muito diferente do que ela trabalhar o dia inteiro de b6ia-fria e as vezes 

nem ganharia este tanto de feijiio ... " (agricultor cooperado ). 

FOTO 7 - Assentamento Pirituba II - Area III -A participaqao do traballio do jovem no 

assentamento -COP AVA 
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Retomando o funcionamento da Cooperativa, cada setor elabora um 

plano de trabalho com um cronograma de atividades que o setor deve executar em um 

determinado periodo (semanal, quinzenal ou mensa!), por dia de trabalho. No final da 

jornada do trabalho diiirio, cada setor se reline e avalia as atividades planejadas que foram 

executadas e encaminha para a reuniiio diaria do Conselho Deliberative as questoes 

referentes a detenninado setor (por exemplo, setor de horta necessita da compra de 

sementes de alface). 

0 Conselho Deliberative e formado por seis diretores (Presidente, 

Tesoureiro, Secretario e respectivos suplentes) e coordenadores de cada setor. Cada 

coordenador expoe se o plano de trabalho foi cumprido ou niio e encaminha solicitaqoes do 

seu setor aos demais (no caso das sementes de alface, o pedido e encaminhado ao 

tesoureiro) e cada diretor explica suas atividades. Estas reunioes diarias mostraram-se 

bastante eficientes para a comunica<riio entre os s6cios da cooperativa. 

0 planejamento das atividades diarias por setor envolve tres 

elementos de controle do trabalho executado. Cada atividade e atribuida a duas pessoas: a 

primeira e quem executa a atividade e a segunda e quem verifica a qualidade da tarefa 

executada. 0 segundo elemento de controle e a elabora<rao de um informe de balan9o 

critico, onde ao final de cada periodo, o plano de trabalho e analisado proporcionando urn 

continuo processo de avalia9iio e critica coletiva. Por fim, o coordenador de cada setor faz o 

controle diario das horas trabalhadas por cada s6cio, pennitindo assim a diferencia9ao nos 

rendimentos recebidos por cada s6cio, dependendo do seu empenho individual. 

Segundo outro agricultor, um balan9o critico a nivel empresarial e 

uma tecnica que tern se mostrado eficiente e que acrescenta uma novidade na pratica desses 

agricultores: 

" ... a critica ela ajuda a melhorar, sem duvida pois e uma critica 
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construtiva, ( ... ) coloca urn amigo no caminho mais correto para a empresa '!. 

FOTO 8 - Assentamento Pirituba II - .Area III -Uma reuniao do Conselho Deliberative -

COP AVA 

Para os agricultores cooperados, o coletivo, a uniao, a solidariedade 

e urn elemento fundamental na organiza<;ao dessas fam11ias, tanto em termos de reprodu<;ao 

social quanta de subsistencia. A organiza.;ao coletiva, desde o momenta de !uta pelo acesso 

a terra ate a organiza<;ao da produ<;iio agricola em situa<;ao de assentamento favorece a 

uniao dos trabalhadores para atingirem seus objetivos. Esses trabalhadores se reconhecem 

em melhor situa<;iio que os pequenos produtores dos bairros quando se referem, por 
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exemplo, a dependencia financeira, como bern ilustra a fala seguinte: 

"Os pequenos produtores, mesmo aqueles que tem a propriedade, 

a sitnariio e mais precdria que nos assentamentos ( ... ) ele niio tern condiriio de lutar 

hoje sem que esteja atrelado ao banco e este atrelamento do produtor com o banco cada 

· mto~que~pa&sa,mais..di.fi.dljic.!kO .Q!J11£Q11Jjqperdoa um centavo( ... ) quando voce tira 
~~-~-"- .. ····" .. ··~----------------~~----

10 milhoes, is so vai representar depois 30, 40 milhoes, e faz com que a produfiio da 

pessoa niio dd para cobrir, ele tem que vender uma mdquina, ou umas caberas de gado, 

.o·u tem que vender parte do sitio para poder cobrir aquele financiamento que ele 

fez ( ... )" 

FOTO 9- Assentamento Pirituba IT- Area Ill -A Cozinha da Cooperativa V6 Aparecida 



109 

A experiencia vivenciada por esses agricultores no processo de 

coletiviza<;:ao do trabalho produtivo nos permite afinnar que, frente a novas situa<;:oes, como 

por exemplo, quando alguns lideres do assentamento atuaram pelo INOCAR, estes 

agricultores demonstraram uma nova postura, um novo saber que se traduziu no principio 

do trabalho cooperado. 

6.5. OS BAffiROS RURAIS ORIENT ADOS PELO INOCAR 

Da mesma forma como foi analisado o assentamento no item 

anterior pretende-se aqui retratar a constitui<;:ao e as caracteristicas atuais de quatro dos seis 

baitros onde ocotreram as atividades do INOCAR. Deixou-se de trabalhar com dois 

bairros onde a atividade do INOCAR foi pouco efetiva. 

- Bairro da Agua Preta: 

De origem alema, o bairro se irucia com a vinda de uma familia 

proveniente de Santa Catarina, que adquire uma grande area de terra e come<;:a urn processo 

de desmatamento. Para tanto, uma das primeiras providencias foi a instala<;ao de uma 

serrana. 

"Foi meu bisavo quando veio trabalhar com o jazendeiro que era 

dono de todo o bairro tigua preta, ele montou uma serraria e meu bisovo era 

encarregado geral dessa serraria. Entiio foi trazendo os empregados para a serraria e foi 
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aumentando as familias no bairro. Atraves do tempo, foi desativada a serraria e o povo 

que ld trabalhava, as familias en tao Jicaram morando no bairro" ( agricultor do bairro) 

Sem duvida, a fom1a9ao do bairro da iigua preta como a dos demais 

envolvidos no trabalho do INOCAR nao diferem muito em terrnos de sua historia. 

0 bairro abrange ao todo cerca de 100 alqueires de terra onde se 

instalam 25 familias com uma area media de 4 alqueires (9,68 ha) por familia. A sua volta 

encontram-se grandes fazendas, na grande maioria, monocultoras de feijao e gado. 

"Somos uma familia de seis pessoas contando quatro irmaos, pai 

e mae, com 4 alqueires de terra prd tocar. Entao atraves destes 4 alqueires nao 

conseguiamos sustentar a familia. Tinlza que ter um pouco de pasto para os animais, 

vaca, criarao que possuia e tinlza que tirrendar terra dos fazendeiros. E os fazendeiros, 

para o pessoal que traballza com animal eles dao a pior terra, as partes mais caidas, 

mais duro defazer e cobra o arrendamento muito caro" (agriwltor do bairroJ 

0 arrendamento de pequenas areas de terra para aumentar a 

capacidade de ganho cja' familia e bastante comum no bairro. Foi registrado em mais de 

urn depoimento: 

"0 arrendamento era porque o nosso sitio niio era suficiente para 

a familia, arrendava dos fazendeiros e pegava os piores lugares de terra prd traballzti, 

por nao ter mdquina. 0 arrendamento era na base de 20 % da produrao, compensava 

plantar a meia do que arrendar, porque nos fazia tudo tza terra e ainda tinlza que dar 20 

%para o patriio e se plantasse a meia nos pagava 50 %, mas pelo menos nos repartia a 

parte da despesa ". 
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Entre o arrendamento e a parceria o que se ressalta e a busca de 

area para aumentar a renda familiar. 

As culturas alimentares: feijao, arroz, rnilho e outros ocupam a 

maior parte das areas de lavoura, e a produ<;iio bovina mista (pe duro) se encontrou em 

areas dentro ou fora da propriedade (arrendamento ). 

Enquanto o leite e outras lavouras servem para suprir o consume 

interne da familia, o feijao, principaltnente, eo rnilho sao produtos para a venda. 

0 processo de comercializaqao se da via "atravessadores" como 

afirrnam os proprios agricultores: 

"0 feijiio, 0 milho e comercializado pelo atravessador, que e uma 

pena, hoje em dia nos temos que vender ainda para o atravessador que siio os que levam 

o lucro maior do produtor e do consumidor. Se nos tivesse urn processo de nos 

produtores vender direto para o consumidor, nos estaria vendendo melhor a nossa 

produriio e o consumidor estaria comprando mais barato, porque o lucro sempre td 

ficando na miio do atravessador" (agricultor do bairro). 

0 trabalho nas propriedades e realizado com a mao-de-obra da 

familia, sendo reforqado na epoca da colheita pela ajuda dos amigos e vizinhos atraves da 

troca de dias. 

"56 familia. Muitas vezes eles levaram os vizinhos para ajudar o 

trabalho mas era troca de dia. 0 vizinho vern ajudar a gente num dia de trabalho 

apurado que tivesse e a gente retribui com o proprio dia de serviro para o vizinho. Na 
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colheita do feijiio tern epoca que com pouca gente niio se consegue arrancar depressa, 

entiio a gente convida os vizinhos para ajudarem arrancar e depois essa pessoa vai 

arrancar pro outro" (agricultor do bairro). 

No bairro da Agua Preta esta forma de ajuda mutua foi muito 

ressaltada diferenciando dos demais bairros onde se exploram o trabalho dos b6ias-frias. 

