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RESUMO 

0 presente estudo procurou aprofundar o conhecimento das 

novas dernandas trazidas a Assistencia Tecnica e Extensao Rural 

pelo processo de diferencia9ao que vern ocorrendo corn a 

Agricultura Familiar, ern face de sua rnoderniza9ao tecnol6gica 

e sua progressiva integra9ao corn a industria. Buscou-se atraves 

da observa<;:ao de algumas situa<;:oes especificas ern que se da 

esta integra.;:ao, identificar a efetiva atua.;:ao dos diversos 

agentes de Assistencia Tecnica. Forarn tornadas como referencias 

nesta pesquisa os cases da citricultura ern Lirneira, do feijao 

ern Itarare e de lavouras tradicionais pouco integradas ao 

rnercado no bairro rural Sapatu (Eldorado Paulista). Realizou-se 

urna caracteriza<;:ao da agricultura familiar ern cada urna dessas 

realidades e urna tipifica<;:ao erngrupos hornogeneos de produtores 

atraves dos rnetodos estatisticos de analise rnultivariada, 

Analise Fatorial de Correspondencia Multipla (Lirneira e Sapatu) 

e Analise de Cornponentes Principais (Itarare). Corn os grupos 

hornogeneos devidarnente caracterizados quanto aos seus sistemas 

de produ.;:ao e assistencia tecnica recebida ou dernandada, 

averiguou-se atraves de entrevistas corn produtores tipicos, as 

expectati vas dos agricul teres farniliares ern rela<;:ao a 

Assistencia Tecnica, em cada realidade estudada. Verificou-se 



a concentra9ao da difusao de conhecimentos tecnicos junto aos 

estratos caracterizados como "empresas familiares", nos quais 

a mao-de-obra familiar e insuficiente para 0 porte do 

empreendimento, predominando a for9a de trabalho assalariado. 

Constatou-se que as situa96es mais integradas a industria, como 

a citricultura, tambem sao mais privilegiadas quanto ao 

recebimento da orienta9ao tecnica. Observou-se nas si tua9oes 

mais integradas ao mercado (laranja e feijao) maior presen9a 

dos agentes tecnicos de firmas de insumos. Notou-se por outro 

lado que, mesmo entre os produtores mais assistidos existem 

demandas nao satisfeitas, principalmente em rela9ao aos 

aspectos do planejamento, comercializa9ao, contabilidade e 

associativismo. Comprovou-se a existencia de uma significativa 

expectativa em rela9ao a atua9ao de servi9o publico de extensao 

rural (Casa da Agricultura/CATI) no atendimento as citadas 

demandas, sendo relacionados a este agente tecnico atributos de 

confian9a e competencia, por parte dos produtores familiares 

estudados. Fazem-se restri96es a desmotiva9ao de seus tecnicos 

e a fal ta de recursos materiais minimos para o adequado 

atendimento, exigindo reestrutura9ao para que possa atender as 

expectativas detectadas. A assistencia tecnica de cooperativas 

tambem desfruta do conceito de competencia, embora se fa9am 

criticas a elitiza9ao de seus servi9os. Observou-se na 

realidade de Sapatu o potencial de urn trabalho diferenciado de 

assistencia tecnica a agricultores familiares que, no entanto, 

nao atingiu plenamente seus objetivos pela carencia de uma 

politica agricola de apoio a pequenos produtores. Concluiu-se 
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que ha urn ample espa9o de expectati vas nao atendidas dos 

produtores familiares, requisitando apoio principalmente da 

assistencia tecnica publica e de cooperativas; que ocorre uma 

carencia de tecnologias apropriadas ao desenvol vimento dos 

estratos mais descapitalizados dos agricultores familiares; que 

ha necessidade de metodos de comunica9ao e extensao rural que 

conjuguem a organiza9ao dos produtores, a utiliza9ao de meios 

massivos de divulga9ao (radio e TV) e o envolvimento dos 

segmentos de produtores menos integrados a industria, de modo 

a ampliar a democratiza9ao do acesso aos conhecimentos 

tecnol6gicos na agricultura. 
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FAMILY-OPERATED FARMS: 

INTEGRATION TO INDUSTRY AND RURAL EXTENSION 

SUMMARY 

The present research aims to deepen the awareness of new 

demands brought to the Technical Support and Rural Extension 

through the distinguishing process which was been taking place 

in family-operated farms, due its technological modernization 

and progressive integration to the industry. 

Three diferent realities in the State of Sao Paulo were 

examined: Limeira (citriculture); Itarare (beans) and Sapatu 

(traditional food crops). 

Statistic methods of multivaried analysis were used in 

the research. It was observed that the scattering of technical 

acquirements was concentrated on familiar layers which mostly 

apply hire labour to complete the family work. 

In all the investigated situations demands on technical 

orientation were observed but not complied. The most indicated 

agent to answer the requests was the Casa da Agriculture (local 

extension office of the Secretaria de Agriculture of Sao Paulo 

State). This choice was due to its technicians confidence and 



competence although the current technical support is offered by 

input and agricultural machinery suppliers. 

As a conclusion, the Rural Extension Official Services 

must be formulated in order to allow the enlargement of the 

democratic acess to technological acquirements in agriculture. 
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1. INTRODUt,;:AO 

0 objetivo desta pesquisa e verificar a rela9ao entre a 

progressiva integra9ao da agricultura familiar a industria e as 

consequencias deste processo sobre a Assistencia Tecnica que 

ela recebe, ern especial sobre os servi9os oficiais de Extensao 

Rural. 

Este estudo se insere ern rneio a duas polernicas que tern 

desafiado pesquisadores e tecnicos da agricultura: a prirneira 

diz respeito ao destine da agricultura familiar dentro do 

desenvolvirnento do capitalisrno no campo e a segunda se 

relaciona ao papel que deve desernpenhar o Estado ern rela9ao aos 

produtores farniliares. Como pano de fundo das preocupa9oes 

desta investiga9ao esta a crise de identidade vivida atualrnente 

pela Extensao Rural no Brasil. 

Antes de quaisquer outras considera9oes, e de todo 

conveniente que se esclare9a aqui o concei to de agricul tura 

familiar adotado no decorrer do presente trabalho. 

Torna-se como referencia a conceitua9ao estabelecida por 

KAGEYAMA, BERGAMASCO (1989/90) ern seu estudo sobre "A Estrutura 

de Produ9ao no Campo ern 1980", ern que e feita urna tipologia de 

unidades produtivas da agricultura brasileira, efetuando urna 

classifica9ao a partir da cornposi9ao da for9a de trabalho. 
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Nesta tipifica9ao as autoras considerarn UNIDADES 

FAMILIARES DE AGRICULTURA aqueles estabelecirnentos 

agropecuarios dirigidos pelo produtor (chefe de familia) e que 

utilizern rnao-de-obra familiar. Nesta categoria estao incluidos: 

os "farniliares puros" (nao contratarn nenhurn tipo de trabalho 

externo a familia do produtor), os "farniliares cornplernentados 

por ernpregados temporaries" (nao utilizarn trabalho externo de 

forma perrnanente, mas eventualrnente contratarn temporaries) e as 

"ernpresas farniliares" (contratarn for9a de trabalho externa de 

forma perrnanente, podendo usar temporaries). 

Para que se tenha no9ao da irnportancia econornica e social 

destes produtores na agricultura brasileira pode-se citar os 

dados alcan9ados por aquelas pesquisadoras. Atraves de 

tabula96es especiais do Censo Agropecuario de 1.980, chegararn 

a urn total estirnado de 3. 691.408 estabelecirnentos agropecuarios 

cornpondo o conjunto das unidades farniliares de agricul tura, 

significando 74% das pessoas ocupadas nas atividades agricolas 

brasileiras, ocupando urna area de rnais de 150 rnilhoes de 

hectares ( 42, 3% da area total), gerando 50% do valor da 

produ9ao e detendo cerca de 50% dos tratores agricolas. 

A expressividade destes m1rneros justifica que se deva 

investir cada vez rnais ern pesquisas que busquern o conhecimento 

rnais aprofundado deste segrnento social. 

No entanto, nao se pode desconhecer o ernbate te6rico ern 

torno do destine hist6rico daprodu9ao familiar na agricultura, 

constituindo a prirneira polernica citada acirna. 
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As obras de LENIN (1985) e KAUTSKY (1968) apontaram o fim 

da "pequena agricu1tura" como inevitavel, pela generalizac;:ao 

das relac;:oes de produc;:ao capitalistas no campo a semelhanc;:a do 

que ocorreu na industria. A destruic;:ao do pequeno produtor se 

daria por urn processo de diferenciac;:ao social que teria como 

resultado final apenas duas classes: os camponeses ricos 

transformados em capitalistas rurais e os camponeses pobres se 

proletarizando (NAKANO, 1981). ENGELS (1981) e enfatico ao 

descrever o fim da pequena produc;:ao: "a grande produc;:ao 

capitalista passara por cima de sua pequena explorac;:ao 

impotente e antiquada, com a mesma facilidade com que urn trem 

esmaga urn carrinho de mao ... f: o sentido do desenvolvimento 

economico inevi tavel". Uma variac;:ao desta tendencia de analise, 

diante da persistencia da produc;:ao familiar na agricul tura, 

considera esse agricultor em essencia urn proletario, apesar de 

deter a posse formal dos meios de produc;:ao. A propriedade 

"real" estaria em maos dos capitais agroindustriais que 

determinam o ritmo e a organizac;:ao do processo produtivo. Esta 

seria a posic;:ao de FAURE (1978). 

Posic;:oes criticas a estes posicionamentos classicos do 

marxismo, tern se apresentado nos ultimos anos. 

VERGOPOULOS (1977) explica que a longevidqde da 

agricultura familiar no capitalismo se deve a facilidade e 

rapidez de adaptac;:ao as exigencias do setor urbane: "ela 

modifica sua produc;:ao, sua especializac;:ao, seus investimentos 

e seu trabalho mais facilmente e mais rapidamente que a empresa 
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capitalista e certamente conhece como restringir seus custos 

rnuito rnais efetivarnente". 

Outros autores como SERVOLIN (1989), AMIN (1977),' MANNE 

DICKINSON (1978), seguern na rnesrna linha destacando o surgirnento 

de urn "novo carnpesinato", consti tuido pelos rnodernos produtores 

farniliares que se rnostrarn econornicamente viaveis atraves da 

incorporac;ao de tecnologias avanc;adas "sern criar aque1as 

re1ac;oes de produc;ao antagonicas especificas da polarizac;ao 

entre o capital eo trabalho" (NAKANO, 1981). 

Por outre lade, estudos recentes desenvolvidos por 

GOODMAN et alii (1990), ABRAMOVAY (1990), VEIGA (1991), ROMEIRO 

(1991) e outros, sobre a evolu<;ao da agricultura nos paises 

centrais, rnostraram que os carninhos do avanc;o capitalista neste 

setor nao passa obrigatoriarnente pela predorninancia de ernpresas 

agropecuarias patronais. 

Ao contrario, ern paises como Inglaterra, Franc;a, 

Alernanha, Estados Unidos, Japao, Taiwan e Coreia, a politica 

agricola oficial centrou sua for<;a nurna agricu1tura familiar 

rnoderna, baseada na redu<;ao gradual de prec;os ao consurnidor e 

na garantia de urn nivel de vida razoavel para os agricultores. 

A intervenc;ao do Estado nos paises capita1istas avanc;ados 

colocou a produ<;ao agricola familiar ern urna posi<;ao estrategica 

na reprodu<;ao social como urn todo. Reduzindo-se os prec;os dos 

alirnentos, obteve-se urna reduc;ao nos custos de reproduc;ao da 

classe assalariada, que pede assirn fazer crescer seu consume de 

bens duraveis, incrernentando a produ<;ao industrial e acelerando 

a acurnulac;ao de capital (ABRAMOVAY, 1990). 
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Desta forma pode-se dizer que o fate mais importante na 

agricultura capitalista hodierna e a predominancia em seu bojo 

das unidades de produ9ao familiar. 

Estas politicas praticadas nos paises capitalistas 

centrais contrastam fortemente com as politicas agricolas 

adotadas no Brasil, principalmente considerando-se que, em 

nosso pais, a agricultura familiar tern destacado peso social e 

economico como foi verificado acima. 

Orientadas pelo modele da "superioridade da agricultura 

patronal," as politicas agricolas que vigoraram nas ultimas 

decadas em nosso pais concentraram os recursos de credito, 

subsidies e incentives fiscais na promo9ao da "moderniza9ao dos 

latifllndios", com apoio a cria9ao e desenvolvimento de grandes 

unidades agroindustriais e com incenti vo a implanta9ao das 

industrias de bens de capital para a agricultura. 

Tais politicas fizeram crescer ainda mais a concentra9ao 

de renda e dos recursos fundiarios no Brasil. Apesar de grandes 

mudan9as provocadas na agricultura brasileira, ainda estamos 

longe de poder afirmar que as questoes agricolas estejam 

resolvidas (ABRAMOVAY, 1990). 

Nao resta dllvida a respeito do papel preponderante 

exercido pelo Sistema Nacional de Credito Rural, como 

instrumento utilizado pelo Estado, a partir de 1965, para 

acelerar a moderniza9ao de nossa agricultura. Com recursos 

altamente subsidiados e dirigidos de forma privilegiada as 

grandes propriedades, culturas de exporta9ao e agroindustrias, 
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refor9ou-se ainda rnais a concentra9ao da renda e da terra no 

Brasil como apontou o estudo de HOFFMAN (1987). 

No entanto as dad as censitarios de 1985, como 

evidenciararn as analises de MARTINE (1987) e MUELLER (1987), 

indicararn urna perda de dinarnisrno no crescirnento da agropecuaria 

nacional devido a redu9ao nos recursos do credi to agricola 

ocorrida ap6s o segundo cheque do petr6leo ern 1979. 

A fragiliza9ao do modele concentrador a partir da crise 

recessiva de 1981/82 provocou parale1arnente a reversao na 

tendencia do declinio do ntimero de pequenos estabelecirnentos, 

fazendo crescer a rnao-de-obra familiar ernpregada na 

agricultura. 

A despeito de toda a politica agricola desfavoravel ern 

nosso pais, a produ9ao familiar nao s6 resiste, mas da sinais 

de vi talidade, al terando sua estrategia de sobrevi vencia e 

tornando-se cornpeti ti va dentro do rnercado. Coloca assirn ern 

xeque a decantada tendencia de dirninui9ao da agricultura 

familiar e a dogrnatica superioridade do sistema patronal de 

explora9ao agricola (!). 

£ dentro deste cenario que introduzirnos a segunda 

polernica citada inicialrnente sabre o papel do Estado ern rela9ao 

(!) £ interessante verificar alguns sinais de rev1sao dessa 
politica governarnental, corn a recente irnplernenta9ao no ambito 
do credito rural (agosto de 1995) de urn Prograrna Nacional de 
Fortalecirnento da Agricul tura Familiar (PRONAF). Apesar das 
lirnita9oes de suas propostas, tern o rnerito de abrir a discussao 
a respei to da necessidade de se considerar a irnportancia dos 
produtores farniliares na forrnula9ao da politica a~ricola 
nacional. 
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a agricul tura, e mais especificamente em relac;:ao a produc;:ao 

familiar. 

Como consequencia da ascensao das politicas econ5micas 

neoliberais, que atingiram nosso pais nos ultimos anos com sua 

tendencia privatizante questionando a intervenc;:ao do Estado na 

economia, questiona-se igualmente a atuac;:ao do sistema de 

Extensao Rural em relac;:ao ao desenvolvimento da Agricultura. 

Apesar de ter ocupado lugar de destaque no processo de 

modernizac;:ao da agriculturabrasileira em passado recente, hoje 

o sistema governamental de Extensao Rural esta em crise em 

quase todo o Brasil. 

Em todas as analises do desenvolvimento de nossa 

agricul tura, evidencia-se o papel desempenhado pel a 

Assistencia Tecnica oficial, entre as decadas de 50 e 70, nas 

transformac;:oes da base tecnica da agropecuaria, difundindo a 

utilizac;:ao de novos insumos industriais, mediatizando a 

transferencia dos recursos crediticios, facilitando a 

vinculac;:ao agricultor-industria, privilegiando os produtores 

mais estruturados e informados. 

Atualmente, alguns analistas partem do pressuposto de que 

com o avanc;:o capitalista na agricultura, comandado pelos 

Complexos Agroindustriais, a iniciativa privada ja teria se 

estruturado suficientemente para garantir a difusao de 

tecnologia em todos os estratos de produtores, dispensando o 

servic;:o extensionista oficial. Ao Estado restaria apenas uma 

func;:ao normatizadora e fiscalizadora dos interesses gerais da 

sociedade. 
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0 presente estudo pretende investigar, a partir de casos 

tipicos da ampla gama de agricul tores familiares ( desde a 

agricultura baseada em tecnicas tradicionais e pouco integrada 

ao mercado ate o setor de produtores capitalizados e integrados 

aos Complexes Agroindustriais), a possivel existencia de urn 

espac;o de expectativas nao atendidas, seja pela Assistencia 

Tecnica privada, seja pela governamental. 

Pretende-se chamar a atenc;ao para a potencialidade da 

agricultura familiar no Brasil, detentora de urn capital humano 

consideravel que, com politicas publicas apropriadas, podera 

contribuir para o desenvolvimento agricola nacional garantindo 

a milhoes de familias condic;oes dignas de vida e ascensao 

social, economica, politica 

repercussoes favoraveis sobre 

e cultural, proporcionando 

a capacidade de consume dos 

assalariados urbanos e fazendo com que a saida do campo para a 

cidade se de de forma equilibrada, sem agravar mais as 

situac;oes de marginalidade nos grandes centres. 

Sera discutida aqui tambem, a questao da democratizac;ao 

do acesso as informac;oes tecnol6gicas agricolas e a pertinencia 

das atuac;oes da assistencia tecnica, oficial ou privada, junto 

aos diversos segmentos de produtores familiares nos diferentes 

aspectos de seus processes produtivos. 

Sao apresentados no proximo capitulo os objetivos desta 

pesquisa e no Capitulo 3 uma revisao bibliografica a respeito 

do processo de modernizac;ao da agricultura brasileira: o 

surgimento dos Complexes Agroindustriais (CAl's), a inserc;ao da 

agricultura familiar nesse contexte, a evoluc;ao do papel da 
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Assistencia Tecnica Oficial e as possiveis tendencias da a9ao 

do Estado no apoio tecnico aos agricultores. 

No capitulo quatro, apresenta-se a metodologia utilizada 

na obten9ao dos dados junto a tres realidades diversas de 

produtores familiares (laranja, feijao e lavouras tradicionais) 

visando alcan9ar uma tipifica9ao da integra9ao 

agricultura-industria correlacionada a especie e a qualidade da 

assistencia tecnica recebida, nos diversos aspectos de seus 

processes produtivos. 

No quinto capitulo, expoe-se os resultados alcan9ados, 

dividindo-se em tres partes: Integra9ao daAgricultura Familiar 

e a Assistencia Tecnica na Laranja, Integra9ao de Agricultura 

Familiar e Assistencia Tecnica no Feijao e Integra9ao da 

Agricultura Familiar e Assistencia Tecnica numa comunidade de 

produtores tradicionais e pouco integrados ao mercado. Em cada 

uma das si tua96es abordadas sao apresentadas: a evolu9ao 

hist6rica da atividade agricola predominante na respectiva 

regiao, a caracteriza9ao da produ9ao familiar nas areas 

estudadas e os resultados da pesquisa com os tipos encontrados, 

suas caracteristicas, seu grau de integra9ao a industria, ao 

mercado e ao sistema financeiro, a assistencia tecnica recebida 

dos diversos agentes, as demandas do processo produtivo 

atendidas, deficientemente ou nao e as expectativas levantadas 

em rela9ao ao sistema de assistencia tecnica tecnica publica e 

privada. 

No Capitulo 6, e fei ta a discussao dos resultados da 

pesquisa, a partir do confronto das diversas realidades 
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encontradas e apresenta-se no Capitulo 7 as conclusoes, 

incluindo-se propostas para a implementa9ao de uma politica de 

extensao rural governamental que atenda as expectativas 

reveladas pelos agricultores pesquisados, que seja compativel 

com a di versidade de si tua9oes apresentadas. Fica exposta 

tambem a necessidade da realiza9ao de outras pesquisas 

semelhantes, porem com maior amplitude, para que se abranja a 

realidade da agricultura familiar como urn todo, subsidiando o 

planej amen to e a tomada de decisoes do sistema de extensao 

rural. 



2. OBJETIVOS 

Considerando as situa~oes diferenciadas em que se 

encontra a integra~ao dos agricultores familiares a industria 

e aos capitais comerciais e financeiros, pretende-se estudar a 

atua~ao dos varies agentes de Assistencia Tecnica dentro desta 

diversidade. 

0 objetivo e detectar expectativas, grau de valoriza~ao 

e satisfa~ao de cada segmento tipico dos casas estudados, em 

rela~ao aos agentes de assistencia tecnica, sob a hip6tese da 

existencia de espa~os nao ocupados e demandas diferenciadas 

entre os produtores familiares. 

Serao tomadas para estudo as culturas da laranja, do 

feijao e de lavouras tradicionais, em regioes do Estado de Sao 

Paulo representativas dessas atividades. A inten9ao foi 

proceder a uma analise comparativa entre: a) situa9oes mais 

integradas a industria, tanto a industria de insumos e 

maquinas, quanta a agroindustria processadora (caso da 

laranja); b) situa95es integradas apenas a industria de insumos 

e maquinas (caso do feijao) e c) situa9oes pouco integradas 

(caso de lavouras tradicionais com produ~ao significativa para 

consume pr6prio). 
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Atraves de metodologia estatistica apropriada, sera feita 

uma tipificac;:ao dos produtores familiares quanto ao grau de 

dependencia da industria, de instituic;:oes financeiras, de 

capi tais comerciais, de mao-de-obra externa e da ati vi dade 

agricola, caracterizando em cada grupo tipico seu sistema 

produtivo e suas necessidades de assistencia tecnica. 

Buscar-se-a verificar o nivel de democratizac;:ao do acesso 

as novas informac;:oes tecnol6gicas nos diversos estratos da 

produc;:ao familiar na agricultura, e dos fatores que interferem 

na maier ou menor facilidade para aquele acesso. 

Serao levantados junto aos produtores os metodos que, em 

sua 6tica, mais contribuem para o aprendizado de novas 

tecnologias e confrontado o alcance da difusao tecnol6gica via 

televisao e radio com a divulgac;:ao atraves da Extensao Rural. 

Verificar-se-a tambem o grau de criticidade dos 

agricultores familiares em relac;:ao ao modele tecnol6gico 

vigente na agricul tura brasileira e as suas percepc;:oes em 

relac;:ao as suas condic;:oes de subordinac;:ao ejou autonomia em 

face dos interesses industriais, mercantis e financeiros. 

Pretende-se finalmente, no confronto das realidades 

observadas, levantar possiveis alternativas para uma nova 

politica de Extensao Rural, considerando as diversidades 

encontradas. 



3. REVISAO BIBLIOGRAFICA 

3.1. A moderniza~ao da agricultura brasileira e a consti

tui~ao dos Complexes Agroindustriais 

A rnoderniza9ao da agricultura brasileira, entendida 

enquanto processo de rnudan9a de sua base tecnica de produ9ao, 

foi acelerada a partir do segundo p6s-guerra. 

Entre 1930 e 1960 da-se a integra9ao dos rnercados 

nacionais de alirnentos, rnaterias-prirnas e trabalho. Irnplanta-se 

o setor industrial de bens de capital para a agricultura (D1 

agricola) 1 internalizando a produ9a0 de rnaquinas e insurnos 

rnodernos. A progress iva rnercantiliza9ao da agricul tura abre 

condi~oes para viabiliza9ao e consolida9ao deste novo ramo 

industrial. 

Os trabalhos de SORJ ( 1980), DELGADO ( 1985), MULLER 

(1986), KAGEYAMA et alii (1987) e GRAZIANO DA SILVA (1988) 

puserarn ern evidencia urn "processo de industrializa9ao da 

agricul tura" ern que a industria, a partir do final da decada de 

70 passou a cornandar "a dire9ao, as forrnas e o ritrno da rnudan9a 

da base tecnica agricola" (KAGEYAMA et alii, 1987). 

Estes autores caracterizarn o surgirnento dos Complexes 

Agroindustriais ( os charnados CAis), a partir de rneados da 
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decada de 70, constituidos de conjuntos de atividades 

fortemente rela.cionadas entre si (por compras e vendas) e 

fracamente relacionadas com o restante das atividades. Segundo 

KAGEYAMA et alii ( 1987), "nao existe mais apenas uma 

agricu1 tura, existem varios complexos agroindustriais. . . Em 

todos eles existe urn elemento aglutinador "administrando-os", 

que sao as politicas do Estado". 

Este poder avassalador dos CAis sobre a economia agricola 

e no entanto questionado por outros autores como MARTINE 

( 1989) : " Da analise obj eti va de certos padroes e tendencias em 

curso, tem-se pass ado rapidamente, para presumir a 

inevitabilidade da universaliza9ao dessas transforma96es como 

se fizessem parte de urn darwinismo economico". Diz ainda este 

au tor: "parece ter sido criada uma especie de "tipo ideal" 

Weberiano do CAI, que nao existe como tal na realidade, ou que, 

no minimo faz abstra9ao das enormes varia96es entre regioes, 

culturas, produtores e momentos hist6ricos especificos. 

Continuam existindo serios problemas quanto a conceitua9ao 

e operacionaliza9ao de "complexo agroindustrial". 

VEIGA (1991) tambem questiona ao afirmar que "os modelos 

analiticos em voga como por exemplo, o do Complexo 

Agroindustrial (CAI) e suas variantes - podem ate ter urn amplo 

alcance no estabelecimento de tipologias que ve~ham a 

sintetizar as varias formas pelas quais se aprofunda o nexo 

entre a industria e a agropecuaria. Mas nao se pode esperar que 

urn aperfei9oamento dessas tipologias resulte numa teoria sobre 

a dinamica desta esfera economica. Para explica-la e necessaria 
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entender, antes de tudo, o processo de crescimento das empresas 

industriais vinculadas as especificidades da produ9ao 

agropecuaria. Ou seja, urn dos caminhos mais frutfferos,para o 

desenvo1vimento da pesquisa sobre a reestrutura9ao 

agroindustrial parece ser o estudo das traj et6rias seguidas 

pelas grandes corpora9oes que conseguiram solidificar seus 

la9os com a agropecuaria". Citando trabalho de Dorel (1985), 

diz que seus minuciosos estudos sobre os principais casos de 

integra9ao agroindustria1 nos Estados Unidos "contrariam a 

ideia bastante difundida, de que o desenvolvimento 

agroindustrial seja comandado pela mudan9a tecnica". As 

pesquisas citadas demonstram que nas trajet6rias de integra9ao 

agroindustrial, os fatores mercadol6gicos e financeiros foram 

mui to rna is importantes do que a ado9ao de inova9oes 

tecnol6gicas". 

MARTINE (1989) admite que a "caffica9ao" constitui "urn 

processo generalizado e irreversfvel", mas chama a aten9ao para 

o fato de que a moderniza9ao agricola com base neste processo 

"apresenta-se ainda como uma transforma9ao parcial, desigual, 

fortemente sustentada por recursos publicos, inerentemente 

limitada, e com mais ran9os do capitalismo cartorial do que do 

capitalismo moderno". 

Por sua vez KAGEYAMA et alii (1987) aceitam que, "embora 

os movimentos demoderniza9ao e industrializa9ao da agricultura 

tenham sido intensos e dominantes nas ultimas decadas, isto nao 

significa a homogeneiza9ao das formas de produzir na 

agricultura e nem a integra9ao intersetorial completa em todos 
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os tipos de ati vidades. Ao contrario, a agricul tura ainda 

comporta amplos segmentos tecnicamente atrasados e dominados 

pelo capital comercial". 

£ nesse contexte que se pretende inserir o estudo: na 

transi9ao de agricultura mais tradicional, baseada em insumos 

naturais obtidos internamente e com pouca integra9ao ao 

mercado, ate uma agricul tura mode rna, base ada nos insumos 

industriais e com forte integra9ao aos complexes 

agroindustriais. 

3.2. 0 destine da Agricultura Familiar 

Na presente pesquisa o foco principal sera dirigido a 

agricultura familiar, sua evolu9ao da situa9ao de praticas 

tradicionais ate a plena integra9ao a sistemas agroindustriais 

Autores como LENIN (1985) e KAUTSKY (1968), ao analisarem 

o acelerado processo de moderniza9ao da agricultura eo avan90 

capitalista no campo, fizeram progn6sticos fata1istas a 

respeito de urn possivel desaparecimento da produ9ao familiar. 

Tal vertente de pensamento co1oca a pequena produ9ao 

familiar como destinada a extin9ao devido a din&mica do 

processo de diferencia9ao social capitalista dividindo a 

sociedade em capitalistas e proletarios. 

Diversos estudos recentes demonstraram, no entanto, com 

farta documenta9ao, a persistencia e ate crescimento da 

agricul tura familiar nos paises capi talistas mais avan9ados. 

Como conclui MARTINE ( 1989): "a moderniza9ao nao extingue o 
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pequeno nem a produ9ao familiar; ao contrario, cria 

necessidades de empreendimentos que apresentem vantagens em 

termos de flexibilidade, especializa9ao, desburocratiza9ao e 

custos reais de mao-de-obra". 

VEIGA (1991) em sua obra com enfoque hist6rico sobre o 

desenvolvimento agricola na Europa, Estados Unidos e Japao, 

coloca claramente: 

" Importante, sim, e tentar entender o sentido geral do 

movimento hist6rico que fez com que a agricultura familiar 

tenha predominado de forma nitida em todos os paises 

capitalistas desenvolvidos neste seculo." 