Trata-se de uma forma tradicional de coopera<;iio que nos dias 

de extin<;iio. 

encontra-se em fase 

"A troca de dias estd meio em extinr;iio. Porque o povo estd muito 

individualista hoje e estd explorando o servir;o do outro, pagando pouco para o outro 

fazer o seu trabalho "(agricultor de bairro) 

0 bairro tern uma forte concep<;iio de uniiio resultante de uma 

forma<;iio religiosa bastante arraigada. Registram-se la<;os de coopera<;iio que sao 

explicados pela tradi<;iio religiosa. No entanto, a origem etnica pode vir a ser outro fator 

explicativo, tendo em vista tambem ser urn bairro onde niio se registram desordens e 

desaven<;as. 

"Eu acho que, no bairro, os filhos jd vern de uma formar;iio 

religiosa e atraves disso eles siio obediente aos ·pais e viio conservando o que os pais 

Jaziam. E um povo unido, niio e desordeiro, muito raro acontecer uma briga no 

bairro ".( agricultor do bairro) 

0 padroeiro da comunidade e o Menino Jesus entiio as grandes 

festas religiosas no bairro acontecem por ocasiiio do Natal onde se comemora o nascimento 

de Jesus. Alem da missa e da procissao sao realizados leil6es, jogos, campeonatos e 
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brincadeiras. 

- Bairro Cambarii: 

Este bairro como os demais tern origem em uma grande fazenda 

~~~~~~~~~~ ~ ~fQi_(iivigi~~~em lotes J::~lo seu proprio dono, em 1974, e colocados a venda. Diante 
~~~~~~~,~~"---~-~~-~~~,~~-"---~~---~~ "--~---~----

disso, muitos dos pequenos proprietaries do bairro eram antigos colones, parceiros ou 

mesmo arrendatarios da referida fazenda. 

Atualmente vivem no bairro cerca de 50 fam11ias produzindo, 

principalmente, feijao e milho, alem dos produtos de consume interno como arroz, 

mandioca, abobora, verduras, Ieite, carne suina e frango. Cada fam11ia possui 9 alqueires 

(22 hectares aproximadamente) em media. 

0 trabalho na propriedade e baseado na mao-de-obra da familia, 

sendo que, nos mementos de pica, quase todas as propriedades contratam boias-frias. 

Inclusive o prepare do solo e feito par terceiros mediante pagamento de empreita. Convem 

ressaltar que essa compra da fon;a-de-traba lho se da entre os agricultores do proprio bairro 

e que, a reciproca tambem e verdadeira, ou seja, em determinadas ocasioes esses mesmos 

agricultores que contratam mao de obra, ou alguns dos membros de suas familias se 

assalariam junto a seus vizinhos. 

A grande maioria dos produtores nao possui instrumentos de 

motomecaniza9ao (trator e implementos). Nao se registrou no bairro a presen9a de formas 

de arrendamento e parceria. 

As vendas, principalmente, do feijao sao realizadas na cidade para o 
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annazem de urn intennediario. 0 pagamento nunca e feito a vista, sao 10 a 15 dias de 

espera que vern causar maior prejuizo ao produtor. 

"A venda e feita para urn conhecido que tern urn armazem na 

cidade. Quando tenho produr;flo vou direto lti. Depois que aceitamos ele vern a buscar a 

mere ado ria no sitio em 10 a 12 dias, sempre duo urn pouco na hora da venda, eles 

vern pagar. A vista eles nflo pagam" (agricultor do bairro). 

Os agricultores do bairro Cambani ao contnirio do que foi visto no 

bairro anterior sao bastante isolados, nao se retinem nem ao menos para festas religiosas. 0 

bairro nao tern infraestrutura para tais atividades. 0 lazer e registrado apenas em 

iniciativas isoladas de visitas aos parentes e conhecidos e de pequenas pescarias. 

- Bairro dos Tome 

Com 43 familias que ocupam, em media 9 alqueires, o Bairro dos 

Tome e resultado do desmembramento por heran<;a de uma grande fazenda pertencente ao 

Sr. Candinho Leme, embora hoje a grande maioria dos descendentes levam o nome de 

Alves Ravelo. 

"A fazenda era grande e Joi dividindo, ali casou prima com 

prima, e ai existe urn outro problema: urn sitio de 100 alqueires quando o pai e a mae 

estiio vivos os filhos ainda se diio bern; morre urn jti divide, racha, alem de rachar o sitio 

a ideia tambem racha a maneira de viver nflo tern mais aquela uniiio e isto desgasta 

acaba-se desgastando e muitos saem eo bairro vai diminuindo" (agricultor do bairro). 
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A produ9ao no bairro segue o mesmo padrao dos demais: feijao e o 

principal produto para a venda, depois o milho e, eventualmente, algum excedente. Os 

demais cultivos sao para autoconsumo. Dentre a produ9iio animal, a bovinocultura de Ieite 

e a suinocultura se destacam, na sua maioria, visando o consumo da familia. 

Ao contnirio do Bairro da Agua Preta o que registrou aqui foram 

esquemas de arrendamentos de areas dos pr6prios agricultores. A escassez de for9a-de

trabalho da familia levou alguns a arrendarem parte de seu sitio a terceiros. No entanto, nas 

poucas areas restantes se plantam o feijao e milho com sementes selecionadas (feijao tipo 

ENGOPA e milho da CARGILL). 0 feijao ENGOPA substitui o carioquinha do IAPAR 

que niio teve boa aceita9iio na regiiio. 

Devido a precariedade economica dos agricultores, o uso de 

maquinaria agricola e bern mais restrito neste bairro. 0 trabalho se distribui no ambito da 

familia mas e comum a pratica de buscar bra9os fora da propriedade no periodo de pica. 

Tambem aqui os agricultores declararam ser muito rara a troca de elias ou o mutirao: 

"Hli 10 anos atrlis existia bastante essa ajuda mutua. Quando um 

produtor apurava muito em servifo mobilizava os amigos para ir cuidar da lavoura dele e 

depois a pessoa retribuia na ranca do Jeijiio, 11a quebra do milho. Hoje niio. Surgiu a 

bbia-Jria, acabou com isso. Todo mundo tem que pagar em dinheiro as vezes fica 

vadiando, vai pescar e niio ajuda o outro que estli apertado so para ganhar um dia na 

safra seguinte" ( agricultor do bairro ). 

Os agricultores de Tome moram em urn centrinho onde pode-se 

obter alguns servi9os alem de mao-de-obra eventual, ou seja, ali reside urn contingente de 

trabalhadores assalariados (b6ias-frias). A comercializayao dos produtos e realizada 
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tambem atraves dos intermediarios que normalmente niio pagam a vista. Percebe-se que os 

agricultores tern uma forte dependencia desses intermediarios. 

"Normalmente siio mtfdios intermeditirios que conseguem 

comprar 200 a 400 sacas de feijiio, mas eles trabalham com o dinheiro do produtor 

eles levam e aplicam o dinheiro e em 10 dias e que viio pagar" 

(agricultor do bairro pertencente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itaberd). 

- Bairro Santa Isabel 

Trata-se de urn bairro maior, com mais de 80 familias, resultante de 

heran9a e compra de pedayos de uma grande fazenda. Os herdeiros sao de terceira gerw;ao 

e, em media, possuem de 5 a 6 alqueires de terra. Os grupos familiares e de parentesco sao 

comuns no bairro. Produzem da mesma forma, feijao, arroz e milho para o comercio, com· 

a mi\o-de-obra da familia. Na colheita destes produtos contratam assalariados tempocirios. 

A venda da produ9ao, de urn modo geral, e realizada atraves de intermediarios como nos 

demais bairros.Finalmente constatou-se a presen9a de arrendamento visando o aumento da 

area produtiva dos agricultores. 



117 

PARTEB 

6.6.A V ALIA<;:Ao DOS RESULTADOS DO TRABALHO DO INOCAR NO ASSENT AMENTO 

demonstrar a "visao de mundo" que os lideres possuiam e passavam adiante para os 

pequenos produtores. Isto significa que no assentamento ja se podia qualificar o grupo como 

persistytite, ou seja, com consciencia do processo que o constituiu como grupo. 

De um modo geral, o assentamento era considerado pelos pequenos 

produtores como "algo que deu certo" e portanto algo que poderia ser imitado. 

Assim sendo, a interferencia assentamentofbairros rurais se mostrou, 

no decorrer da atua<;iio do INOCAR, muito mais unilateral pois era a experiencia do 

assentamento que tinha algo para ser "ensinado". Neste sentido, as a96es do INOCAR no 

assentamento foram restritas embora deva-se notar, principalmente, entre as lideran<;as do 

assentamento o reconhecimento de uma "troca" de experiencias. 

A atua<;iio do INOCAR no assentamento, enquanto institui<;iio, se 

restringiu a montagem de um campo experimental, em uma area restrita, com cultivares de 

aduba<;iio verde, alem de culturas comerciais entre elas algumas variedades de milho e de 

arroz. 