Continua VEIGA: "No seculo XIX esse panorama nao estava 

claro. Durante muito tempo, muita gente achou que a agricultura 

caminharia como a industria, no sentido do fortalecimento da 

forma patronal em detrimento da forma artesanal. Eo exemplo do 

chamado high-farming ingles s6 podia refor9ar esta cren9a. Ate 

o inicio do seculo XX multiplicaram-se as tentativas de 

reproduzir o modelo ingles nas mais diferentes situa9oes: na 

Fran9a do Segundo Imperio, no Japao p6s-Revolu9ao Meiji, na 

pr6pria ocupa9ao territorial dos Estados Unidos, etc." 

E conclui o autor: "Mas o que aconteceu foi o inverse. 

Durante o grande impulse do desenvolvimento capitalista (meados 

da decada de 1930 ao inicio da decada de 1970) foi a 

agricultura familiar que acabou se afirmando em todos os paises 

do chamado Primeiro Mundo, inclusive no ber90 do belo 

high-farming". 
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WANDERLEY (1988) em sua pesquisa sobre produtores 

familiares de algodao na regiao de Campinas (SP,) mostra que a 

modernizacao al tera, mas nao desagrega a unidade de producao 

familiar: "Na medida em que a agricultura se moderniza, o setor 

campones, sofre, sabidamente profundas altera96es, que vao no 

senti do de sua subordinacao as leis dominantes. ll: assim' que se 

pode entender o processo de mercantilizacao da produ9ao, da 

especializa9ao das atividades, de moderniza9ao do processo 

produtivo. A analise destes processes parece-nos extremamente 

delicada. De urn lado, eles constituem a via pela qual se efetua 

a subordina9ao acima referida. De outre lado, no entanto, eles 

nao destroem as caracteristicas especificas da produ9ao 

familiar. Em outros termos, os referidos processes sao, 

igualmente a via - moderna - de rei tera9ao da autonomia da 

unidade familiar. A estrutura interna da familia foi 

profundamente modificada em sua composi9ao e em sua rela9ao com 

o trabalho, mas e inegavel que a identidade entre empresa e 

familia - unidade de produ9ao e consumo - permanece neste caso, 

tanto quanto nas estruturas tradicionais". 

Diversos outros autores tern estudado o tema da 

moderniza9ao e integra9ao da agricultura familiar a industria, 

abordando atividades especificas como: a cultura do feijao, 

ROMAO (1981) e GRAZIANO DASILVA et alii (1982); a avicultura, 

POMPERMAYER et alii (1982); a produ9ao do vinho, SANTOS (1984); 

a produ9ao do tomate industrial, SALES (1985); a cultura da 

soja, LACERDA (1985) e LOVISOLO (1989); os hortigranjeiros, 

MUSUMECI (1987); a cultura do fumo, PAYll:S (1992). 
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Nota-se em cada urn destes estudos o delineamento de uma 

estrategia confli tuosa de autonomia-subordinac;ao da produc;ao 

agricola familiar em relac;ao a industria, buscando o seu 

"espac;o de reproduc;ao" de que nos fala WANDERLEY (1988). "Essa 

garra a urn pedac;o de terra, ao contrario de ser urn entrave para 

o capital, passa a ser urn ponto fragil bern aproveitado pelos 

capitalistas {personificac;ao do capital) dos setores nao-rurais 

a que a agricultura se subordina" (LACERDA, 1985). 

Pode-se concluir com LACERDA ( 1985) que: "Em estagios 

mais avanc;ados da agricu1tura capitalista, persiste e e viavel 

a unidade de produc;ao familiar. Contudo essa unidade 

prevalecente e muito distinta da unidade camponesa de antes. No 

novo tempo, a produc;ao familiar se tecnifica, se especializa na 

produc;ao e no produto, se mercantiliza e o seu tamanho medio 

altera-se de acordo com o pacote tecno16gico determinado para 

a regiao e para o produto. Alem disso, a unidade familiar rural 

mostra-se possuidora de uma identidade diversa, menos rurico1a 

do que a de antes. Ela passa a ser fundamentalmente, fonte de 

produc;ao para gerac;ao de urn fluxo de renda monetaria 

imprescindivel para a manutenc;ao da familia". 

3.3. Diversidade entre agricultores familiares: algumas 

propostas de tipificac;ao 

A proposta de tipificac;ao de produtores familiares 

levantada exige que se resgate aqui as iniciativas feitas por 
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alguns autores de identificar a integra9ao de diversos estratos 

de agricultores em rela9ao aos CAis. 

KAGEYAMA et alii {1987) propoem uma tipologia que tern por 

criterio "a forma de insers:ao da atividade no novo padrao de 

desenvolvimento agricola, ou, se se preferir, a forma de 

inser9ao nos CAis e no processo de industrializa9ao do campo". 

Os autores analisando a situa9ao de produ9ao de diversas 

atividades agropecuarias, privilegiaram o grau das rela96es 

intersetoriais a montante e a jusante por considerarem este 

elemento como de fundamental importancia na determina9ao da 

dinamica da produ9ao agricola. 

Com base nestes parametres, KAGEYAMA et alii {1987), 

descrevem quatro segmentos diferenciados: 

a) Segmento mais moderno e industrializado, integrado 

verticalmente e formado por complexes agroindustriais completes 

{a industria a montante, a produ9ao agricola ou pecuaria e a 

agroindustria processadora a jus ante) - ci tam os complexes 

avicola (milho-ra96es-aves-frigorificos), e de as:ucar e alcool 

(implementos agricolas e carregadeiras mecanicas- cana- usina 

e destilaria) como os mais tipicos. 

b) Segmento plenamente integrado frente {as 

agroindustrias processadoras), altamente tecnificado mas sem 

vinculos especificos com as industrias a montante (CAis 

incompletos) - algodao, suco de laranja, laticinios, amendoim, 

milho, tomate industrial. 
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c) Atividades rnodernizadas sern soldagens especificas a 

rnontante ou a jusante (nao formam complexes) - feijao em Sao 

Paulo, arroz no Centro-Oeste, olericolas e frutas. 

d) Atividades nao rnodernizadas ern bases guase artesanais 

- rnandioca, banana no Nordeste, arroz de sequeiro, parte do 

rni1ho e feijao. 

Outro autor que estudou forrnas de integra9ao de capitais 

na agricultura brasileira foi DELGADO (1985) tendo 

caracterizado duas categorias de pequenos produtores ern rela9ao 

a associa9ao corn o capital financeiro, fazendo urna estimativa 

de seu peso relative ern terrnos socio-econ6rnicos: 

a) ASSOCIADOS as condi96es de sua subordin,a9ao e 

reprodu9ao se dao dentro da estrategia de monop6lio das 

ernpresas e pela politica agricola. 

Pequenos produtores tecnificados {pertencentes a 

rnulticooperativas e grandes cooperativas atacadistas). 

Fornecedores das agroindustrias (frigorificos, 

avicolas, fruticu1tura, viticultura, suinos, furnicultura) - o 

CAI expropria-lhes renda da terra e lucros mediante condi9oes 

de rnonop6lio na deterrnina9ao de pre9os industriais. 

b) NAO ASSOCIADOS rnantern-se ern condi9oes de 

sobrevivencia fisica ou reprodu9ao simples. Excluidos do 

processo de moderniza9ao e de todas as forrnas de associa9ao as 

politicas publicas. Sua integra9ao ocorrera, segundo o autor, 

rnais provavelrnente atraves do mercado de trabalho rural 

assalariando-se nos estabelecirnentos maiores. 
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Fun9oes desta ultima categoria: 

- produ9ao de rnaterias-prirnas a custos rnonetarios 

reduzidos por nao contabilizarern os valores da renda fundiaria 

e lucro capitalista. 

- reprodu9ao necessaria para atendirnento as necessidades 

ciclicas de rnao-de-obra nos estabelecirnentos capitalistas 

( "Exerci to de reserva") . 

Estudo recente da FAO/INCRA (1995) estabelece tarnbern urna 

tipologia de produtores farniliares dividindo-os ern tres 

categorias: familiar consolidada, de transi9ao e periferica. 

Ernbora interessante esta tentativa de classifica9ao, pode-se 

questiona-la por ter se utilizado ainda do criterio de tarnanho 

dos estabelecirnentos para efetuar o enquadrarnento ern cada 

categoria. 

As tipologias desenvolvidas por KAGEYAMA et alii (1987) 

e DELGADO (1985), aliadas aos referenciais tornados do trabalho 

de KAGEYAMA, BERGAMASCO (1989/90) na Introdu9a0 do presente 

trabalho, servirao como ponto de partida para nossa 

investiga9ao a respeito das situa9oes especificas da produ9ao 

familiar e da Assistencia Tecnica recebida ern seus diversos 

segrnentos. 

3.4. A Assistencia Tecnica oficial e o processo de 

rnoderniza9ao 

Irnporta no presente estudo destacar o papel desernpenhado 

pela Assistencia Tecnica oficial dentro do proces'so de 
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moderniza<;:ao da agricul tura, sua dependencia progress iva da 

industria e sua subordina<;:ao aos interesses dos capitais 

industriais, financeiros e comerciais. 

As mudan<;:as nas bases tecnicas da agricultura se 

viabilizaram em nosso pais sob o comando do Estado, atraves de 

incentives a implanta<;:ao da industria de bens de capital para 

a agricultura, da consolida<;:ao do Sistema Nacional de Credito 

Rural ( SNCR), do estabelecimento de fundos especiais para 

avan<;:o das agroindustrias, de obras de infraestrutura 

(estradas, armazens) e da sustenta<;:ao de urn sistema de gera<;:ao, 

adapta<;:ao e difusao de novas tecnologias agricolas. 

A EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria) 

e institui<;:oes de pesquisas dos Estados garantiram a produ<;:ao 

de pacotes tecnol6gicos a serem levados pelos servi<;:os de 

Extensao Rural ate os produtores. 

0 sistema ABCAR ( depois EMBRATER) (2) teve destacada 

participa<;:ao na viabiliza<;:ao de todo o processo de fazer chegar 

aos agricultores de todas as regioes do pais os ditames da 

"moderniza<;:ao compuls6ria". 

Atrelado ao SNCR, o servi<;:o de Extensao Rural trabalhou 

intensamente a difusao de tecnologias financiadas pelo Credito 

Rural, modificando os sistemas de produ<;:ao tradicionais. 

(2) A Associa<;:ao Brasileira de Credi to e Assistencia Rural 
(ABCAR) congregou de 1956 a 1974 as institui<;:oes estaduais de 
extensao rural (ACAR, ANCAR, ASCAR, etc.) sendo sucedida pela 
Empresa Brasileira de Assistencia Tecnica e Extensao Rural 
(EMBRATER), estatal federal que coordenou as empresas estaduais 
(EMATER) de extensao rural ate sua extin<;:ao em 1990. 
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Diversos autores fizeram uma analise critica deste 

periodo de grande impacto da Extensao Rural no Brasil. 

FONSECA ( 1985) mostra que por tras do discurso 

extensionista, de aparencia humanista, que se propunha a urn 

trabalho educativo junto a familias de pequenos produtores 

rurais, se escondiam interesses urbanos indicando o modo como 

a sociedade agraria deveria se integrar a totalidade do sistema 

social: "como compradores de mercadorias, como mercado". 

QUEDA (1987) refor~a esta critica ao apresentar a 

Extensao Rural como movimento, essencialmente ideol6gico, 

embutido no processo mais geral de industrializa~ao e de 

moderniza~ao da agricultura brasileira. Afirma que ao final da 

decada de 40, quando se inicia o servi~o de Extensao Rural no 

Brasil, as classes dominantes tinham a mesma visao de mundo do 

"extensionismo": modernizar o modo de produzir na agricultura, 

eliminar o atraso e a miseria, sem alterar no entanto a 

estrutura fundiaria. 

FIGUEIREDO ( 1980) faz no entanto uma certa distin~ao 

entre os diversos periodos da hist6ria da Extensao Rural no 

Brasil. Mostra que inicialmente ela concentrava suas a~oes em 

regioes e estabelecimentos onde eramenor o desenvolvimento das 

for~as produtivas. A enfase era na melhoria do nivel de vida 

das popula~oes rurais e nas caracteristicas educacionais das 

a~oes extensionistas. 0 trabalho se dava tanto em nivel de 

propriedade agricola, como em rela~ao ao desenvolvimento 

comunitario, apoiado no Credito Rural Supervisionado que 

fornecia recursos nao apenas para a produ~ao agropecuaria como 
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tarnbem visando modifica9oes nos habitos domesticos (habita9ao, 

saude, vestuario, alimenta9ao). 

FIGUEIREDO (1984) afirma que foi a partir de 1967/68, com 

a insti tucional iza9ao do Sistema Nacional de Credi to Rural 

(SNCR) e do Sistema Nacional de Extensao Rural, que os 

principios democraticos, sociais e cooperatives do 

extensionismo, sao abandonados concentrando-se a atua9ao 

tecnica nas areas, produtos e produtores de maior capacidade de 
' 

resposta, no entender dos dirigentes governamentais da epoca. 

0 au tor expoe que nos governos mili tares a Extensao esteve 

comprometida com o modele de moderniza9ao conservadora, 

contribuindo para o processo de concentra9ao de renda, da 

riqueza e do poder que caracterizou a sociedade brasileira 

naquele periodo. 

QUEDA e SZMRECSANYI ( 1972) sao mais contundentes na 

critica a prioriza9a0 inicial da "pequena propriedade familiar" 

pela Extensao pois no Brasil a unidade familiar rural seria 

"unidade supridora de for9a de trabalho, mais do que de 

produtos agropecuarios (FURTADO, 1959- citado pelos autores). 

Assim, estes autores, veem inadequa9ao entre a teoria e a 

realidade. Verificam a supera9ao desta inadequa9ao da Extensao 

quando a ACAR em seu Plano Diretor 68/72 reconhece a 

estratifica9ao social no campo e passa a priorizar "o 

agricultor que explore comercialmente sua propriedade, aos 

inves dos pequenos e medics produtores, cuja evolu9ao e 

demorada e retarda o avan9o economico do Estado" ( ci ta9ao de 

Silva, 1969, pelos autores). 



26 

FONSECA (1985) mostra a transi9ao entre estas duas fases 

destacadas acima, 

difusionismo-inovador 

apresentando-as como 

para a "teoria do 

a passagem do 

capital humano". 

Passava-se a encarar o trabalho educativo da Extensao como 

"forma de investimento" - "aqueles conhecimentos e habilidades 

difundidos entre as popula9oes rurais valem, na verdade, como 

fatores de produ9ao e de melhoria das condi96es de bem-estar". 

A autora afirma nao haver diferen9a na postura de analise entre 

a proposi9ao te6rica inicial e a posterior pois ambas seriam 

positivistas-liberais. 0 que mudaria seria o enfoque, passando 

do "psicossocial" para 0 economico. "0 objetivo ultimo e 0 

mesmo: servir ao desenvolvimento economico e social (ou seja, 

a 16gica capitalista) ". 

FIGUEIREDO (1980 e 1984) fala de uma mudan9a mais recente 

da Extensao que teria se dado a partir de 1974, com a cria9ao 

da EMBRATER, em que o Governo Federal, pressionado pelo 

aprofundamento da questao social e dentro de urn contexto de 

descompressao politica, abriu espa9o para urn Programa de Apoio 

a Produtores de Baixa Renda, retomando (no discurso) como 

publiCO preferencial OS pequenos e mediOS produtores e 

enfatizando as tecnologias adaptadas e a economia domestica. 

Paralelamente, 

atua9ao mais 

no mesmo periodo prevalece na 

eli tista privilegiando areas, 

pratica uma 

produtos e 

produtores mais ricos em cima dos quais se esperava urn retorno 

mais rapido dos estimulos oficiais. 0 autor ve nisto uma 

tentativa de sintese entre o "produtivismo" e o "humanismo" dos 

prim6rdios da Extensao Rural no Brasil. 0 Governo buscava 
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conciliar a difusao dos "pacotes tecnol6gicos" (elaborados em 

conjunto com a EMBRAPA) com a "promoc;:ao de produtores de baixa 

renda" (para os quais propunha pacotes tecnol6gicos 

simplificados). 

QUEDA (1987) aponta ai uma ambigiiidade da Extensao Rural: 

" de urn 1ado a estimular a busca da eficiencia (capitalista) da 

agricultura com suas inevitaveis consequencias (sociais, 

politicas e economicas) e de outro, defender a ineficiencia, ou 

de qualquer modo, tolera-la, atraves de praticas de 

subsistencias, vistas como o unico caminho para "cuidar" de 

todos aqueles que tenderao a ser desalojados por esse processo 

de industrializac;:ao da agricultura. 

Este embate leva a discussao dos beneficiaries da 

Extensao. 

QUEDA (1987) com base em trabalho de ORIVEL (1981) mostra 

que a Extensao atinge "uma pequena parcela de proprietaries 

que, em geral, tendem a ser os mais ricos e, portanto, aqueles 

que menos precisam desses servic;:os. Em geral, sao proprietaries 

que possuem mais terras e maior rebanho do que a media dos 

agricultores. Estao filiados, em maior numero, a associac;:oes e 

possuem grau de escolaridade mais alto". 

Verifica-se concretamente que a resultante destas 

politicas foi a diferenciac;:ao crescente entre os produtores 

agricolas. Cresceu a concentrac;:ao da posse da terra, 

desestruturou-se o sistema campones de produc;:ao, for am 

expropriados e proletarizados milhoes de pequenos produtores, 

ao mesmo tempo que se estabeleceram fortes vinculos entre 
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segmentos pr6speros da produc;:ao familiar e a industria. 0 

crescimento das cooperativas agregando grande numero destes 

pequenos produtores permi tiu tambem integra-los a esteira 

capitalista de produ9ao. 

MUSUMECI ( 1987) mostra que: "apesar de o modele dominante 

de "moderniza9ao da agricul tura" nos anos 60 e 70 ter 

privilegiado os grandes produtores e ter sido a eles 

especificamente dirigido, uma parte expressiva da produ9ao 

familiar, em determinadas areas do pais, foi de fate 

incorporada a esse modele, via tecnifica9ao, acesso ao credito, 

integra9ao as grandes cooperativas e agroindustrias, ado9ao de 

produtos "nobres" de exporta9ao ou consume industrial, etc. 

Isso nao apenas mostra que, a despeito dela mesma, a 

"moderniza9ao conservadora" nao se deu por urn caminho unico e 

totalmente excludente [cf. Sorj (1980, p. 117)], como tambem 

que nao se revelou qualquer inferioridade ou incapacidade 

intrinseca da pequena produ9ao (onde lhe foi facultado o acesso 

aos recursos necessaries) para fornecer as "respostas rapidas" 

erigidas como criteria de eficiencia do Estado no setor 

agricola". 

3.5. A crise do modele de desenvolvimento agricola e o 

sucateamento da Extensao Rural 

A politica de desenvolvimento agricola e abalada com a 

crise que afeta o Estado brasileiro a partir dos dois cheques 
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financiamentos externos a partir de 1.982. 
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As pressoes exercidas pelo endividamento externo e 

interne e a acelera9ao inflacionaria levam o Governo brasileiro 

a praticar, a partir de meados da decada de 80, politicas 

restritivas dos gastos publicos visando controlar seu deficit. 

0 servi9o publico passa a ser sucateado, decaindo sua 

qualidade. 

Em meio a crise, o capital financeiro se articula atraves 

de fusees e cruzamentos de grandes grupos economicos e blocos 

de capital formando conglomerados que pass am a investir na 

agricultura, buscando a integra9ao vertical, como demonstra 

DELGADO (1985). As cooperativas seguem processo semelhante de 

verticaliza9ao. 

A a9ao extensionista oficial passa a ser suplantada pela 

a9ao direta de bancos, de firmas distribuidoras de insumos e 

equipamentos agricolas, das agroindustrias, das empresas 

cooperativas maiores, dos servic;:os privados de assistencia 

tecnica, como explica FIGUEIREDO ( 1980): "tudo se passa como se 

o sistema ABCAR fosse considerado 

os diversos blocos de capital. 

como uma pre-inversao para 

Em condic;:oes de baixa 

rentabilidade privada, cabe ao Estado assumir tal a9ao. Uma vez 

atingido certo grau de lucratividade e sendo viavel uma 

apropria9ao privada, as diversas fra9oes do capital assumem-na 

diretamente ou atraves de instituic;:oes publicas mais facilmente 

controlaveis". 
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No Estado de Sao Paulo, que tern a agricultura mais 

tecnificada e articulada com os Complexes Agroindustriais, o 

prolongado e penoso processo de esvaziamento da Coordenadoria 

de Assistencia Tecnica Integral (CATI), e bern ilustrativo da 

situa9ao descrita acima por FIGUEIREDO (1980). 

A desagrega9ao atinge tambem o sistema EMBRATER, sendo 

sua existencia como empresa questionada ao final de decada de 

80, ate ser extinta no inicio do Governo Coller (1990). 

Os analistas neoliberais justificam argumentando que o 

Estado esgotou seu papel de tutor da moderniza9ao da 

agricultura, que agora pede caminhar sob o comando da 

iniciativa privada. 

Dentro desta visao as industrias determinariam os padroes 

tecnol6gicos da produ9ao e estariam suficientemente 

organizadas para sua difusao junto ao publico de agricultores 

integrados. 

QUEDA e SZMRECSANYI ( 1972) apontam a tendencia as 

entidades governamentais ficarem apenas com tarefas de 

fiscaliza9ao, "enquanto que as de assistencia tecnica vao sendo 

paulatinamente deslocadas para a esfera da iniciativa privada, 

mediante o aparecimento, multiplica9ao, e crescimento das 

organiza9oes comerciais e industriais particulares 

especializadas no fornecimento de insumos para a agropecuaria 

e dotadas de departamentos especializados na presta9ao de 

servi9os assistenciais. A assistencia tecnica passa, desta 

forma, a assumir uma fei9ao cada vez mais comercial: as 
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preocupa96es com a educa9ao do produtor rural cedem lugar as 

tecnicas de promo9ao de vendas". 

No en tanto, como vimos anteriormente, 

duvidas a respeito desta pretensa hegemonia 

pair am mui tas 

dos CAis em 

condicionar os rumos da agricultura brasileira. Por outro lado, 

como pondera ABRAMOVAY (1991), "por mais que a agricultura 

esteja integrada aos CAis, existe urn longo e dificil caminho a 

percorrer antes que se possa falar em resolu9ao da questao 

agricola brasileira". 

3.6. Democratiza9ao e pertinencia da Extensao Rural em face 

da diversidade de agricultura familiar. 

Os graus diversos em que ocorre a integra9ao dos 

produtores familiares a industria e aos capitais financeiros e 

comerciais, apontam para uma diversidade de problemas a serem 

resolvidos no cotidiano do processo de produ9ao, gerenciamento 

e comercializa9ao da unidade economica. ~ valido supor que uma 

Assistencia Tecnica "padronizada", como parece ocorrer 

presentemente, sem considerar aquela referida diversidade de 

situa96es-problema, deixa a desejar em rela9ao ao necessario 

apoio do servi90 de Extensao Rural para o desenvolvimento 

economico e social das varias camadas de agricultores 

familiares. 

A questao vai mais alem da critica ao "conteudo" do 

modelo difusionista-inovador predominante na hist6ria da 

Extensao Rural em nos so pais. Questiona-se aqui tambem a 
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democratiza<;:ao do acesso as novas informa.;:oes tecnol6gicas 

agricolas. 

Sem sombra de duvida OS padroes tecnol6gicos impostos a 

agricultura brasileira agudizaram a desestrutura.;:ao de inumeros 

pequenos produtores familiares, aceleraram a concentra.;:ao 

fundiaria, provocaram enorme destrui<;:ao de recursos naturais, 

degradaram os solos e contaminaram o meio ambiente. 

No entanto, nao basta somente que se busque tecnologias 

adequadas as condi<;:oes das unidades agricolas familiares. ll: 

indispensavel que as informa.;:oes tecnol6gicas cheguem ao 

produtor familiar e que se de a ele condi<;:oes financeiras de 

implementar as op.;:oes que julgar convenientes ao seu sistema de 

produ<;:ao. 

Alguns dados ilustrativos desta questao foram encontrados 

na fase inicial desta pesquisa, quando se procedia a sele<;:ao 

dos municipios onde se aplicariam os questionarios. 

A partir de dados do Censo Agropecuario do IBGE/1985, 

constatou-se que municipios com menor percentual de 

estabelecimentos ate 50 hectares (ou seja com estabelecimentos 

maiores) como Bebedouro (60,4%) e Olimpia (63,9%), tinham maior 

percentual de declarantes de recebimento deAssistencia Tecnica 

oficial (respectivamente 26,4% e 26,9%) do que municipios como 

Limeira e Artur Nogueira ( respecti vamente 89,9% e 87% de 

estabelecimentos menores que 50 hectares) com percentual de 

recebimento de Assistencia Tecnica oficial de 12,1% e 3, 6% 

respecti vamente. Res salte-se que se tratam de municipios onde 

a atividade agricola e similar com predominancia da cultura da 
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laranja. Pior situa<;ao se encontrou na regiao produtora de 

feijao onde municipios como Itaporanga com 90,4% de 

estabelecimentos menores que 50 hectares tern como declarantes 

de recebimento de Assistencia Tecnica Oficial apenas 1,1% do 

total (situa<;ao semelhante a de Itapeva e Riversul). 

~ preciso ter claro que, se na industria ha uma corrida 

empresarial em busca de novas tecnologias que permitam 

suplantar a concorrencia atraves do aumento de produtividade e 

redu<;ao nos custos, na agricultura a tecnologia ainda tern que 

ser levada ao encontro de inumeras unidades produtivas, devido 

a dispersao que ocorre na maior parte das atividades, sem uma 

integra<;ao forte aos CAI's. 

A dificuldade na sobrevivencia das unidades familiares 

tern a ver tambem com a dificuldade de fazer chegar a elas as 

inova<;oes tecno16gicas, obstaculizando sua competitividade no 

mercado(3) . 

QUEDA (1987) e cetico quanto a esta possibilidade de 

democratiza<;ao da assistencia tecnica: "Mesmo que os servi<;os 

de extensao concentrem suas interven<;oes sobre os "menos 

favorecidos", os "produtores de baixa renda", etc; eles 

(J) ~ importante destacar que nao se coloca aqui a 
tecnologia como a panaceia libertadora dos agricultores 
familiares. Evidentemente a sociedade capitalista reproduz e 
amplia as suas desigualdades que s6 poderao ser superadas a 
partir de a<;oes politicas dos produtores familiares 
(articulados a outros setores da sociedade). Neste sentido a 
Extensao Rural pode contribuir, fortalecendo sistemas 
produtivos competitivos e assessorando organiza<;oes dos 
produtores envolvidos na busca de mudan<;as nas politicas 
agricola e agrarJ.a, que democratizem o acesso a terra e 
favore<;am o desenvolvimento sustentavel. 
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dificilmente conseguirao impedir aqueles em melhores condi96es 

de se tornarem os maiores beneficiaries dessas a96es. Em 

qualquer uma dessas situa96es ORIVEL (1981, p.3) afirma: "uma 

a val ia9ao das ati vidades desenvol vidas, fei ta depois de uma 

lapso de alguns anos ira inevitavelmente, revelar urn aumento 

das desigualdades entre agricultores". 

Mesmo reconhecendo o processo de diferencia9ao social 

imposto pelo capi talismo nao se pode acolher tal posi9ao 

passivamente pois, como defende DELGADO (1985a): "se o modelo 

da "moderniza9ao conservadora" correspondeu urn processo de 

inova9ao rapido e concentrado, aumentando o "gap" tecnol6gico 

entre a elite modernizada e uma parcela majoritaria de 

estabelecimentos de estagio pre-industrial, urn novo padrao de 

inova9ao apoiado num pacto agrario de estilo democratizante, 

teria certamente de oferecer estruturas de melhoramento tecnico 

a essa massa de agricultores exclufdos, mudan9as essas que 

teriam que se compatibilizar as estrategias sociais e polfticas 

desses pequenos produtores". 

As informa96es obtidas 

INSTITUTO GALLUP (1987), por 

em pesquisa realizada pelo 

solici ta9ao da Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento de Sao Paulo, junto aos diversos 

estratos de produtores (grande, medio, pequeno e familiar) e 

expostas no Quadro 1, no tocante a "Orienta9ao de Agronomos", 

evidencia a clara eli tiza9ao da Assistencia Tecnica, sej a 

oficial ou privada. 

Verifica-se quanto a assistencia tecnica da Secretaria 

que, enquanto 29% dos grandes (aqueles que empregam de 11 a 50 
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pessoas) recebem orienta~ao de agronomos, apenas 15% dos 

pequenos (empregam ate 10 pessoas) e 15% dos familiares (nao 

contratam mao-de-obra) recebem a referida orienta~ao. 

Na assistencia privada, atraves dos fabricantes de 

insumos, a situa~ao e semelhante: 76% dos grandes e 43% dos 

medias recebem orienta~ao tecnica, contra 38% dos pequenos e 

28% dos familiares. 

Quadro 1. Orienta~ao de Agr6nomos conforme grau empresarial no 

no Estado de Sao Paulo, 1987. 

Secretaria Fabricante de 
Grau Insumos 
Empresarial 

Recebem Preferem Recebem Prefer em 
(%) (%) (%) (%) 

Grande 29 51 76 10 

Media 27 70 43 3 

Pequeno 15 63 38 14 

Familiar 15 59 28 8 

FONTE: INSTITUTO GALLUP, 1987. 