Durante duas safras o INOCAR manteve este campo experimental 

cujo objetivo educativo era demonstrar qual cultivar era mais adaptado e produtivo para a 
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regiao e quaLseria o efeito da aduba<;:ao verde sabre o solo na area experimental. Atraves de 

visitas programadas e demonstraq6es praticas, os pequenos produtores, principalmente os 

assentados, podiam visualizar as variedades mais eficientes que, eventualmente pudesse vir a 

ser incorporadas no rol de cukuras cultivadas comercialmente, alem de atestar o efeito do 

consorcio milho/mucuna no solo. 

"No campo de demonstrafao a gente viu que a coisa e boa ne, 

que dava prase Jazer. A mucuna a gente viu que funciona; foi o trabalho do INOCAR e 

agora tern o gergelim tam bern que pode ser us ado no pomar ". (assent ado) 

Na verdade, a ideia do INOCAR nasce dentro do assentamento mas 

suas aq6es concretas acabam se voltando muito mais para os bairros de pequenos 

agricultores a seu redor. 

6.7.A V ALIA<;:AO DOS RESULTADOS DO TRABALHO DO INOCAR NOS BAIRROS RURAIS 

A atuaqiio do INOCAR em alguns bairros rurais do municipio de 

Itaberii caracterizou-se par urn trabalho de orienta<;:iio e assistencia tecnica com o objetivo 

de auxiliar os pequenos produtores na produqao e permanencia na terra. Esta interven.;iio se 

deubasicamente em tres pianos: no tecnologico, no econ6mico e no politico. 

Em termos tecnologicos estes trabalhos estiveram voltados, 

fundamentalmente para a recuperaqiio do solo, o qual era conhecido entre os agricultores 

como terra Zavada. A conserva<;iio dos solos era incentivada atraves do usa de rota<;:iio de 

culturas, da niio realiza<;iio de queimada das palhas, da demarca<;ao de curvas de nivel e 
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terraceamento. A aduba<;i\o verde foi largumente incentivada tam bern. 

Em termos econ6micos, incentivaram-se outras atividades, como 

fonte suplementar de renda a gerada pelo feijao, como por exemplo, a sericicultura. 

A nivel a atua<;ao do INOCAR, esteve centralizada no 

estimulo a cria<;i\o de associa<;oes de produtores rurais por bairro. 

Apresenta-se a seguir, uma descri9ao geral mais detalhada das 

atividades realizadas pelo INOCAR em Itabeni. 

- ADUBACAO VERDE: 

0 feijao e a principal cultura das propriedades rurais estudadas mas, 

normalmente e cultivado tamb6m o milho. 0 que se sabe e que a rota<;i\o de culturas 

leguminosas com grarnineas trazem beneficios aos solos. Paralelamente a esta constata<;i\o 

vern o fato do poder aquisitivo desses produtores rurais ser extremamente baixo e, portanto, 

o uso de fertilizantes quimicos ser praticamente inviavel. 

Assim, a primeira recomenda<;i\o transmitida pelo INOCAR foi a 

realiza9ao de urn rodizio das areas cultivadas com feijao e com milho. 

Todavia, os solos apresentam-se totalmente depauperados. A pratica 

de rota9ao de cultura, por si s6, e insuficiente para recuperar a fertilidade dos solos. Com o 

intuito de evitar a continuidade das perdas de solo incentivou-se tamb6m a demarca<;ao de 
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curvas de nivel para reten9ao de enxurradas. 

Da mesma forma, a utiliza9ao do calcaria para correc;:ao da acidez 

do solo foi outra pratica conservacionista utilizada. No entanto, estas praticas 

conservacionistas requeriam recursos financeiros que, muitas vezes estavam alem das 

a!ternativas e nao no sistema convencional, entre elas a aduba9ao verde, mostrou-se vhivel 

pelo baixo custo de sua instala9ao e possibilidade de utiliza9ao de sementes pr6prias. 

"Pra mim ficou uma coisa muito boa, eu acho que e a unica 

saida, e fazer o que eu to fazendo, trabalhti com o adubo verde, tirando o adubo quimico 

e produzir sem ele "(agricultor do Bairro Cam bard). 

A proposta de utiliza<ri'io de adubaqao verde, atraves da pratica de 

consorciac;ao milhofmucuna atendia as consideraqoes acirna apontadas. A irnplementac;:ao 

desta tecnica, porem, necessitava de urn processo de aprendizado e adaptaqoes no que diz 

respeito ao manejo destas culturas entre elas: epoca de plantio diferenciado evitando o 

sombreamento exagerado sabre a cultura de milho; epoca e forma de colheita do milho, que 

deveria ser manual e mimero de linhas espac;adas em semeadura alternada nas linhas de 

milho. Todas estas dificuldades foram sendo vencidas com a observa9ao e acompanhamento 

constahte dos agricultores envolvidos. 

Dentre os pequenos produtores est a belecidos no bairro de Cambara, 

apenas urn agricu!tor se destacou acreditando nas propostas de adubaqao verde apresentadas 

pelo INOCAR. Essa atitude veio em consequencia de suas pr6prias convicqoes a partir de 

experiencias empiricas e trato com a terra, postura esta que o diferenciou dos demais. 
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Este produtor demonstrou prontamente sua disposi<;:ao em adotar a 

tecnologia proposta, ou seja, o consorcio da mucuna preta com o milho. Ao contnirio dos 

demais agricultores, ele foi fa von\ vel a esta pnitica por estar habituado a particularidade das 

culturas que ele proprio cultivava em rodizio para subsistencia e comercio. 

associa9i\0 miJhofmucuna impunha, afugentaVa OS pequenos produtores ligados as 

facilidades que a tecnologia eo cultivo solteiro geravam. 

Contudo, o que nao se esperava, a nao ser pelo exemplo da 

convic9ao deste produtor e que o suposto fracasso da proposta refutada pela maioria fosse 

se transformar em sucesso de fertilidade do solo e produti vi dade de culturas. 

A trajetc\ria desse agricultor em quase nada se diferencia dos demais 

pequenos produtores de Cambani. 0 caminho seguido por ele e o destino tra<;:ado por seus 

pais revelam a heran<;:a de grande parte dos problemas enfrentados pelas outras 30 familias 

do bairro. 

Seu pai havia sido proprietario de quatro alqueires de terra, mas por 

motivo de doen<;:a na familia se viu for9ado a vende-las. Em 1961, fixou-se como empregado 

em uma fazenda que acabou sendo dividida em 1974. 0 pai e sua familia tornaram-se 

proprietaries de alguns desses lotes. Atingindo idade avan9ada, o pai lhe entregou a 

continuidade do trabalho por ele iniciado. 

Ele hoje e urn pequeno produtor voltado para a subsistencia de sua 

familia e pela comercializa<;:ao da produ<;:ao. Suas praticas apresentam caracteristicas 

marcantes, como a rotatividade e a diversidade das culturas: verduras, frutas, arroz, feijao, 
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mandioca, ab6bora, alem da cria9ao de porcos, frango, gado de Ieite, etc. Para o comercio 

vai a produ9ao do milho e do feijao. 

Ao !ado dessa trajet6ria, este agricultor traz, em suas pniticas, 

atitudes ecol6gicas altemativas. Em seu processo de trabalho a queima da pallia e algo 

consorcia9ao de culturas, tipo ab6bora com milho, milho com feijao e de seu total dominio. 

Cabe · aqui assinalar uma particu!aridade do bairro Cambara: o fato 

da fertilidade natural de seu solo ser elevada. Este fator basico proporciona uma resposta 

direta, expressa na elevada produtividade de suas culturas, potencializada pelo manejo 

correto da materia organica. Com isso, as pniticas efetuadas pelo agricultor podiam ser 

rapidamente visualizadas. 

Diante desse quadro, a adoqao da nova proposta do INOCAR 

mucunafmilho foi sendo aceita por outros agricultores. E, em algumas safras, na epoca de 

coleta de dados para esta pesquisa, ja se experimentavam diversas variedades de adubos 

verdes, denominados "saladoes". 

Esses "saladoes" consistiam numa mistura de cultivares de adubos 

verdes com efeito surpreendente na melhorifi da fertilidade da terra. 0 efeito dos resultados 

e a melhora dos solos gerou enfim, o reconhecimento por parte dos outros produtores que 

come9aram a copiar as praticas daquele agricultor. 

"Ultimamente esta influenciando muito; no comero quando 

surgiu essa ideia, eu ajudei a incentivar bastante os vizinhos, mas so arranjei risada; 

ninguem acreditava e me chamaram de louco. De tanto eu toma desprezo dos 
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companheiros, isso foi ate ideia do Japones: voce niio fala mais nada deixa que urn dia 

eles viio ver com os proprios olhos deles; ai eu fique4 calei mesmo e a terra come('OU a 

produzir bern, sem adubo, sem nada. Dai agora eles vieram" ( agricultor do Bairro 

Cambard). 

Embora apresente urn perfil ousado e afinnativo de suas pr6prias 

iniciativas fundadas na produtividade e retorno de seu traballio, este e urn pequeno 

que enfrentou as mesmas dificuldades estruturais dos demais agricultores de Cambani. 