Outro dado interessante no Quadro 1 refere-se a 

preferencia do produtor quanta a "Orienta~ao de Agr6nomos" da 

Secretaria ou de Fabricantes de Insumos. Embora fique patente 

a predominancia da assistencia tecnica de firmas em todos os 

estratos de produtores, nota-se em todas as categorias uma 

preferencia pela assistencia tecnica do Estado. Destaque-se que 

embora apenas 15% dos "pequenos" recebam assistencia da 

Secretaria da Agricultura, 63% preferem a orienta~ao oficial. 
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Da mesma forma, entre as explora96es familiares onde apenas 15% 

recebe assistencia da Secretaria, 59% da preferencia a esta 

orienta9ao tecnica. 

Aparentemente tais dados evidenciariam uma insatisfa9ao 

dos produtores familiares com a assistencia recebida no setor 

privado e uma expectativa mais positiva em rela9ao a 

assistencia tecnica oficial. 

Isto nao significa necessariamente dizer que a Extensao 

governamental sej a melhor, mas sem duvida exige uma 

investiga9ao sobre os moti vos desta "preferencia" . Seria uma 

questao de credibilidade num agente tecnico aparentemente 

"neutro" em rela9ao aos interesses comerciais? Seria pela 

gratuidade do servi9o publico? Ou ainda a busca de urn 

referencial para confrontar as recomenda96es dos agentes 

tecnicos das firmas? De qualquer forma e instigante aprofundar 

o entendimento das expectativas destes produtores em rela9ao 

aos 6rgaos oficiais. 

Por outro lado, apesar da "preferencia", o fato concreto 

e uma menor abrangencia da orienta9ao governamental, pois a 

predominancia, segundo os dados do Insti tuto GALLUP, e da 

assistencia dos agronomos das firmas de insumos. 

E bern verdade que esta pesquisa estreitou demasiadamente 

as op96es de agentes tecnicos, confrontando, no quadro citado, 

apenas agronomos da Secretaria versus agronomos das fabricas de 

insumos. 

Os dados foram diferentes quando na mesma pesquisa se 

perguntou a respeito das fontes de aquisi9ao de conhecimentos 
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agricolas dos produtores, onde se obteve: 82% com outros 

agricultores, 78% atraves da televisao, 58% com agronomos de 

firmas, 57% com agronomos da Secretaria da Agricultura, 48% 

atraves de cooperativas, 42% em suplementos agricolas dos 

jornais e 38% com agronomos dos bancos( 4l. 

Essa questao do alcance dos diversos agentes tecnicos 

junto ao publico de agricultores do Estado de Sao Paulo, foi 

tambem investigada por BERGAMASCO (1983), que obteve os 

resultados apresentados de forma sucinta no Quadro 2. 

Quadro 2. Origem da Assist@ncia Tecnica Recebida pelos Produtores Entrevistados (%} do Estado 

de SAo Paulo, (1983). 

CATI Outras Ins- Cooperativas Firmas Comer- Orienta<;:ao Outros 
titui~Oes ou Particulares ciantes informal (Usinas, 
Oficiais Sindicatos Agroin-

dUstrias) 

33,33 7,14 14,29 22,62 4,76 11,31 6,55 

FONTE: BERGAMASCO, 1983 (adaptado pelo autor). 

Verifica-se, por este estudo, que a CATI e isoladamente 

o principal agente de assistencia tecnica em Sao Paulo. 

Agregando-se a orienta9ao das firmas particulares e 

comerciantes (27,38%), permaneceria o destaque da orienta9ao 

tecnica oficial, embora sern atingir a maior parte do publico 

assistido. Se fossem somadas a participa9ao da CATI e dernais 

"insti tui96es oficiais " (40,47%) e de outro lado a 

participa9ao dos demais agentes (59,53%), seria constatado que 

(4l 0 produtor podia indicar mais de uma fonte de aquisi9ao 
de conhecimentos agricolas. 
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a maior parte do publico assistido estaria ligado a orienta9ao 

particular. 

Conclui-se que, apesar de todo o discurso a respeito do 

esgotamento do papel do Estado em rela9ao a assistencia tecnica 

a agricultura, o espa9o da Extensao Rural e bastante 

significativo, apesar do crescimento da participa9ao dos 

agentes tecnicos da iniciativa privada. Falta aclarar os 

aspectos quali tativos dos trabalhos de difusao tecnol6gica, 

seja quanto a sua adequa9ao aos diversos sistemas de produ9ao 

dos agricultores familiares, seja quanto a pertinencia em 

rela9ao as necessidades e expectativas destes produtores, seja 

em rela9ao as exigencias da sociedade como urn todo. 

Nesta pesquisa, ao se estudar diversos segmentos da 

agricultura familiar, nas culturas da laranja, do feijao e em 

lavouras tradicionais, em tres regioes distintas do Estado de 

Sao Paulo, pretende-se identificar os espa9os ocupados 

atualmente pelas varias modalidades de Assistencia Tecnica, 

esclarecendo as demandas especificas nao atendidas, 

qualificando as expectativas em rela9ao aos diversos agentes e 

levantando pistas no sentido da reformula9ao das politicas de 

Extensao e Desenvolvimento Rural. 



4. METODOLOGIA 

4.1.Escolha das situa~oes de integra~ao a serem estudadas 

Num primeiro momenta foram selecionadas tres situa~oes 

especfficas a serem observadas, enguadrando-as na tipologia 

proposta por KAGEYAMA et alii (1987), citada anteriormente. 

Tomou-se para estudo: a cultura da laranja (CAI 

incomplete, sem vfnculos a montante), a cultura do feijao 

(atividade modernizada mas sem constituir CAI) e lavouras 

tradicionais (atividades nao modernizadas com baixa articula~ao 

ao mercado). 

Optou-se por nao incluir nesta pesguisa a situa~ao 

classificada por estes autores como "complexes agroindustriais 

completes" (integrada a industria a montante e a agroindustria 

a jus ante), como seria o caso da avicul tura ou da 

cana-de-a~ucar para industria pois, em tais atividades o 

sistema de assistencia tecnica, pelas pr6prias caracterfsticas 

do complexo, permanece bastante fechado e restri to a 

interven~ao dos tecnicos das empresas envolvidas. 
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4.2. Sele~ao das areas portadoras das situa~oes de integra~ao 

escolhidas 

Para identifica~ao de areas representativas das culturas 

da laranja e do feijao, tomou-se como referencia dados do Censo 

Agropecuario ( IBGE, 1985) e das "Previsoes e Estimati vas das 

Safras Agricolas do Estado de Sao Paulo" ( Institute de 

Economia Agricola e Coordenadoria de Assistencia Tecnica 

Integral, 1991/1992), destacando-se os municipios com maior 

area plantada com a respectiva cultura a ser estudada. 

Na sequencia, entre esses municipios maiores produtores 

de laranja e feijao, adotou-se alguns indicadores contidos no 

Censo Agropecuario que pudessem conduzir a identifica~ao de 

areas onde a ocorrencia de produ~ao familiar fosse mais 

provavel e que fossem bastante representativas da atividade 

considerada. Desta forma trabalhou-se com os seguintes 

indicadores: 

-Area total da cultura no municipio: para verifica~ao da 

importancia relativa da atividade. 

Menor area media da cultura par estabelecimento: 

indica~ao de provavel predominancia de unidades familiares. 

Maior percentual de estabelecimentos com ate 50 

hectares: indica~ao de provavel predominancia de unidades 

familiares. 

-Menor percentual de estabelecimentos com administrador: 

e caracteristica da produ~ao familiar a gestao direta da 

unidade produtiva. 
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- Maior percentual de estabelecimentos com a cul tura 

considerada: demonstrando a importancia da atividade naquele 

municipio, e de forma pulverizada, indicando tambem a provavel 

ocorrencia de produtores familiares. 

- Maior percentual de estabelecimentos com ate 10 pessoas 

ocupadas: considerando que em geral, quando ha mais de 10 

pessoas ocupadas, e provavel que se trate de unidade de carater 

patronal. 

percentual de produtores residentes no Maior 

estabelecimento: considerando ser menor o absenteismo entre 

produtores familiares. 

Percentual dos que dec1araram receber assistencia 

tecnica oficial: para que nao se tomasse situa9oes extremas, ou 

de atendimento privilegiado ou de carencia total de orienta9ao 

tecnica governamental. 

- Percentual de associados a cooperativas: visando evitar 

tambem situa9oes atipicas em que determinada localidade 

recebesse assistencia privilegiada por parte de alguma 

cooperativa. 

Com os dados obtidos sobre os municipios maiores 

produtores de laranja e feijao, montou-se respectivamente as 

Tabelas 1 e 2, constantes dos Anexos deste trabalho. 

Na laranja optou-se pelo municipio de Limeira pelo 

elevado percentual de estabelecimentos com area menor que 50 

hectares (89%), por possuir as menores areas medias com laranja 

(14,7ha), porter elevado percentual de produtores residentes 

no estabelecimento (42%) e por se constituir no municipio com 
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maior numero de produtores dedicados a cultura (1.010 

declarantes). Limeira destacou-se ainda pelo percentual elevado 

de estabelecimentos com laranja (74,5%) e pelo percentual de 

estabelecimentos com ate 10 pessoas ocupadas (96,2%). No 

tocante ao seu percentual de recebimento de assistencia tecnica 

oficial (12,1%) verificou-se uma interessante proximidade com 

o indice de atendimento a pequenos produtores e produtores 

familiares em todo Estado, pela orienta<;:ao de agronomos da 

Secretaria da Agricultura (15%) encontrados na pesquisa GALLUP 

(1987) citada na revisao bibliografica ( embora sejam duas 

fontes distintas de dados) . Nao ha tambem em Lime ira uma 

presen<;:a extraordinariamente destacada do cooperativismo (51,3% 

de declarantes associ ados) que pudesse permi tir urn vies nos 

resultados da pesquisa, devido a uma participa<;:ao 

desproporcional de orienta<;:ao tecnica deste tipo de 

organiza<;:ao. 

No feijao optou-se 

considerar a relati va 

pelo municipio de 

homogeneidade das 

Itarare, ap6s 

situa<;:oes dos 

municipios maiores produtores do Estado de Sao Paulo, quanto 

aos indicadores adotados e tendo em vista a disponibilidade que 

se teve, para este municipio, de acesso aos dados da Folha de 

Coleta do Censo Agropecuario de 1985 (IBGE) que viria a 

facilitar a futura amostragem na area. 

Itarare e polo da regiao feijoeira do Estado e se destaca 

por possuir elevado percentual de estabelecimentos com ate 50 

hectares (87,7%), menor area media da cultura (6,8ha), elevado 

percentual de estabelecimentos com feijao (65,6%) e se 
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constituir no municipio corn a quarta rnaior area de feijao do 

Estado, segundo o IBGE/1985 (22 rnaior ern volume de produ9ao, 

segundo o Levantarnento Subjetivo de Safras IEA/CATI, 93/94, corn 

240.000 sacas de feij ao produzidas). 0 seu percentual de 

atendirnento pel a Assistencia Ttknica oficial ( 13, 1%) tarnbern 

esta bastante proximo do indice encontrado na pesquisa GALLUP 

(1987) de produtores farniliares de todo o Estado orientados por 

agronornos da Secretaria da Agricultura (15%). 

Ern relac;ao ao sistema familiar corn "atividades nao-

rnodernizadas", corn lavouras tradicionais e pouco articuladas ao 

rnercado, optou-se por abordar urn a cornunidade rural 

caracteristica desta situac;ao, da qual se tivesse referencias 

atraves de relatos oficiais. Recaiu a escolha sobre o bairro 

rural Sapatu, municipio de Eldorado Paulista, regiao do Vale do 

Ribeira, onde se desenvolverarn ao final da decada de 80, 

trabalhos de pesquisa e assistencia tecnica junto a pequenos 

produtores, atraves de 6rgaos das Secretarias da Agricultura e 

de Assuntos Fundiarios e de organizac;oes nao-governarnentais. 

Mesrno considerando a situac;ao particular da assistencia 

tecnica recebida por esta cornunidade, rnanteve-se a opc;ao ern 

vista da riqueza que poderia representar para a pesquisa o 

estudo de urna agricul tura familiar tradicional que teve a 

oportunidade de participar de urn trabalho diferenciado de 

extensao rural, nurna linha alternativa de educac;ao para o auto-

desenvolvirnento social e econornico. 

A localidade escolhida insere-se na regiao do Estado de 

Sao Paulo de rnenor integrac;ao ao rnercado, corn urn contingente 
' 
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relativamente pequeno de mao-de-obra assalariada, baixa 

composi9ao organica de capital, indefini9ao juridica da posse 

e propriedade da terra em ex tens as areas, evidenciando uma 

situa9ao de fraco desenvolvimento capitalista na agricultura. 

Em Eldorado Paulista, segundo o Censo Agropecuario de 

1985 (IBGE), 82,48% dos estabelecimentos possuiam ate 50 

hectares, ocupando uma area de 17,44% do municipio. 

0 bairro estudado e constituido de 46 familias de 

pequenos posseiros, a maioria nascida no pr6prio local, com 

areas inferiores a 24,2 hectares. As principais atividades sao 

o cultivo de arroz, feijao, milho, mandioca e banana e a 

produ9ao de artesanato. A agricultura e itinerante com sistema 

de pousios e cultivo minimo (sem revolvimento do solo). A mao

de-obra e predominantemente familiar com realiza9ao de mutiroes 

e de trocas de dias de servi90 no plantio e na colheita. 

4.3. Plano de abordagem 

Partindo da hip6tese da existencia de uma diversidade de 

sistemas de produ9ao e integra9ao dos produtores familiares, no 

interior de uma mesma ati vi dade agricola (como o feij ao, a 

laranja ou lavouras tradicionais), buscou-se uma abordagem que 

pudesse proceder a verifica9ao daquele pressuposto, 

relacionando com uma possivel diversidade tambemno recebimento 

da Assistencia Tecnica e na apresenta9ao de demandas 

especificas. 
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Dividiu-se entao a abordagern ern duas fases distintas 

porern cornplernentares. A prirneira objetivou, alern de urna 

caracteriza9ao geral de agricultores farniliares na atividade 

especifica e localizada ( feijao, laranja, tradicionais), obter 

tarnbern urn a tipifica9ao destes produtores ern grupos 

relativarnente hornogeneos. A segunda etapa partiu desta 

tipifica9ao abordando produtores tipicos dos "grupos 

hornogeneos" visando aprofundar o estudo de suas expectati vas ern 

rela9ao a assistencia tecnica, analisando a atua9ao dos 

diversos agentes, discutindo o padrao tecnol6gico vigente, 

verificando as rnetodologias de cornunica9ao utilizadas e as 

si tua96es de rnaior ou rnenor subordina9ao e;ou autonornia ern 

rela9ao aos interesses industriais, rnercantis e financeiros. 

Para execu9ao da prirneira fase foi elaborado urn 

questionario(S), aplicado as tres realidades ern estudo, 

contendo questoes relativas a ocupa9ao do solo, sistemas de 

produ9ao utilizados, dependencia da atividade agricola, tipo de 

mao-de- obra, utiliza9ao de insurnos, financiarnento e destino da 

produ9ao e assistencia tecnica recebida e dernandada' pelos 

agricultores farniliares. 

A diversidade dos produtores foi estudada atraves dos 

rnetodos estatisticos de Analise de Correspondencia Mul tipla 

para Lirneira e Eldorado Paulista e Analise de Cornponentes 

Principais para Itarare, sendo a classifica9ao das unidades 

(S) Modelo deste questionario e apresentado nos Anexos deste 
trabalho. 
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produtivas em grupos homogeneos realizada atraves da Analise de 

Conglomerados de Ward. 

Obtidos os grupos de produtores tipicos para as situacoes 

da producao de laranja em Limeira, feijao em Itarare e lavouras 

tradicionais em Sapatu/Eldorado, elaborou-se urn roteiro de 

questoes que foi utilizado nas entrevistas da segunda fase, com 

agricultores representatives de cada grupol6l. 

Para escolha destes agricultores a serem entrevistados 

buscou-se aqueles que mais se aproximavam do "perfil do grupo" 

definido pelas modalidades ou variaveis com frequencia relativa 

mais destacadas (presentes em 70-75% de seus componentes). 

4.4. Cadastros 

Tomou-se como referencia para amostragem os documentos 

disponiveis em cada realidade especifica. 

Desta forma em Limeira adotou-se como base de amostragem 

o "Cadastre de Propriedades com Citros no Municipio de 

Limeira", levantado em 1.982, atraves de fichas de inspecao do 

Service de Defesa Sanitaria Vegetal da Coordenadoria de 

Assistencia Tecnica Integral (CATI) da Secretaria de 

Agricultura. 

Para a situacao do feijao, foram tornados como base de 

amostragem os dados per estabelecimento, das Folhas de Coleta 

do Censo Agropecuario de 1985 (FIBGE), Municipio de Itarare, 

l6l 0 referido roteiro e apresentado nos Anexos deste 
trabalho. 
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com informa9oes sobre a condi9ao do produtor em rela9ao a terra 

(proprietario, arrendatario, parceiro, ocupante), area total, 

area cultivada e localiza9ao. 

Em rela9ao a agricultura tradicional foi tornado como base 

de amostragem o levantamento de moradores do Bairro Sapatu, 

feito em 1987 pela Equipe Tecnica do Programa Emergencial de 

Apoio a Pequena Agricul tura (PEAPA), que atuou junto a 

comunidade naquele periodo identificando um total de 46 

familias, distribuidas em 9 nucleos de casas, ao longo da 

estrada Eldorado-Caverna do Diabo. 

4.5. Metodos Estatisticos 

Corn a finalidade de estudar essa diversidade, ou seja, as 

possiveis rela96es entre as unidades produtivas e as variaveis, 

adotou-se a Analise de Correspondencia Mul tipla (ACM) para 

Lirneira e Sapatu e Analise de Cornponentes Principais (ACP) para 

Itarare (ESCOFIER e PAGE, 1988). 

Das perguntas levantadas no questionario padrao utilizado 

identificou-se aquelas cujas respostas variavarn entre as 

unidades produtivas, definindo-as como variaveis. 

As variaveis identificadas para Lirneira nurn total de 34, 

estao descritas nas Tabelas de 3 a 6, dos Anexos. Para Itarare, 

forarn utilizadas 7 variaveis apresentadas na Tabela 7 e para 

Eldorado/Bairro Sapatu, 31 variaveis, rnostradas nas Tabelas de 

8 a 11, dos Anexos. 
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4.5.1. Analise de Correspondencia Multipla (ACM) 

Na ACM, a situa~ao - problema e estudada atraves de tres 

conjuntos de informa~5es que intervem: os individuos (unidades 

produtivas), as variaveis e as modalidades das variaveis. As 

modalidades sao variaveis indicadoras, derivadas das variaveis 

originais, segundo a localidade de estudo. 

Portanto a ACM estuda uma tabela de dados sobre 

"indi viduos x variaveis quali tativas (modalidades)", resul tando 

em tipologias dos individuos e das modalidades e na rela~ao 

entre estas duas tipologias. 

Essa tabela e representada pela matriz de variaveis 

indicadoras (matriz disjuntiva completa, MDC), com g linhas e 

!!! co lunas onde, m= m1 + m2+ ••• +~, e cada variavel i esta 

associada ao conjunto de indicadores das suas ~ modalidades. 

Considerando as matrizes: 

onde Yij=l, se a modalidade i ocorre para o individuo i e 

Yij=O, case contrario, para i=l,2, ... ,n e j=l,2, ... mj. 

Urn vetor p x 1, representando as coordenadas do conjunto 

de pontes dos individuos sobre urn eixo §. e Fs = X Mu
8

, pnde !:!s 

e o vetor pr6prio de X'DXM e 1
8 

o valor pr6prio associado e, 

portanto, a inercia associada a §_. Ternes que, 
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Alem disso, urn vetor nXl,Gs=X'Dv
5

, representa as 

coordenadas do conjunto de pontos de modalidades sobre urn eixo 

.§., associado tambem a l.s, onde X M X'Dv
6
=l.

5 
v

8 
e X'DMX G~= l.

5 
G

8 

Definindo-se a inercia de uma proje9ao qualquer do 

espa9o vetorial dos individuos sobre urn vetor diretor 

u E RP, por u' MX' DX Mu, ou do espa9o vetorial das modalidades 

sobre urn vetor diretor v E Rn por v' DX MX' Dv. 

As tipologias de individuos e modalidades sao 

provenientes da interpreta9ao dos pesos de suas coordenadas e 

inercias em rela9ao a inercia associada ao eixo s, ~-

Seleciona-se como primeiros eixos principais aqueles que 

melhor explicam a inercia total. A inercia total dos dados e 

j 

obtida por I = ;i E 
T i=1 m i - 1. 

0 numero de eixos selecionados esta baseado no calculo 

das primeiras diferen9as l.
8 

-l.
8

_1 ( s=2, ... , j), entre as inercias 

associadas. Seleciona-se os s-1 primeiros eixos principais, 

quando a s-esima primeira diferen9a e maior que a (s-1)- esima. 

4.5.2. Analise de Componentes Principais (ACP) 

Neste metodo a situa9ao - problema e tratada de maneira 

analoga a ACM, s6 que atraves de dois conjuntos de informa9oes: 

a dos in dividuos e a das variaveis (nao incluindo as 

modalidades de variaveis). 
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Estuda numa tabela de dados sobre "individuos x variaveis 

quantitativas", resultando em tipologias dos individuos e das 

variaveis e numa rela9ao entre estas duas tipologias. 

Na A.C.P., a matriz 

X =(Yi}_, 

_ x1J - xJ 
sJ 

Xij= valor de j-esima resposta no i-esimo individuo e_§_i e 

o desvio padrao da j-esima variavel com i= 1, 2, •.. , n e j= 1, 

2, ... ,p. 

Tem-se assim as matrizes, 

D = In x n e 

A inercia total sera I = 11 + 1
2 

+. • • + l.p. 

A Analise de Componentes Principais apresentou melhores 

resultados, com grupos mais nitidos no case especifico de 

Itarare. 

4.5.3. c1assifica9ao Hierarquica 

Para a classifica9ao das unidades produtivas em grupos 

homogeneos quanta as modalidades (ou variaveis) que explicaram 

a inercia dos s-1 primeiros eixos principais, aplicou-se as 

coordenadas dos s-1 eixos, para os individuos, a Analise de 

Conglomerados de Ward (EVERITT, 1981). 
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Trata-se de urn algoritmo de distancia ou de similaridade 

que tern por objetivo a agrega9ao de individuos de urn quadro ou 

matriz em fun9ao de suas distancias ou similaridades. Ela reune 

grupos de elementos que apresentam coeficientes de distancias 

ou similaridades mais pr6ximos dentro do quadro ou da matriz. 

0 individuo s6 se junta a urn grupo, se ele esta ligado a todos 

os individuos desse mesmo grupo. 

Essa classifica9ao permite a individualiza9ao facil de 

grupos e concentra a aten9ao sobre a interpreta9ao dos graficos 

da analise, gra9as aos quais as rela9oes inter-grupos e a 

composi9ao de alguns deles podem ser melhor precisados (ZARONI 

e NICOLELLA, 1987). 



5. RESULTADOS 

Conforme descrito no capitulo 4 (Metodologia), foram 

observadas na presente pesquisa tres situa96es especificas de 

atividades da agricultura familiar, quanto ao nivel de 

integra9ao com a industria: 

- Citricultura no municipio de Limeira; 

- Feijao no municipio de Itarare; 

- Agricultura tradicional no Bairro Sapatu, 

municipio de Eldorado Paulista. 

Para que se tenha uma melhor perspectiva de cada situa9ao 

pesquisada sera apresentado urn breve hist6rico da evolu9ao da 

agricultura e da atividade em estudo na realidade regional em 

que se encontra inserida. 

Na sequencia sera feita, a partir dos dados obtidos na 

pesquisa uma caracteriza9ao da produ9ao familiar especifica 

(laranja, feijao e tradicionais). 

Prossegue-se a apresenta9ao dos resultados atraves da 

tipifica9ao de grupos dos produtores estudados em cada situa9ao 

e da identifica9ao de suas expectativas em rela9ao a 

Assistencia Tecnica. 
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5.1. CITRICULTURA FAMILIAR E ASSISTENCIA TECNICA 

5.1.1. EVOLUcAO HIST6RICA DA CITRICULTURA NO MUNICfPIO DE 

LIMEIRA(7) 

A regiao de Limeira come,.:ou a ser povoada com maior 

intensidade a partir do inicio do seculo XIX com o 

estabelecimento de grandes fazendas de cana e pecuaria, tendo 

sido fundado o povoado de Limeira em 1.826, com a edifica,.:ao da 

Capela de N.S. das Dores de Tatuiby, segundo relato do 

historiador Reynaldo Busch. 

Em 1.836 ja existiam na regiao de Piracicaba (que envolve 

Limeira) 78 engenhos de a,.:ucar e 8 fazendas dedicadas a 

pecuaria. 

A partir de 1850, a economia do municipio ( criado em 

1844) come,.:a a se alterar, a semelhan,.:a de outras regioes do 

Estado de Sao Paulo, com a introdu,.:ao do cafe, que iria dominar 

ate a grande crise de 29. 

As raizes da forte presen,.:a da agricultura familiar em 

Limeira, devem ser buscadas nas correntes de imigra,.:ao que se 

iniciam nesta epoca. 

(7) Para reconstitui,.:ao da hist6ria do desenvolvimento 
agricola, e em especial da citricultura no municipio de Limeira 
foram consultadas as obras de CERON, A. 0. (Aspectos 
geograficos da cultura da laranja no Municipio de Limeira", 
1968; MORICOCHI, L. ( "Pesquisa e Assistencia Tecnica na 
Ci tricul tura - custos e retornos sociais", 1980); MARTINELLI 
JR., 0. ( "0 Complexo Agroindustrial no Brasil: urn estudo sobre 
a agroindustria ci tricola no Estado de Sao Paulo", 1987) e 
MAIA, M.L. ("Citricultura paulista: evolu,.:ao, estrutura e 
acordos de pre,.:os", 1992) 
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Como al ternati va a interrup~ao do trafico de escravos 

africanos e em face das exigencias de mao-de-obra de uma 

cafeicultura em expansao, par iniciativa de urn grande 

proprietario de terras em Limeira e politico de influencia 

(Vice-presidente da Provincia de Sao Paulo), Senador Vergueiro, 

iniciou-se a imigra~ao de europeus (alemaes, sui9os, 

portugueses e belgas), atraves do sistema de "coloniza\;aO de 

parceria", promovida par iniciativas particulares mas com apoio 

do governo. 

Eram estabelecidos "contratos de parceria" em que as 

colonos deveriam pagar com seu trabalho as despesas de viagem 

ate seu local de destino, sendo que o fazendeiro se obrigava a 

prover o necessaria a subsistencia das familias. 0 debito 

contraido pelo colona deveria ser pago futuramente com juros 

atraves da renda do cafe. Cada colona recebia determinado 

numero de pes para cuidar, e na venda do cafe, deduzidas as 

despesas, repartia metade com o dono da terra. A familia 

deveria permanecer quatro anos na colonia. 

A primeira leva de imigrantes chegou em 1. 840 com 80 

portugueses do Minho para a Fazenda Ibicaba, de propriedade do 

referido Senador. 

Em 1. 846, cria-se a Sociedade Vergueiro e Cia. 

estabelecendo contrato com o governo para trazer imigrantes 

europeus. No ana seguinte funda-se a Colonia Vergueiro com 423 

colonos alemaes. 

Em 1. 852 alemaes provenientes do Ducado de Holstein 

chegam a Colonia Sao Jeronimo, do Senador Souza Queiroz. 
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Novas colonias de irnigrantes vao se forrnando nos anos 

seguintes: Morro Azul (1854 - portugueses, sui9os- franceses e 

alernaes), Tatu (1854- portugueses e alernaes), Angelica (1855), 

Lagoa Nova, Capitao Diniz. 

Varios dos produtores farniliares entrevistados nesta 

pesquisa sao descendentes destes prirneiros irnigrantes. Eles se 

concentrarn atualrnente no Bairro dos Pires e irnedia9oes (Frades 

e Pinhal), onde se situarn as unidades de produ9ao agricola de 

26 dos 32 entrevistados(S). 

Este sistema de irnigra9ao nao teve longa. dura9ao, 

provo cando revol tas dos colonos pelo endi vidarnento e rnaus 

tratos sofridos(9). 

0 governo criou a partir de 1860 a "irnigra9ao 

subvencionada", ern que organisrnos oficiais arcavarn corn as 

despesas de viagern e o fazendeiro corn a rnanuten9ao do prirneiro 

ano. 0 colono recebia salario anual fixo e urna parte variavel 

a ser paga na colheita. Foi assegurado o direito do irnigrante 

de rnudar de propriedade e rnesrno ode se rnudar para as cidades. 

(S) Ern 1. 856, quinze farnilias saidas da Colonia Sao Jeronimo 
adquirirarn de Francisco Jose Pires, rnernbro da familia que deu 
nome ao Bairro (dos Pires), urna gleba de terra, estabelecendo 
urna autentica coloniza9ao alerna neste local. Perrnanecem ate 
hoje residindo no bairro onde construirarn escola, igreja, 
cerniterio, rnaquinas de beneficiarnento de cereais e montararn 
alguns estabelecirnentos comerciais. 

(9) Ern 1. 856 ocorreu na Fazenda Ibicaba, celebre revol ta de 
colonos sui9os contra o proprietario Vergueiro, denunciada ao 
Consulado da Sui9a e que teve repercussao negativa na Europa. 
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Com esse novo sistema entrou a maior parte dos mais de 

500.000 imigrantes que vieram para o Brasil, entre 1860 e 1889 

(s6 no anode 1888 entraram mais de 100.000). 