Na decada de 80, ocorreu a frustra<;iio de safra devido a problemas 

climaticos, agravado pelo nao pagamento do seguro agricola de sua lavoura, com isso a 

situa<;ao econ6mica do agricultor se complicou. A divida foi se acumulando no banco, 

iniciando uma corrida contra os juros. Precisou vender a cria<;ao, seu autom6veL e por fim, 

viu-se obrigado a se desfazer de parte de seu sitio (2 alqueires num total de 9) para poder 

liquidar com a di vida. 

No entanto, hoje ja chegou a collier 200 sacas de feijao por alqueire 

sem utilizar nenhum adubo quimico. 

SERICICUL TURA 

A companhia japonesa Brakat instalou uma filial no municipio de 

Taquarituba, proximo a regiao de Itabera, e iniciou a divulga<;ao da cria<;ao de bicho da seda 

como uma alternativa ao pequeno produtor de feijiio. 



124 

A sericicultura consiste em cultivo da amora para alimenta<;iio de 

larvas criadas em barracoes, com uma demanda elevada de miio-de-obra para o seu manejo e 

manuten<;iio. Durante o ciclo existe uma alterrumcia de atividades correlacionadas com o 

ciclo par que passa a larva, ou seja, as fases de "atividade" e de "repouso" do inseto definem 

o manejo da atividade. Ora a preocupas:ao 6 a alimenta<;iio dos insetos com folhas de amora, 

cuidados com a e manuten<;iio do barracao quando os insetos entram em 

"dormencia". 0 ciclo annal distribui-se nos meses que vao de setembrojoutubro a 

maiojjunho. 0 periodo da entressafra 6 dedicado a manuten<;:ao da cultura da amora : "poda 

drastica no pe da planta". 

0 trabalho do INOCAR no desenvolvimento desta atividade 

consistiu em visitas a agricultores que ja possuiam experiencia com o cultivo (no municipio 

de Tatui), alem do desenvolvimento do projeto de barraciio compativel com a realidade 

economica daqueles produtores. Este projeto foi passive! atraves do financiamento da LBA. 

A constru<;iio do barraciio foi de maxima simplicidade: chiio batido 

com canteiros e paredes construidas com costaneiras, cobertura de papelite, assemelhando

se aos barracos construidos pelos assentados na fase inicial do assentamento. 

A assistencia tecnica a cultura de amora ou mesmo o 

acompanhamento do desenvolvirnento das larvas era realizado par tecnicos da propria 

empresa japonesa. 

Embora nao desconhecendo os problemas de atrelamento dos 

pequenos agricultores as agroindustrias, cujos exemplos podem ser registrados par todas as 

partes do pais, os tecnicos do INOCAR consideram a proposta viavel para o caso dos 

agricultores dos bairros de Itabera. 
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A atuaqao do INOCAR se Jimitou a discussao com os agricultores 

sobre a viabilidade economica deste projeto. Os habitos das familias seriam profundamente 

alterados. 0 uso da mao-de-obra se estenderia por todo o ano e com intensidade maior que 

a cultura do feijao, mas apesar disto, muitos agricultores acreditaram nesta possibilidade e 

resolveram experimentar a nova opqao. 

A ideia inicial de se tornar uma atividade complementar a cultura de 

feijao nao era compativel. A ideia representava na pratica uma opqao pelo sistema envolvido 

com a sericultura. 

0 interessante, porem, foi notar que alguns produtores lan<;aram 

mao de estrategias familiares para a produqao do feijiio aliado a sericultura, enquanto outros 

nao conseguindo dar conta das duas atividades acabaram abandonando a sericicultura para 

dedicar-se mais a cultura do feijao. 

"Eu parei porque sozinho tava muito dificil; niio dti para plantti e 

cuidti do bicho da seda. E urn ou outro" (agricultor do Bairro Cambara). 

"Pra nos niio deu certo porque nos niio tinhamos mdquina prd 

cuidd da terra, era pouca miio-de-obra pra Jazer o trabalho da rora e o trabalho do 

barraciio. Por que o bicho da seda exige muito, e trabalhoso dentro do barraciio, o 

processo de vida dele e muito curta e tern muito serviro prafaze no ciclo de vida do bicho 

da seda" (agricultor do Bairro Agua Preta). 

A divisao de tarefas dentro da fumilia foi a principal delas: alguns se 

responsabilizavam por "tocar" o barracao e outros pelo cultivo de feijao. 
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Quando o mimero de filhos ou agregados era insuficiente para a 

forma de trabalho relacionada a sericicultura, lans:avam mao do arrendamento. Este sistema 

funciona na regiiio da seguinte forma: o proprietario fomece a terra e o arrendatario area 

com todos os custos da cultura e como forma de pagamento fomece 20 % do total 

produzido em sacas de feijao ao proprietario da terra pelo seu usa. 

0 exemplo de urn dos agricultores do Bairro de Tome podera 

mostrar isto. Ele foi o pioneiro na instala<;ao do barracao no bairro. 0 trabalho era 

executado pelos 3 filhos adolescentes do casal como auxilio do pai. 0 "acerto" da atividade 

econ6mica era realizado no interior da familia em moldes de "arrendamento". A renda 

liquida da produs:ao era dividida, "a meia" entre pai e filhos. A cultura da amora e o trato no 

barracao com a produs:ao dos casulos ocupavam praticamente to do o tempo da familia e 7,5 

alqueires dos 10 existentes no sitio. 0 restante da propriedade, aproximadamente 2,5 

alqueires, era arrendado a um vizinho do bairro. 

Todas estas mudan9as eram compensadas na visao do agricultor que 

de acordo com seu ponto de vista e a perspectiva de ganho mensa! tomavam a atividade 

atrativa. 

Outros porern, habitantes de outros bairros consideraram a atividade 

onerosa, ressaltando a imposi9ao da agroindustria como urn fator negativo para o alcance de 

uma renda adequada. 

"Depois tinha que trabalha no barraciio, tinha que limp a am ora, 

tinha que desbrotti, cortar, tirar os ladriies, era muito serviro. Muitas vezes a gente 

levava o casulo pras Jirmas e eles achavam muitos tipos de desconto no casulo. Acabava 

tirando, a bern dize, todo lucro da gente. Ficava mais em trabalho do que em lucro" 
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(agricultor do Bairro Agua Preta). 

Existem ainda outros elementos estruturais particularmente 

encontrados no bairro dos Tome que revelam niio apenas a manutenc;ao da atividade como 

sua multiplicac;ao. A partir do pioneirismo deste agricultor, outros 12 barracoes foram 

numa estimativa de 43 produtores. 

Ha ainda uma diferenciac;ao encontrada neste bairro. Trata-se de urn 

bairro onde algumas familias nao tern pos.se da terra, e que marcam presenc;a na popula9ao 

total (cerca de 22 falD11ias na epoca da coleta de dados em 1994). 

Sem a posse da terra, alguns agricultores se dedicam ao 

arrendamento efou trabalho como b6ia-fria, o que permitiu o "acerto" no arrendamento 

exemplificado na estrategia pela familia descrita anteriormente, entre a familia arrendante 

(que se dedicava a produc;ao de casulos) e a farru1ia arrendataria (que se dedicava a 

produc;ao de feijao ), am bas residentes no bairro rural. 

Por urn !ado essa estrategia possibilitava que alguem sem terra 

tivesse acesso a ela, por outro !ado a manutenc;ao da subsistencia era garantida pelo forci'9. 

Outro fator que nos auxilia na compreensao da adaptabilidade da 

atividade ao bairro refere-se a forma com que ele esta estruturalmente distribuido. 0 !ote de 

produ<;ao sendo distante do nucleo do bairro levando o agricultor a realizar diariamente este 

trajeto. A construc;ao do barradio ao !ado da moradia "facilitou" o trabalho (devido a pouca 

distancia). Entretanto esta facilidade e relativa, pois como foi exposto, a intensidade de 

29 f6ro e a forma de pagarner.to comum na rr~gi§.c;, que consiste no recebimento je 20 % do 
total produzido, em esp6cime, pelo uso da te::a ern favor do p:opriet-tn:io, 
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traballio se elevou na nova cultura. Alem da necessidade de transporte de follias de amora 

do campo para o barradio o que implicava no trajeto moradiaflote. Contudo, este trajeto era 

agora realizado na carro<;a e nao mais ape. 

A atividade no bairro ja indicava na epoca das entrevistas uma 

ASSOCIATIVISMO 

A visao de mundo dos tecnicos e dos assentados vislumbrava no 

traballio coletivo urn caminho a ser seguido para a supera<;iio das dificuldades enfrentadas 

pelos agricultores: fortalece-los atraves da uniao. Essa era uma 6tica que fazia parte da 

institui<;ao (INOCAR). 

A presen<;a do assentado quando no inicio dos traballios, nas 

palestras e visitas, apontava para esta possibilidade. Era urn caminho que na pnitica estava 

trazendo resultados positives. 