Nesses prim6rdios do desenvol vimento da agricul tura de 

Limeira, o cafe continuou ampliando seus dominios ate a segunda 

decada do novo seculo. o algodao teve tambem certa importancia 

nas terras menos ferteis, entre 1861 e 1875. 

Em 1909, o cafe j a representava 85,7% do valor da 

produc;ao agricola do municipio. 0 restante se dividia entre a 

produc;ao de aguardente, milho, arroz e feijao. 

De 1.900 a 1920, a cafeicultura experimentou seu maior 

crescimento passando de 4 para mais de 8 milhoes de pes 

plantados (incremento de 119%), embora com queda continua na 

produtividade. 

A crise de 29 levou a uma substi tuic;ao progressi va do 

cafe pe1a cana, pela laranja e pelo algodao. 

A laranja, que ja vinha sendo cultivada em Limeira desde 

o inicio do seculo XX (primeiros plantios em 1908), com 

comercializac;ao na Capital e exportac;oes para a Argentina, 

Uruguai e Europa, tornou-se uma interessante opc;ao diante da 

crise. 

Aproveitando a infraestrutura do complexo cafeeiro e as 

condic;oes edafo-climaticas favoraveis, a citricultura se 

expandiu significativamente ate 1940. 

A criac;ao da Estac;ao Experimental de Citricult,ura de 

Limeira (atualmente Cordeir6polis) em 1928, dava a seguranc;a de 

uma retaguarda tecnico-cientifica aos produtores. 
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Por outro lado, os custos de produc;:ao mais baixos no 

Estado de Sao Paulo levaram a uma transferencia de empresas 

exportadoras de frutas citricas do Rio de Janeiro para Limeira 

(e outros polos produtores como Sorocaba e Araraquara). 

A Secretaria da Agricultura contribuia estabelecendo 

padroes de exportac;:ao e construindo urn "packing-house" para 

processamento das safras de laranja. 

De 1927 a 1933 cresce de 12,3 para 46,0% a participac;:ao 

do Estado de Sao Paulo nas exportac;:oes brasileiras de citros. 

Em 1932 Limeira era responsave1 por 47,9% das exportac;:oes 

paulistas. 

Em 1939, no auge do avanc;:o citricola, o Brasil exportou 

5,6 milhoes de caixas sendo a participac;:ao de Limeira de 35% 

deste total. 

Dois fatos abalararn a citricultura lirneirense no final da 

decada de 30 e inicio dos anos 40: a eclosao da 22 guerra 

mundial e o surgimento e disserninac;:ao do virus da "Tristeza" 

nos laranjais. 

Violenta queda ocorreu nas exportac;:oes: das rna is de 5 

milhoes de caixas exportadas em 1939 pelo Brasil, passou-se a 

apenas cerca de 300 mil caixas;ano no periodo de 1940/45. No 

Estado de Sao Paulo tiverarn que ser erradicadas 10 rnilhoes de 

arvores (80% do total). 

Entre 1940 e 1950 Lirneira sofreu uma reduc;:ao de 82% na 

sua produc;:ao de citros. 

A queda na citricultura abriu espac;:o 

atividades agricolas. Ha urn ressurgimento da 

para outras 

cultura de 
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algodao, que vinha se expandindo (em 1937 ocupava 38% da area 

cultivada do municipio). A cana tambem amplia sua participa9ao, 

como alternativa a laranja. 

Neste periodo o cafe que ainda havia resistido acelerou 

sua decadencia: de 5,8 milhoes de cafeeiros existentes em 1940 

sobraram apenas 1,3 milhoes de pes em 1950. 

A for9a da laranja em Limeira tornou a se manifestar no 

inicio da decada de 50 com o fim da guerra e normaliza9ao do 

mercado internacional. 

0 problema da "tristeza" foi ultrapassado com o plantio 

de mudas formadas tendo como porta-enxerto o limao cravo ou a 

1aranja doce ao inves da susceptive1 laranja azeda, utilizada 

anteriormente. 

Outro problema tecnico que teve que ser superado foi a 

ocorrencia do virus do Exocorte, quando da enxertia dos clones 

velhos das principais variedades entao cultivadas (Baianinha, 

Pera, Hamlin, Barao) sobre a nova especie de porta-enxerto 

(Limao cravo). 

Novos clones nucelares ( 1 i vres de virus) destas 

variedades tiveram que ser produzidos e distribuidos atraves de 

borbulhas sadias para a forma9ao de mudas. Isto s6 se 

concretizou em escala comercial depois de 1955. 

Em meio a recupera9ao da citricultura surge uma nova 

amea9a, o "Cancro Citrico", doen9a de origem bacteriana, que 

obrigou o governo a tomar medidas para proteger as regioes nao 

atacadas, estabelecendo "areas pr6prias" e "areas impr6prias" 
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para a cultura e promovendo a erradica9ao de plantas 

infectadas. 

Atendendo as exigencias do mercado externo de laranjas 

mais acidas e menores 1 foram mudadas tambem as variedades mais 

cultivadas. Ao inves da Bahia (que significava 80% da laranja 

exportada na decada de 30) passou-se a cultivar mais a 

variedade Pera que representa 70% do exportado 1 a partir da 

decada de 50. 

A maior diversifica9ao de variedades permitiu ainda uma 

amplia9ao do periodo de colheita. A laranja Pera 1 por sua vez 1 

proporcionou urn retardamento na colheita 1 resistindomais tempo 

no pe sem se estragar. 

Dentro destes novos padroes tecnicos a laranja come9ou a 

avan9ar para a regiao araraquarense atingindo Sao Jose do Rio 

Preto. 

No periodo de 1950 a 1958 ocorreram os maibres indices de 

e1eva9ao de pre9os (nesta fase de recupera9ao da cultural com 

incrementos de 70% 1 superando o cafe pela primeira vez. 

Limeira triplicou a sua produ9ao passando de 352.321 

caixas em 1955 para 1.020.466 caixas em 1960. Permanecia como 

maior area de ci tros do Estado 1 vindo a seguir Bebedouro e 

Araras. Os tres municipios reunidos representavam 32% da area 

plantada. No entanto 1 Bebedouro a partir do ano de 1959 ja 

come9ara a superar Limeira quanto ao volume total produzido 1 

por possuir laranj a is rna is novos e com rendimento maior (10J 

(10J Em 1959 1 Bebedouro participou da produ9ao paulista de 
laranja com 30 1 3% enquanto Limeira ficou em 29 1 9%. 
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Segundo CERON (1968) alguns fatores retardaram a 

rnodernizac;;:ao dos laranjais de Lirneira nesta epoca: a 

predorninancia de pequenas propriedades sern recursos para 

investir, o plantio ern solos pobres, o tradicionalisrno, a 

erosao dos solos, a falta de tratarnentos fitossanitarios e a 

adubac;;:ao insuficiente. 

Apesar da recuperac;;:ao da citricultura, no periodo de 1950 

a 1960, ern Lirneira, a cana-de-ac;;:ucar obteve grande expansao de 

area. A laranja, que ern terrnos de valor da produc;;:ao ocupava o 

prirneiro 1ugar no municipio ern 1957, ern 1963 havia sido 

suplantada pela cana. 

Mas, ern rneados da decada de 60 a citricultura paulista 

seria novarnente revo1ucionada. Surgern as prirneiras industrias 

de processarnento do suco da laranja, abrindo novas perspectivas 

de rnercado. 

Ap6s fortes geadas ocorridas na Fl6rida no inverno 

americana de 62/63, urna firma ligada ao grupo Toddy resolve 

irnplantar urna industria de suco de laranja no Brasil, prevendo 

grande elevac;;:ao dos prec;;:os. Instala-se entao ern Araraquara a 

Suconasa, ern 1963 (11). 

No ano 1964 surge a Citrosuco ern Matao, a partir da fusao 

de capi tais da Eckes (Alernanha, irnportadorajexportadora 

europeia), da Pasco Packing Company ( EUA, 

processadora/distribuidora de sucos) e da Fischer (exportadora 

de fruta "in natura"). 

(11) Ern 1967 Jose Cutrale, cornerciante e citricultor 
adquiriu a industria. 
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Assim sucessivamente vao surgindo novas industrias: 

1960/70: Cia. Mineira de Conservas (Bebedouro), Seiva 

Multisuco (Bebedouro), Universal Citrus ( Bebedouro) , 

Citrobrasil (Bebedouro), Sucolanja (Limeira, depois Citrosuco 

Limeira). 

1970/80: Citral (Limeira, cooperativa de 160 

ci tricul to res), Sucorrico ( Araras), Tropisuco (Santo Ant'onio da 

Posse), Brasci trus (Matao), Frutropic (Matao), Ci tromogiana 

(Concha1), Citrova1e (Olimpia), Branco Peres Citrus (Itapolis), 

Sucocitrico Cutra1e (Colina). 

1980/90: Brascitrus (Mirasso1), Tabatinga Citrus 

(Tabatinga), Citropectina (Limeira, a firma ja existia desde 

1954 na produ9ao de pectina), Cargill Citrus (Uchoa), Citrovita 

(Catanduva, grupo Votorantim). 

MARTINELLI (1987) apresenta como condi96es que 

favoreceram o surgimento das industrias de suco as seguintes: 

- jun9ao de capitais de citricultores da regiao e firmas 

exportadoras; 

- rela96es capitalistas consolidadas na agricu1tura; 

- moderniza9ao da base tecnica produtiva; 

sociedade de consume dos paises industrializados 

demandando produtos preparados para consumir; 

- subsidies governamentais atraves do credito; 

- apoio da pesquisa; 

- custos mais baixos da produ9ao de suco no Brasil. 

Embora o rol de empresas citado acima seja bastante 

extenso, na realidade, quando se analisa a capacidade de 
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processamento das mesmas e os grupos que estao sustentando cada 

uma, verifica-se uma grande centraliza9ao de capitais, a 

saber(IZ): 

CITROSUCO (Fischer-Eckes): Citrosuco/Limeira e 

CitrosucojMatao. Participa9ao na Sucorrico, Tropisuco, Citral 

e Brascitrus. Capacidade de processamento de 33,40% do total do 

Estado de Sao Paulo (1990). 

CUTRALE: Sucorrico Cutrale e Citromogiana. Participa9ao 

na Sucorrico, Ci tral, Tropisuco, Ci trovale e Branco Peres 

Citrus. Percentual da capacidade de processamento paulista 

(1990): 28,13%. 

CARGILL: Cargill Bebedouro e Cargill Uchoa. Participa9ao 

na capacidade de processamento de Sao Paulo (1990): 14,60%. 

COINBRA/FRUTESP (em 1990 Coopercitrus/FRUTESP): 10,53% do 

total processado no Estado de Sao Paulo (1990). 

Outras empresas: 13,25% de participa9ao na capacidade de 

processamento do Estado (1990). 

As industrias, a partir de 1980, passam a consumir mais 

de 80% da produ9ao paulista de laranja. 0 Censo Agropecuario 

(IBGE, 1980) apresenta como segundo principal canal de 

comercializa9ao os "Intermediaries", com 13,3% do total 

produzido. Mais atras aparecem Cooperativa- 2,5%, Consumidor-

2,0% e Consume Proprio - 0,4%. 

0 Estado de Sao Paulo em 1990, foi responsavel por 81% da 

safra nacional de laranja, ocupando 78% da area plantada. 

(IZ) Numeros apresentados por MAIA, M.L. (1992), a partir 
de dados do Institute de Economia Agricola (1990). 
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A distribui~ao da produ~ao citricola no Estado se alterou 

bastante nos ultimos anos. Segundo dados do Levantamento 

Subjetivo de Safras do IEA/CATI, 93/94 (52 levantamento) a 

participa~ao das regioes e a que se encontra exposta no Quadro 

3. 

QUADR0.3 Previsoes e Estimativas das Safras Agricolas, Estado 

de Sao Paulo, Ano Agricola 1993/94, 52 levantamento, Junho de 

1994. Laranja. 

Divisao Regional Pes produ~ao Produ~ao Produtividade 

Agricola (%) (%) (cx/pe) 

Campinas 22,58 25,25 2,07 

Barretos 22,54 19,95 1,64 

S.J. Rio Pre to 22,17 23,80 1,98 

Sao Carlos 21,69 19,88 1,69 

OUTRAS 11,02 11,12 1,86 

EST ADO 100,00 100,00 1,85 

Fonte: Institute de Economia Agricola e Coordenadoria 

de Assistencia Tecnica Integral, adaptado pelo autor. 

Pelos dados do IEA/CATI existe urn equilibria entre quatro 

das Divisoes Regionais Agricolas: Campinas, Barretos, Sao Jose 

do Rio Preto e Sao Carlos. Deve-se notar, no entanto, que as 

atuais DIRA's de Barretos e Sao Carlos compunham anteriormente, 

junto com a atual DIRA de Ribeirao Preto, uma unica Regional em 
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termos administrati vos. Se assim ainda fosse considerado, a 

produ9ao de laranja estaria bastante concentrada nesta regiao 

com participa9ao de 42, 76% do total do Estado (a produ9ao 

destas tres DIRA's juntas e de 126,9 milhoes de caixas anuais). 

0 Estado de Sao Paulo na safra 93/94, segundo o 

Levantamento Subjetivo de Safras IEA/CATI, produziu 361,4 

milhoes de caixas com urn total de 180,8 milhoes de pes em 

produ9ao e 42,8 milhoes de pes novos sendo formados. 

Nota-se pelo Quadro 3 que a regional com melhor 

' desempenho de produtividade e Campinas, onde esta incluido o 

municipio de Limeira. Deve-se lembrar no entanto, que essa 

media de produtividade mais elevada (2,07 caixas de 40,8 kg por 

pe) esta sendo puxada principalmente por Mogi Gua9u, municipio 

maior produtor do Estado atualmente ( 8, 5 milh5es de pes em 

produ9ao), dotado de laranjais mais novos, instalados dentro de 

tecnicas mais avan9adas e com rendimento medio de 3,12 caixas 

por pe. 

0 municipio de Limeira estava na safra 93/94 com 3,2 

milhoes de pes em produ9ao e mais 500 mil pes em forma9ao, com 

urn volume total de produ9ao de 4,8 milh5es de caixasjano 

(rendimento de 1,5 caixas por pe). No "ranking" de municipios 

maiores produtores, Limeira encontra-se em 82 lugar. 

A frente de Limeira se situam: Mogi Gua9u (26,5 milhoes 

ex.), Itapolis ( 15,0 milhoes ex.), Bebedouro ( 14,7 mil hoes 

ex.), Araraquara (14,0 milhoes ex.), Taquaritinga (9,2 milhoes 

ex), Artur Nogueira (7,4 milhoes ex.) e Monte Azul Paulista 

(7,2 milhoes ex.). 
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As tendencias da ci tricul tura atual sao preocupantes. 

Ap6s uma fase de grande expansao nas decadas de 1970 a 1980, 

parece ter a atividade chegado na sua fase de maturidade em que 

a rentabilidade tende a ser mais baixa. 