As discussoes estavam em torno da possibilidade de adapta<;ao do 

modele associative seguido no assentamento, e aplicaveis parcialmente na realidade de urn 

bairro rural. A distancia entre as moradias e, porem, urn limite fisico que dificulta o dialogo 

entre as familias. Outro elemento que nao se adequa a dinamica dos pequenos produtores e 

o processo decis6rio; no assentamento ele se realiza atraves da vota<;iio em assembleia. Ja, 

na pequena propriedade este fator e de responsabilidade do chefe da familia que devido a 

sua maier experiencia, na grande maiorias dos casas, tern palavra final no encaminhamento 
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de quest6es relacionadas com a prodw;ao. 

A proposta de associa<;ao se tornaria viavel caso se respeitassem 

estas caracteristicas que fazem parte do pequeno produtor. Pequenos grupos de agricultores 

que ja trabalhavam em comum, atraves da troca de dias, da prest1l91io de servi9os de urn 

m~~~~m~~~~m n~agrkuJtOLq!!e possuia maquil}~ri9~L mostravam que ja estavam acostumados a trabaJhar e 
'~~~~~~~'-'~-,-~ __ , ______ ,,,_~~'- _____ ,,,,,,,,_, 

deveriam portanto coustituir a base de funcionamento da associas:ao que viesse a se formar. 

Duas associa<;6es foram formadas: a associa<;ao do bairro dos Tome 

e a associa<;i'io do bairro da Agua Preta. 

"0 INOCAR foi urn dos primeiros passos para a organiza9iio 

atrawJs da associariio lei no bairro e deu a orientariio no bairro e o povo resolveu montar 

uma associariio" (agricultor do Bairro de Agua Preta). 

A primeira apresentou como resultado urn cous6rcio com a 

prefeitura para a utiliza<;i'io de urn trator no preparo do solo dos agricultores. A outra se 

dissolveu, porem as discuss6es que foram iniciadas culminaram com o assentamento de 

cinco filhos de pequenos produtores na Area V, da fazenda Pirituba. 

"Jei tinha 4 agrovilas fonnadas e a gente via que tava danilo 

certo. 0 povo tinha ido para a terra, estava produzindo, se levantando. Muitas vezes 

estava numa situariio dificil e no momento o povo estava melhorando, pois tinha onde 

produzir e tinha lugar pra trabalhei sem precisei arrendar terra. Hoje nois estamos em 5 

lei da Agua Preta, aqui no assentamento, trabalhando com os demais que vieram da 

regiiio e produzindo pra si mesmo" ( assentado ~Area V). 
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A Associa9ao dos Pequenos Produtores do Bairro do Tome foi 

resultado de uma a9iio concreta do INOCAR. De inicio associaram-se 23 pessoas, hoje 

encontram-se 18 familias associadas. 

do trator faz 

Dentre as atividades desta associa9iio a principal de las gira em tomo 

o trabalho de preparo do solo, mediante o pagamento dos 

gastos com combustive!. 

Para finalizar, seria importante ressqltar que a implanta9iio dessas 

a<;oes embora pare9am "inocuas" na sua concretude, mostram com certeza que aqueles 

agricultores nao sao rnais os mesmos. Muitos deles, mudaram seu modo de ver e analisar a 

situa<;iio em que se encontram. Esta foi urna tentativa de mostrar que eles tornaram-se 

sujeitos e nao objetos da historia, a medida que aprendem a refletir sobre sua realidade. 
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Ao frnalizar este trabalho, percebemos que existem urn conjunto de 

reflexoes que deverao ser equacionadas a guisa de conclus6es. 

0 conhecimento do processo de assentamento de trabalhadores 

rurais, suas lutas, o em bate com as for9as politicas e conservadoras traz em si uma serie de 

questiies que tentou-se ressaltar no desemo\ar do trabalho. 

No entanto, o objetivo principal, ou seja, a questao que nos levou a 

este caminho foi o fato de detectar trabalhadores que, ap6s a\can9ado urn dos seus ideais - o 

de ter terra para plantar - demonstraram uma preocupa<;iio com aqueles que, possivelmente 

deveriio percorrer a mesma tra jet6ria. 

Este processo de !uta e aprenclizado levou alguns destes agentes 

sociais a buscar novos horizontes. Sua compreensao a\can<;ou urn esUigio em que o "mundo 

extra assentamento" tambem passou a ser objeto de suas preocupa<;6es, tinham que 

participar no processo macro, tinham que contribuir com a raiz da questao agraria na regiao, 

atraves da atua<;iio como militante: a despropria<;iio do seu vizinho, pequeno produtor, que 

mal e mal ainda se sustentava, como podia, na terra revelava uma situa<;iio mais precaria 

que a vivida no assentamento. As discussiies a nivel do acampamento, aquelas interrninaveis 



132 

dis;:ussoes durante o processo de desapropria<;iio da terra onde se constituiria o 

assentamento, alem do arduo trabalho de organizar e fazer produzir a terra 

CONQillSTADA, estimularam o sentimento politico de contribuir para urn processo de 

concientiza<;iio dos demais agicultores. 

Por outro os tecnicos cheios de ideais, que se fonnaram niio so 

nos bancos da faculdade, mas iniciando na !uta academica a !uta pela representa<;iio politica, 

questionavam aquela tecnologia modernizante, avassaladora e destrutiva. 

Estes dois agentes, cada urn a seu modo, tinham uma trajet6ria de 

!uta, tinham pilares nas suas fonna<;oes. lmbuidos de ideais comuns, lutam hoje pela mesma 

causa: A REFORMA AGRARlA. 

Mas a dificuldade e do tamanho de seus ideais e da vontade de 

vence-los. 

A boa vontade e de Ionge insuficiente para veneer as barreiras. E o 

pior: faltam instrumentos para compreender as logicas dos acontecimentos que se 

desenrolavam. Tudo ficava no aprender/fazer/errarfcorrigirfacertar. 

Por que aqueles agricultores ntio ado tam esta tecnologia? 

Por que ntio se jumam mais, facilitaria tanto, a compra de um 

trator comum ... 

Eram questoes que constantemente apareciam consubstanciadas na 

necessidade de exercer o que se sonhava: a democracia. Seria passive! passar do plano das 
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ideias para a concretizac;ao das pniticas, sem impor nada? 

0 processo de formac;ao do INOCAR, sem duvida, apresentava 

elementos que caminhavam nas trilhas destes ideais democriiticos, era uma coisa conjunta, 

nao uma vontade des tecrucos, nao era uma coisa imposta, discutia-se com e junto des 

agricultores. 

E, apesar da falta de recursos, caminhava-se, na medida do passive!, 

naqueles pontes que tanto emperravam o desenvolvimento daqueles produtores. 

A questiio da tecnologia, com o trabalho de adubac;ao verde, num 

processo de mudanc;a nas bases tecnologicas daquele grupo, era urn resgate vivo do que eles 

jii sabiam, mas o sistema os forc;ava a esquece-lo. Dentro do sistema convencional, tinham 

muito ainda a apreender: o usa minima e cauteloso de defensives, a tao almejada 

recuperac;ao de solos degradados, jii quase totalmente inferteis, de onde aquelas familias 

tinham que tirar o seu sustento, eram desafios tecnicos que se precisava enfrentar. 

A organizac;iio, via representac;ao politica, tambem respeitava as 

caracteristicas de cada bairro, nada de muito macro, partia-se das necessidades do micro, do 

concreto. Alem do trabalho a nivel das estrategias que cada grupo em cada bairro poderia 

desenvolver, havia uma tentativa constante de recuperar o mutirao. 

E, percebia-se que se tratava de um processo educative, era uma 

incorporac;ao de discursos, niio so a nivel das palavras, mas da apropriac;ao daquele 

conhecimento que estava sendo gerado. 

Porem, a falta de recursos para dar continuidade a orientac;iio 
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prestada pelo INOCAR foi lentamente rninando as forc;as dos agentes, e o resultado do 

trabalho vinha numa velocidade lenta demais. 0 tempo para um trabalho como este era 

Iongo, ate decadas para alcanc;ar a causa, ir aos nos. A precariedade dificu!tava seguir 

acliante e a ansiedade crescia. 

Seria colocar as praticas em funcionamento, ja que o plano 

das ideias nao fazia parte do universo daqueles agricultores, que em vez de palavras 

necessitavam de a<;:iio. Esse foi um dos primeiros aprenclizados que surgiu no inicio dos 

trabalhos, falar menos, no sentido de que o trabalho de extensiio rural envolve, muitas vezes, 

uma vontade dos tecnicos que tentam impor seus projetos e mostrar mais, referindo-se que e 

atraves da "experimentac;ao" que tem-se os meios para analisar, de forma contextualizada, 

quais das ideias sao passiveis de efetivac;ao, alem desta pratica permitir que transparec;a o 

saber dos agricultores diretamente envolvidos na ac;iio. 

Neste processo, o desgaste economico comec;a a ficar pesado, 

particularmente para um dos tecnicos, que dependia da contribuic;iio direta dos agricultores e 

dos outros tecnicos. Outro ponto de conflito que comec;ava a surgir era a visao de mundo de 

cada agente. A preocupac;iio principal de cada um come9a a clivergir, estava-se iniciando urn 

processo de desdobramento intemo na organizac;iio. Um dos tecnicos ficava mais do !ado 

das preocupac;iies dos pequenos produtores, mais na assistencia tecnica propriamente dita. 0 

outro, mais vinculado a realidade do assentamento, se preocupava mais com a organizac;ao 

politica dos agricultores. No entanto, problemas de relacionamento pessoal foram surgindo. 

0 desgaste economico acirrou as discussoes e divergencias. 

Seria o mesmo tipo de publico, a de pequenos produtores de uma 

forma geral, que se estava trabalhando? Sera que se podia continuar trabalhando as 

cliferenciac;oes? Ou os caminhos para se alcanc;ar o mesmo fun, au seja, a so brevivencia e 
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manuten<;iio na terra, teriam que ser tra<;ados de forma diferente? 0 concreto e que o fator 

economico ficou critico e tornou insustentavel a continua<;iio dos trabalhos nos moldes que 

haviam sido propostos. 

Todavia, a reflexao do vivido e a compara<;ao com outras 

experiencias revelou algumas quest6es e algum conhecimento, na 16gica de praticas com 

agricultores de baixa renda, pequenos produtores e assentados. 

0 primeiro elemento a ser discutido e verificar.as suas caracteristicas 

pr6prias, para poder compreender com quem se estava trabalhando. 

Num continuum, esta caracteristica e fundamental para nossa 

compreensao. Cada bairro tern seus elementos pr6prios, cada agricultor tern uma leitura e 

uma interpreta<;iio dos fatos, dentro da categoria pequeno produtor, existem aqueles que 

compreendem a causa da reforma agraria como sua, ha aqueles que compreendem a questao 

da tecnologia como o principal ponto de estrangulamento da economia de produ<;ao devido 

ao seu alto custo e ainda aqueles que buscam na comercializw;:ao a possibilidade de 

aumentar seus ganhos. Dentro da categoria assentados, igualmente uma gama de 

pensamentos, de defesas de ideias, de posi<;6es distintas. A preocupac;ao com o coletivo para 

alguns toma totalmente seus pensamentos, para outros as estrategias familiares de trabalho 

extra fora do assentamento, apesar de contradit6ria, vern de born grado. A administrac;ao 

destes particulares, tendo o ideal da busca da coopera<;ao representavam sempre uma 

constante barreira, uma coisa mal compreendida. 0 trabalhar as diferen<;as, respeitando cada 

uma delas como corretas, para cada forma de visiio, buscando o exercicio das liberdades, 

da garantia da liberdade, era algo que representava no dia-a-dia quase, como uma miragem, 

quase como urn sonho. 
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0 assentamento apresentava este exercicio urn pouco mais diluido, 

pais sua administra9iio passava muito pela necessidade do sensa comum. Para sua 

sobrevivencia enquanto grupo, necessitava-se do consenso, via voto da maioria . Todavia, o 

elemento discordia, foi apontado como principal causa do abandono do projeto associative 

par parte de 1/3 das famllias assentadas neste projeto, uma propors:ao que revela que alga 

nao anda muito bern ... Segundo urn dos lideres, o maior poder de fors:a para conquista das 

reivindicas:Cies, para a conquista especifica de creditos, o trunfo para permanecer no 

coletivo, revelando que sempre ha uma raziio objetiva para "juntar" agricultores. As 

entidades fil'!ntropicas de auxllio ou mesmo as estatais, vern com bans olhos o dinheiro 

atribuido a alga "coletivo", a alga "organizado", porem a auto-gestao, o usa da estrategia 

domestica para garantir a reprodu9ao familiar e o retorno as suas origens de pequeno 

produtorfarrendatario sao mais fortes para urn grupo substancial das farm1ias. 0 chefe fica 

aguardando uma posi9ao economica mais favocivel, a amplia9ao de urn novo peda9o de 

chao, para sair em busca de seu projeto particular. 

No que se refere aos pequenos produtores, se observa a mesma 

heterogeneidade, porem urn pouco menos clara. 0 seu desespero e tamanho, ao ver que ana 

a ana sua terra vai !he escapando das maos, seja pela depauperas:ao da fertilidade de seu 

solo, como a dificuldade cada vez maior de se obter financiamentos bancarios, que vao se 

tomando cada vez mais caros, que qualquer saida e bern recebida. No trato das questoes das 

solu96es indicadas, alguns agricultores se tornaram mais resistentes as ideias propostas, 

outros tornaram-se mais realistas das possibilidades passiveis de concretizas:ao. Par 

exemplo, aquela ideia de trator comum era otima, no plano teorico mas na realidade, com 

aquela vastidiio de territorio ocupada pelos bairros e o periodo exigido para o plantio do 

feijao, fariam que o tal trator ficasse mais a radar em estradas de terra do que no trabalho da 

lavoura propriamente dito. 
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Contudo, a diferen9a basica encontrada, era no poder de decisiio. 0 

assentamento passava pelo crivo da discussao, da assembleia, e queiram alguns ou niio, a 

maioria e quem vence. Este exercicio da democracia, de ganhar algumas vezes, outras, ver 

sua proposta refugada, e percebida sem tantos constrangimentos pelo assentado. No caso 

especifico dos pequenos produtores, esta forma de trabalho esta muito lange da realidade 

-~~-~ -------------~--vi-v:ida .. nuinterior de suas Mnidfldes.Q!"..Qr:9sl1JS_iig"'6 ,~i~~uss~<; ___ gt;_:;n~o _ ~_:~_rre :___~--~~----- __________________ _ 

nivel da familia, onde o chefe, devido sua maior experiencia, tern maior peso na decisao 

fmal. E algo que necessita caminhar com cautela, devagar. 

Apesar desta distin9iio, percebe-se uma interferencia em maior grau, 

no plano das ideias, e em menor grau na possibilidade concreta de "copiarem" as propostas 

sugeridas. No primeiro plano, e vencida a visiio pre-conceituosa que muitos produtores 

apresentavam dos assentamentos. Era passada uma ideia de arruaceiros, de vagabundos, e 

atraves do contato, muitos se diio conta que se trata apenas de urn preconceito. No segundo 

aspecto, urn dos bairros e estimulado a caminhar para a organiza9iio, e acaba fundando uma 

associa9iio formal de peq uenos produtores. A discussiio caminha para a necessidade de 

conquista de terra, ja que a maioria dos jovens, constituindo suas farru1ias, precisava sair da 

terra dos pais. Este grupo acaba entrando na !uta pela terra e toma-se assentado na area V. 

0 primeiro aspecto, que verificamos, nestas aq6es "que derwn cerro" e urn elemento obv:io, 

mas que todavia e constantemente esquecido quando estamos na pratica. Este "deu certo" 

refere-se d combinar;:iio de propostas vidveis com necessidades vivenciadas pelo publico 

alva. Ou seja, e necessaria o casamento de ideias com ideais_ Isto e, as ideias normalmente 

propostas pelos tecnicos que assessoram estas comunidades rurais devem estar em sincronia 

com as perspectivas dos agricultores.Caso contrario, torna-se algo que tern vida efemera, no 

caso especifico dependeria de quanta tempo os agentes ligados ao assentamento insistissem 

na necessidade do grupo do bairro rural se organizar! A mesma constata<yao refere-se a 

tecnologia altemativa adotada, como veremos a seguir. 
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A tecnologia envolveu Ires interven96es distintas. A primcira, 

incentivou o uso de variedades adaptadas a regiiio, basicamente de milho e de arroz, no 

assentamento, ja que a variedade de feijao desenvolvida pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuaria de Goias, a variedade ENGOPA, se mostrou, ate o momento, adequada as 

condi96es precarias de fertilidade dos solos, mantendo urn nivel satisfat6rio de 

a9iio do calcaria, ja beneficia enortnemente est a variedade ). Associado a esta 

experimenta9iio de variedade introduziu-se a ideia da aduba9iio verde, proposta em duas 

fortnas de utilizao;:iio: associado ao milho, como uso das mucunas e uma aduba9iio verde de 

inverno, principalmente aveia preta, mas tambem o trigo. A sincronia das propostas dos 

tecnicos e das possibilidades efetivas da viabiJiza9i\0 destas, peJos agricuJtores e 0 objeto 

ideal a ser alcan9ado num processo de extensiio rural, no entanto, na realidade, algumas 

vezes este modelo niio e atingido. Urn exemplo disto e : 

Os assentados experimentaram por duas safras a mucuna com milho 

associados, vencida as adapta96es de cultivo( como a epoca correta de plantio de ambas as 

culturas, mimero de sementes por metro linear, intercalamento "rua sim, rua niio" de 

semeadura das mucunas entre as linhas de milho, mais a dificuldade da colheita que 

deveria ser manual) acompanhado das discussoes que se propunham educadoras onde 
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numa linguagem acessivel, o porque de "erzgordar"30 a terra. E se mostrava hi no campo, o 

"afofamento" da terra, que se mantinha gra9as a conservayao da umidade no solo. Estava

se, ao ver dos tecnicos, caminhando para a ado<;:iio da nova tecnologia. Porem, havia um 

"divorcio" antecipado, o "casarnento" nao podia se concretizar, aqueles agricultores 

aprenderam que o trabalho coletivo, entre outras vantagens, diminui a necessidade de 

trabalho pesado, que e realizado mecanicamente pelos tratores. Assim, tornou-se dificil 

colocar aquela "super ideia" em pratica. 

Por outro !ado, ocorreu tambem urn exemplo de sincronia entre a 

proposta tecnica e sua efetiva<;iio pelos assentados. 0 processo educacional foi efetivo, pois 

evidenciou o efeito benefice da aduba<;iio verde no solo para aquele grupo de agricultores, 

eles perce beram que caso fosse mantida a proposta de plantar, sem a reposi<;iio de 

nutrientes, em solos de baixa e media fertilidade como sao os do assentamento, se estaria a 

medio prazo, esgotando-se a fertilidade dos seus solos. A primeira etapa do processo 

educative na transmissao da tecnologia fora realizado, ja que salientou-se a importi'mcia da 

conserva<;iio dos solos. 

A segunda proposta de utiliza<;iio de aduba<;iio verde, a aveia preta, 

que devido a excelente adaptabilidade edafo-climatica na regiiio e sua a<;iio residual na 

cultura posterior, particularmente o feijao, se mostrou viavel, porque respeitava a 

possibilidade efetiva de concretiza<;iio da pnitica proposta: ocupava o solo no inverno, no 

periodo da entresafra do feijao; nao competia com a cultura comercia~ apresentava baixo 

custo na sua implementa<;iio, tomando-se viavel economicamente; alem de nao interferir na 

colheita das culturas principais. Estes fatores associados a possibilidade de manejo como 

cultura de inverno para a pecwiria tomou esta pratica um exemplo concreto desta ideia 

discutida neste capitulo: da nescessidade de existir um casamento das ideias dos tecnicos 

30este tenno iridica a fonna caipira de se elevar o tear de matCria org<inica no solo. 
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com a perspectiva dos agricultores, para tamar uma prdtica pass{vel de efetivar;tio. 

Tomando-se, ao Iongo dos anos, uma pn\tica corriqueira entre os agricultores da regiiio. 

Junto aos pequenos produtores, desenvolveram-se duas tentativas a 

nivel tecnol6gico: a implementa<;iio da adubac;ao verde associada a pniticas 

conservacionistas de solo (por exemplo curvas de nivel, rotac;iio de culturas, etc) e a adoc;ao 

de culturas alternativas a de feijao. 

Quanta a aduba<;iio verde, apenas mn agricultor adotou a prat\ca de 

associac;ao mucuna-milho. Trata-se de UIU produtor que trabalhava com a sua fan:iilia no 

cultivo de feijao e milho. Mas o principal fator de adoc;iio, e que na sua trajet6ria de 

aprendizado enquanto pro fissional da terra, ou melhor, mestre da terra, M longa data, 

experimentava algumas "loucuras": a queima da pallia era alga abomiruivel, a rota<;iio de 

cultura era lei, o uso dos estercos dos animais era frequente, o uso de consorciac;iio de 

culturas, tipo ab6bora-milho, milho-feijiio, era de seu dominio. Diante desse quadro, e facil 

concluir, que a adoc;ao da proposta mucuna-milho, foi de pronto apropriada, em algumas 

safras, e particulannente, passados alguns anos, na epoca de coleta de dados para esta 

pesquisa, este agricultor ja experimentava os chamados "salad6es", uma mistura de 

cultivares que tinham urn efeito surpreendente na melhoria da fertilidade da terra. E contente 

me falava, que alguns de seus vizinhos ja o procurava para que ele lhes desse umas dicas ... 

Num total de seis bairros trabalhados, num publico estimado de 

cerca de 50 familias, apenas urn produtor adotou esta tecnologia. Fica clara que quando se 

esta na pratica, somas levados aver estes numeros como UIU fracasso. Todavia, se olhannos 

sob o prisma da l6gica de como ocorre a transferencia de tecnologia sem o uso da rnidia e de 

incentivos estatais (como ocorreu com a transferencia do pacote da revolU<;ao verde), 

veremos que o aprendizado daquele agricultor, sera possivelmente deixado de heranc;a para 
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seus filhos e netos, alem de sua influencia fundamental a nivel de urn bairro rural niio 

assistido pela assistencia tecnica oficia~ veremos que o resultado deste trabalho a nivel de 

efeito multiplicador31 de uma pratica altemativa, que se mostrou vantajosa, esta sendo urn 

tremendo sucesso! 

diz as culturas altemativas a de feijao, a opc;ao, que 

estava sendo estimulada na regiao por uma empresa japonesa, foi a sericicultura, ou seja a 

criac;ao de bicho da seda. A implementac;ao desta nova atividade envolvia mudanqas 

drristicas no habito. familiar, considerando a epoca de trabalho durante o ano, especializac;ao 

de culturas e principalmente a intensidade de trabalho diario. 

Todas essas transformaqoes foram compensadas, analisando-se 

imediatamente, os ganhos que a atividade fomecia. A adoc;ao da tecnologia foi tambem 

favorecida pelo financiamento, a fundo perdido, de uma entidade estata~ a LBA. 0 tecnico 

adaptou o modelo proposto pela empresa, enquanto benfeitoria necessaria para a realizaqao 

da atividade, o barracao, mais a assistencia tecnica prestada pela empresa e em pouco 

tempo, urn mimero grande de associados do INOCAR, virava sericicultor. 

Parecia a soluc;iio dos problemas daqueles agricultores. Durou 

pouco tempo. Po.r urn !ado, muitos agricultores estavam acostumado.s ao ritmo de trabalho 

que o feijao. proporcionava, que· pennitia uma relativa folga no perio.do da entresafra. 

Inclusive associado as festas religio.sas que ha longa data ocorriam em seus bairro.s, como 

po.r exemplo, as festas que coincidiam com a colheita das safras ou as relacionadas a dias 

santos. 0 trabalho no barracao demandava muitas horas por dia, num constante zelo. pelos 

"bichinhos", ocorrendo qualquer descuido, poderia se perder toda a "safra" de casulos. 

31compreende-sc efeito multiplicador, como o processo de ado(OiiO de urn nova tccnologia num grupo de 

agricultores. Alguns dcles saem na frcnte adotando a tccnologia, com o tempo e observavao dos demais, 

outros passam a copiar a nova pratica do agrueultor(es) pioneiro(s). 
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Alem do mais, aquele ganho, que a empresa oferecia no inicio, foi se achatando com a 

diminui<;iio dos estimulos de ado<;iio, os descontos que se referiam ao material fornecido 

pela empresa necessaria ao seu cultivo e a qualidade que aqueles produtores inexperientes 

poderiam alcan<;:ar. Resultado: muitos agricultores, passados alguns anos, na epoca de coleta 

de dados desta pesquisa, haviam abandonado a sericicultura e retornado ao tradicional 

cultivo de 

Ha porem, urn bairro no qual se destaca, nao s6 o fa to dos 

agricultores continuarem na sericicultura, como tambem, a multiplica<;iio de barracoes. Qual 

explica<;iio? Suas caracteristicas particulares: trata-se do bairro dos Tome, urn bairro que se 

diferencia dos demais no municipio. E urn bairro onde as residencias formam urn micleo, 

quase que urbana, com escola, igreja, campo de futebol, posto de saude, posto telef6nico, 

linha regular de 6nibus e principalmente, moradias Ionge do sitio, alem de ser urn bairro 

onde moram farnilias que se dedicam somente ao trabalho como boias-frias efou meeiros. 

Com esses elementos, torna-se compreensivel a 16gica por tras da multiplica~·ao da 

atividade, especificamente, naquele bairro. A di:ficuldade de adapta<;iio ao novo ritmo de 

traballio foi compensada pela curta distancia que aqueles agricultores realizavam para o 

cultivo da sericicultura nos barracoes ao !ado da moradia da familia. Porern, o principal 

fator de ado<;iio da sericicultura foi a existencia de fam11ias sem posse da terra neste bairro 

rural, que facilitou o acerto de arrendamento da area nao utilizada pela amoreira, mantendo 

ainda a produ<;iio, via foro dos alimentos de subsistencia que as fam11ias necessitavarn, 

principalmente o feijao. A mandioca, o arroz, a ab6bora, a batata doce, o millio para a 

cria<;iio, que completam o rol de culturas para uso domestico sao cultivados em espa<;os 

restritos no sitio, quando sobra um tempinho. Assim, as fam11ias que optaram pela ado<;iio 

da sericicultura neste bairro elevaram o rendimento econ6mico da propriedade sem alterar 

bruscamente seu habito alimentar. 
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Os resultados alcanc;ados pelo INOCAR, apontam tambem para a 

constitui<;iio de uma associa<;iio neste bairro dos Tome, como resultado da organiza9iio 

destas falllllias. A nivel de representa9iio politica de interesses comuns, tem-se a utiliza<;iio 

de urn trator, administrado pela prefeitura, que prepara a terra destes novos "proprietarios". 

A proximidade das moradias, o alto grau de parentesco das falllllias, a particularidade de sair 

o ex e o atual do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de ltabera, siio 

elementos que contribuem para a compreensiio da efetiva<;iio desta associac;iio, ao Iongo dos 

anos, mesmo apos a saida do trabalho efetivo do INOCAR. 

A compreensiio e a relativiza<;iio de que cada resultado, enquanto 

"resultado que deu errado" pode ser visto sob urn novo prisma, ajudando a diminuir a 

ansiedade que passam os tecnicos de apoio a organiza96es dessa natureza. 

Fracasso que, na realidade, pode ser visto como sucesso. 0 olhar do 

pesquisador poderia apontar criticas dizendopoderia ir por ali ou porIa, mas o tecnico 

pondera, pois sa be que quando se esta Ia no dia-a-dia com os agricultores, nas discussoes e 

encaminhamentos das propostas e soluc;oes, o grupo, e cada urn particularmente, faz o 

melhor que pode. Assim limitou-se a analisar o vivido, tentando extrair de cada "resultado" 

o melhor proveito que essa reflexao perrnitia. 
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MAPA 1 

LocalizaGao dos municipios da regiao sudeste, na qual estao situados os 

projetos de assentamento Pirituba II. 
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Fonte: Institute Geografico e Cartografico 



MAPA 2 - os projetos de assentamento da Fazenda Pirituba II 
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UN!VERSIDADE ESTADUAL DE CAMP IN AS 

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRICOLA 

PESQUISA : "A ORGANIZA<;:AO DE PEQUENOS PRODUTORES E ASSmrr ADOS 

EM IT ABERA-SP" 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

1 . Perfil migrat6rio e trajet6ria ocupacional: 

onde nasceu, com que trabalhou, como trabalhou [relw;:ocs de trabalho], 

porque saiu? 

1 ". Qual a trajet6ria geral do pessoal dos bairros/assentamento. 

origem, ... 

2 . Seus pais tern ou tiveram terra? Onde? Quanto? 

[porque deixaram deter, problemas com banco ?] 

3 . Esta satisfeito hoje? Se pudesse mudar iria para outro lugar1 Porquc ? 

3". E para os filhos, o que quer? 

[ e eles, que desejos explicitam ?J 

4 . Qual a diferen9a de ser urn pequeno produtor e urn assentado 1 

quem esta melhor ? [ economicamente] 

5 . 0 que acha que mudou para o municipio com o surgimento dos assentamentos ? 

6 . 0 que acha de trabalhar coletivamente? 

II - CARACTERIZA<;:AO DO LUGAR ONDE VIVEM 

assentados 

1 . Qual a origem das famflias do assentamento ? 

2. A situa9ao legal das terras: passou de concessao de uso para permissao de uso? 

3 . Ainda e projeto emcrgcncial : o que mudou? o que foi conquistado 1 quanto 

aumentou por familia ? 

4. Mudou o numero de famflias? 



5. 0 que tern de equipamentos e infraestrutura ~ 

6 . Condi~oes ffsicas da terra sao diferentes dos pequenos produtores por ser "terra de 

fazenda"~ 

7 . Qual a participa~ao do Sindicato na conquista da terra ~ 

8 . Porque ele participou no processo de sele~ao ~ 

pequenos produtores 

1 . 0 que e urn bairro rural? 

2 . 0 que existe em urn bairro rural [infraestrutura]- como sao os bairros rurais do 

municipio~ 

3 . Quantos bairros existem no municfpio ? 

4 . Quantas famflias por bairro existem ? 

5 . Qual a origem das famllias dos pequenos produtorcs '1 

6. Sua propriedade foi comprada, herdada ~ [ano da compra] 

III- COMO VIVEM ? assentados e pequenos produtores 

1 . De que festas participa? quais as festas importantcs para os bairros/ asscntamcnto? 

2 . 0 que faz nas horas de lazer'' [quando descansa] 

3 . On de faz as compras ~ [para consumo pr6prio e para a lavoura] 

IV - ORGAl"iiZA<;:AO DO TRABALHO 

IV.a- EXPLRO<;:Ao AGRICOLA/ANIMAL assentados e pequenos 

produtores 

1 . Como produz? [individual, coletivo, misto, grupos de vizinhan~as, parentes] 

11 



2 . Onde ? area total: 

area no lote por farnfia: 

area no quintal por farnflia: 

3 . 0 que produz: 

[ o que ficou do bicho da seda] 

4 . Com qual tecnologia: 

vende? reserva ? [ consumo e novo plantio] 

6. Recebeu financiarnento? Quando? Para que? Quanta? De quem? [banco, LBA, etc] 

7 . Quais as institui~oes que auxiliararn o assentarnento? 

Para que ? Quanta ? 0 que ficou da LBA ? 

8 . Assistencia tecnica: 

Recebe? De quem? o que faz? 

IV.b- ORGANIZAC::AO DO TRABALHO FAMILIAR: 

1 . Como e a divisao de trabalho na familia? [existem agregados?] 

2 . Como se da a decisao na famflia ? 

3 . Como e o trabalho de b6ia-fria no assentarnento? Porque e preciso ? No que a 

COPA VA alterou ? 

4. Dos ex-arrendatario e ex-b6ia-fria, que entrararn no assentarnento, quem ficou? 

IV.c - ORGANIZAC::AO DO TRABALHO FAMILIAR NO COLETIVO 

pequenos produtores 

1 . Apresenta trabalho conjunto com vizinhos? 

Como? Porque trabalharn desta forma? Ha quanta tempo trabalharn desta forma? 

2 . E comum nos bairros o mutirao? ou outro trabalho em con junto? 

3 . Tern empregados ? quantos sao temporaries e quantos sao 

Temporarios trabalharn em que epocas do ano? por quanta tempo? 

4. Faz arrendarnemto? porqul!? qual area? qual forma de pagarnento? 

iii 

permanentes? 



assentados 

1 . Qual o papel da associa~ao dos produtores ? 

2 . Como e feito o trabalho coletivo no assentamento? quantos grupos de produ~ao? 

Numero de famillas por grupo? 

Como funciona cada grupo? 

3 . Como funciona a assembleia? 

5 . Contabilidade: Como funciona? Como funcionava? 

6 . Comercializa~ao: Quanta vende? Para quem? [hist6rico : via direta, via Estado, via 

intermediarios] 

7. Financiamentos: Quanta? Quando? Com quem? Formas de pagamento? 

8. Cooperativa: Como funciona? Quantas familias? Faz quanta tempo? 

V - ORGANIZA<:;:AO SOCIAL E POLITICA 

INOCAR assentados, pequenos produtores e bknicos 

1 . Houve alguma experiencia anterior de trabalho associativo ? 

2 . Quando se iniciaram os trabalhos ? 

3 . Como surgiu o INOCAR? 

4 . Como ficou sabendo da proposta de trabalho ? 

5 . Qual sua participa~ao ? 

6 . Porque o Sr. acha que surgiu o INOCAR? 

7 . 0 surgimento do INOCAR, tinha aver com ideias mais antigas do grupo? 

8 . Quantas famflias partiparam do INOCAR ? 

9 . Como e porque formou-se a associa~tao no seu bairro? 

iv 



10. Continua algum trabalho na associa~ao de bairro ? 

11. 0 que alterou nos produtos produzidos na propriedade ? 

12. 0 que voces conseguiram com os financiamentos? Como esta? 

13. Como se realizou o pagamento destes financiamentos? 

14. 0 que mudou com a atua~ao do INOCAR no seu bairro? 

16. 0 que o Sr. acha de participar do INOCAR? Porque ? 

17. 0 que acha que deu certo eo que acha que deu errado no trabalho do INOCAR ? 

Porque? 

SOBRE 0 HIST6RICO DO INOCAR 

tecnicos 

1 . Porque foi criado o INOCAR ? 

2 . Porque ir trabalhar com os bairros do municipio ? 

3 . Porque das palestras ? Porque dos temas ? 0 que resultou destes trabalhos? 

4 . Quantos e quais bairros fizeram parte do trabalho inicial ? { palestras} 

Quantos continuaram o trabalho ? Porque ? 

5 . Porque foi forrnado a primeira equipe de trabalho ? { contendo alem dos tecnicos urn 

assentado} 

6 . Qual a necessidade de outro agr6nomo ? {Wilson} 

7 . De quem saiu a proposta de pagamento em saco de feijao ? 

Porque nao deu certo ? 

8. Quantos agricultores e bairros fizeram parte desta etapa? {Wilson} 

9 . Como foi contactuado aLBA ? Porque esta institui~ao especificamente ? 

10. Quais foram os projetos da LBA? 

11. Como se escolheu cada projeto ? 
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12. Porque da aquisi~ao dos equipamentos por bairro e nao urn 

administrar para todos os bairros ? 

13. Como se deu o pagamento destes financiamentos? 

Foi construfdo a sede do Sindicato ? Porque ? 

VI- RELA<;AO COM OUTRAS ENTIDADES tecnicos, assentados 

e pequenos produtores 

2 . 0 que e o Sindicato ? Para que serve ? Porque participa ? 

para o Sindicato 

3 . Em que o Sindicato auxiliou na forrna~iio do assentamento - Area III ? 

4 . Em que o Sindicato ajudou na forma~iio do INOCAR ? 
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