No periodo de crescimento, o Brasil contou com o 

favorecimento de eventos climaticos negativos para a produ9ao 

norte-americana concentrada na Florida (geadas significativas 

em 71, 77, 81, 82, 83, 85, 86 e 89). Agora, a produ9ao dos 

Estados Unidos, principal consumidor do suco brasileiro, come9a 

a se al terar deslocando-se para areas rna is ao sul e menos 

sujeitas as geadas, indicando perspectivas daquele pais se 

tornar auto-suficiente na produ9ao de suco. 

As condi96es mais desfavoraveis de mercado ja se fazem 

sentir com queda dos pre9os da caixa de laranja na industria 

nos ultimos anos: 1989/90 - US$ 3,53; 1990/91 - US$ 1,11; 

1991/92 - US$ 2,13; 1992/93 - US$ 0 I 34; 1993/94 - US$ 0 I 70 

(dados da Cutrale/CitrosucojCargill/Coinbra). 

Nesta si tua9ao critica, as organiza96es dos produtores 

(ACIESP /ASSOCITRUS) entraram com processo na Secretaria de 

Direito Economico (SDE) denunciando as industrias por forma9ao 

de cartel. As industrias por sua vez, neste ano de 1995, 

interromperam a pratica que vinha desde 86/87 do "contrato de 

participa9ao" com os produtores, que atrelava os pre9os as 

cota96es do suco na Bolsa de Nova York. 

Os produtores buscam se organizar tentando abrir novos 

mercados, come9ando a se preocupar com alternativas ao seu 
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alcance como a ampliac;:ao do mercado interno(l3), seja com a 

fruta "in natura", sej a atraves de novas tecnicas de 

processamento como o "suco fresco" ( obtido atraves de mini-

extratoras), seja "o suco pronto para beber" (pasteurizado e 

embalado tipo "longa vida"). 
I 

Especialistas da citricultura colocam que diante desta 

nova crise, uma nova revoluc;:ao , acontecera na atividade 

provocando: necessidade de elevar significativamente a 

produti vi dade para sobrevi ver, abertura de novos mercados; 

novas formas de pagamento do produto na industria (por quilo de 

s6lido soluvel produzido); busca de novas formas de credito uma 

vez que a industria deve eliminar os adiantamentos de contrato; 

colheita atraves do pr6prio produtor (atualmente a industria se 

incumbe da colheita e transporte ate a fabrica); dificuldades 

para as produc;:oes mais distantes das unidades industriais; 

necessidade de novos avanc;:os tecno16gicos para atender a 

reduc;:ao nos custos agricolas e industriais (DI GIORGI, 1995). 

Diante de tal situac;:ao fica o desafio para os 

agricultores familiares que atuam na citricultura, e mais uma 

vez se coloca a questao da pesquisa e assistencia tecnica. 

0 presente estudo busca justamente verificar necessidades 

de apoio tecnico nao atendidas ou deficientemente atendidas, no 

contexte da produc;:ao de laranja, em bases familiares. 

(lJ) Segundo analistas do mercado ci tricola, com a ampliac;:ao 
do poder aquisitivo ap6s o Plano Real verificou-se elevac;:ao no 
consume da laranja (MENDES, 1995). 
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Aos produtores familiares de Limeira cabera mais uma vez 

readequar as suas estrategias de reprodu~;ao, articulando a 

produ~;ao de frutas para industria, para consumo "in natura" e 

a produ~;ao de mudas e outras alternativas que poderao surgir, 

buscando uma assistencia tecnica que possa atender a seus 

interesses. 

5.1.2. CARACTERIZA~O DA PRODU~AO FAMILIAR NA CITRICULTURA 

DO MUNICfPIO DE LIMEIRA 

5.1.2.1. Introdu~;ao 

Atraves de contatos com a Casa da Agricultura de Limeira 

e visitas as areas de predominancia de citricultura no 

municipio, identificou-se uma concentra~;ao da agricultura 

familiar em bairros rurais situados a margem direita da Rodovia 

Anhanguera (sentido Capital-Interior). 

Para maior objetividade da pesquisa, deliberou-se 

realizar a amostragem nesta regiao que significa quase 50% da 

area do municipio de Limeira. 

Utilizando-se dados do Cadastre da CATI, foram definidas 

cinco subpopula~;oes, dentro da area citada, a saber: 
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Subpopula~ao Bairros Rurais N2 de pro- Tamanho da 

priedades Amostra 

1 Pinhal 227 13 

2 Frades 95 
' 

05 

3 Pires 111 08 

4 C6rrego Bonito/Agua Espraiada 56 03 

5 Lopes/Loyolas 38 03 

TOTAlS - 527 32 

Foi realizada uma amostragem aleat6ria simples (COCHRAN, 

1963), dentro de cada subpopu1a~ao, sobre a variavel area 

total. Foi adotada para cada subpopula~ao a precisao relativa 

de 13% para a estimativa da area total media, em rela9ao ao seu 

verdadeiro valor, com a finalidade de se determinar o tamanho 

da amostra dentro de cada bairro rural. 

Como base para sorteio da amostra considerou-se apenas 

aqueles estabelecimentos com ate 50 hectares de area total, 

pela maior probabilidade de se encontrar dentro dessa faixa, 

maier numero de agricul tares familiares. (!4) 

(14) Utilizou-se este cri terio para facili tar a 
operacionaliza9ao da pesquisa, embora em nivel de abordagem de 
campo nao se tenha excluido aqueles produtores que 
extrapolassem aquele limite, por aquisi96es ou heran9as 
ocorridas ap6s o Cadastro em 1982, desde que ficassem patentes 
suas caracteriza9oes como "fami1iares". Abaixo dos 50 hectares 
nao se constatou nenhum caso de agricultura "patronal". 
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Foram entrevistados 32 produtores, cujos estabelecimentos 

localizam-se nos bairros rurais Pinhal (13), Pires (08), Frades 

(05), LopesjLoyolas (03) e Agua Espraiada/C6rrego Bonito (03). 

Desse total, foi encontrada a seguinte situa9ao, quanto 

a condi9ao legal de explora9ao da terra: 

27 - exclusivamente proprietaries; 

02 - proprietaries com parceria em outras areas; 

01 - proprietario com parceria e arrendamento em outras 

areas; 

01 exclusivamente parceiro; 

01 - exclusivamente arrendatario. 

Residem no estabelecimento 29 dos entrevistados, 02 

residem em outre estabelecimento rural e apenas 01 mora na zona 

urbana. Portanto, verifica-se urn absenteismo baixo, apesar da 

localiza9a0 muito pr6xima a cidade (cerca de 10 quil6metros), 

que poderia favorecer a residencia em area urbana. 

Quante a distribui9ao etaria, ocorre uma concentra9ao na 

faixa de 51 ate 70 anos (62,49%). Tem-se portanto uma popula9ao 

de agricultores relativamente idosa (Quadro 4). 



QUADRO 4. Distribui9ao por faixa etaria de citricultores 

familiares do Municipio de Limeira, SP, 1995. 

Faixa etaria N2 de elementos % sobre total de 

(anos) entrevistados 

$ 40 03 9,38 

41 a 50 06 18,75 

51 a 60 11 34,37 

61 a 70 09 28,12 

~ 71 03 9,38 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 
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Agregando-se OS dados obtidos na pesquisa e possivel 

descrever as principais caracteristicas relativas ao sistema 

produtivo dos citricultores familiares, destacando suas 

rela96es de dependencia quanta a produ9ao,, utiliza9ao de 

insumos, comercializa9ao, financiamento e mao-de-obra. 

Na sequencia dessa caracteriza9ao, e dentro do escopo 

deste trabalho, far-se-a a analise geral do tipo de assistencia 

tecnica recebida por estes produtores, suas aparentes 

deficiencias e a demanda potencial nao atendida. 
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5.1.2.2. Sistema de Producao 

A area total das exploracoes agricolas pesquisadas e de 

791,57 hectares, com uma area media de 24,74 hectares. 

0 Quadro 5 mostra a distribuicao nos diversos estratos 

para a area total das unidades. A maioria das exploracoes 

(65,62%) possui menos de 20 hectares, predominando assim a 

pequena propriedade. 

A area cultivada total e de 731,10 hectares evidenciando 

uma elevada intensidade de cul ti vo, pois 92, 36% da terra e 

explorada com culturas ou pastagens. Este fato segue a regra 

geral de que os pequenos produtores utilizam mais intensamente 

suas terras. 

QUADRO 5. Distribuicao fundiaria de unidades citricolas 

familiares do Municipio de Limeira, SP, 1995. 

Estratos de area (ha) N2 de unidades % do total de 

unidades 

0,0 a 5,0 05 15,62 

5,1 a 10,0 08 25,00 

10,1 a 20,0 08 25,00 

20,1 a 50,0 07 21,88 

Mais de 50,0 04 12,50 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n=32) 
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Na area estudada ganha expressividade o uso das terras, 

com culturas permanentes (640,64 ha), e desse total, a 

citricultura significa 639,43 hectares, ou seja, 99,81%. 

A area de citros em relac;:ao a area total cultivada e de 

87,46%, caracterizando uma destacada especia1izac;:ao dos 

produtores familiares de Limeira e, para1elamente, uma grande 

dependencia desta atividade. Trata-se de uma tipica situac;:ao de 

explorac;:ao familiar moderna em regiao de terras muito 

valorizadas. A intensidade de cultivo e maxima, explorando no 

limite o reduzido patrimonio fundiario de que dispoe, 

especializando-se numa atividade em que possa ser competitiva, 

numa determinada conjuntura de mercado. 

QUADRO 6. Ocupac;:ao do solo em unidades familiares citricolas do 

Municipio de Limeira, SP, 1995. 

Ocupac;:ao do solo Area ocupada (ha) % da Area Total 

Culturas Permanentes 640,64 80,93 

Culturas Anuais 33,70 4,26 

Pastagens 56,76 7,17 

Nao utilizadas 60,47 7,64 

TOTAL 791,57 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n= 32) 



-- --- --------- -- - -- --------------

73 

A produ~ao familiar de laranja em Limeira assume 

caracteristicas especificas, moldando uma interessante 

estrategia de reprodu~ao que trabalha com diversas op~oes de 

mercado, como sera visto mais a frente. 

0 Quadro 7 mostra que, alem da tradicional produ~ao de 

frutas para mercado e industria de suco, em Limeira e 

expressiva a produ~ao de mudas citricolas, visando atender o 

amplo mercado de produtores de laranja de Sao Paulo e outros 

Estados. 

Merece destaque o fato do municipio se constituir no 

principal centro de produ~ao de mudas de citros do Estado, com 

mais de 400 viveiristas registrados junto a Secretaria da 

Agricultura e organizados na Associa~ao de Produtores de Mudas 

de Limeira. 

QUADRO 7. Area e produ>iio da citricultura familiar no Municipio de Limeira, SP, 1995. 

Citros Area % do Area N2 me- Densid. 
(ha) Total Media N2 de dio de media Produ>iio Rendimento 

Area (hal pes pes (pes/hal 

Pes em produ>iio 472,86 73,95 14,77 145.230 4.538 307 110.~88 01 76 CX/pe 
ex. ( ) 

Pes novas 140,21 21,93 4,38 53.630 1.676 382 - -
Mudas 26,36 4,12 0,82 - - - 494.000 -

Total 639,43 100,00 19,98 198.860 6.214 - - -

(*) caixas de 40,8 kg 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

Apesar da pequena area ocupada na produ~ao de mudas (area 

de plantio dos porta-enxertos), trata-se de atividade de 
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elevada rentabilidade por unidade de area, proporcionando urn 

incremento significative na receita do produtor. 

A area media com citros (pes em produ9ao, novos e mudas) 

e de cerca de 20 hectares sendo o numero medio de pes de 6.214 

por produtor. 

Nota-se uma tendencia a urn maior adensamento do plantio 

nas areas novas (passa de 307 pesjha para 382 pes/ha), o que 

significa uma maior intensifica9ao da produ9ao por unidade de 

area. 

0 rendimento em termos de caixas por pe e bastante baixo 

(0,76), considerando-se as medias de Limeira (1,5 cxjpe) e do 

Estado de Sao Paulo (em torno de 2,0 cxjpe). Deve-se ressalvar, 

porem, que a pesquisa baseou-se nos resultados da safra 93/94, 

que foi afetada por estiagem prolongada, ocorrendo quebras da 

ordem de 20 a 30% na produ9ao. !15l 

Por outro lado, esta produtividade reduzida pode ser 

explicada tambem devido a existencia de muitos laranjais 

antigos e de areas em que o controle fitossanitario e a 

fertiliza9ao quimica nao vern se dando de forma satisfat6ria. 

Alem da citricultura, as outras atividades agropecuarias 

encontradas foram: 

- 56,76 ha. de pastagens 

- 26,95 ha. de milho 

- 4,33 ha. de olericultura 

!15l As medias de produtividade de Limeira e do Estado de 
Sao Paulo, tambem se referem a safra 93/94, segundo dados do 
Levantamento Subjetivo IEA/CATI. 
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- 2,42 ha. de arroz 

- 1,21 ha. de manga 

Embora 21 dos entrevistados tivessem area de pastagens, 

apenas 14 rea1mente desenvolviam a pecuaria (47,75% das 

unidades agricolas), sendo que 13 tinham gado 1eiteiro e apenas 

urn deles gado de corte. 

Quanto ao numero de cabe9as, a distribui9ao se deu de 

acordo com os estratos estabelecidos no Quadro 8. 

Fica patente, pelos dados acima, a pouca expressao destas 

outras atividades, diante do peso da citricultura na economia 

das unidades familiares estudadas. 

QUADRO 8. Distribui9ao do rebanho bovino em unidades familia

res citricolas do Municipio de Limeira, SP, 1995. 

NQ de cabe9as NQ de criadores % sobre total de 

criadores 

1 a 5 06 42,85 

6 a 10 06 42,85 

10 a 31 02 14,30 

TOTAL 14 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

No caso especifico da pecuaria verifica-se que mais de 

40% dos criadores tern uma produ9ao leiteira apenas para consumo 
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proprio, com 1 a 5 cabe<;as. Mesmo nas demais faixas, os 

excedentes gerados sao de pequena monta(16). 

Dentro da estrategia de reprodu<;ao das unidades 

familiares citricolas de Limeira, coloca-se uma serie de op<;5es 

combinadas entre si, de acordo com os interesses e condi<;5es 

especificas de cada produtor. 

Dessa forma identificou-se cinco sistemas de produ<;ao 

basicos, conforme seus objetivos em rela<;ao ao mercado. Os 

sistemas de produ<;ao encontrados bern como sua importancia 

relativa entre a popula<;ao de agricultores familiares podem ser 

visualizados no quadro 9. 

' QUADRO 9. Sistemas de produ<;ao vigentes entre unidades citri-

colas familiares do Municipio de Limeira, SP, 1995. 

Sistemas N2 de % sobre o 
elementos total 

de elementos 

Citros produ<;ao + citros 10 31,25 
novos 

Citros (prod + novos) + 08 25,00 
Mudas 

Citros (prod + novos) + 

Outras 04 12,50 
atividades (incl. 
pecuaria) 

Citros {prod + novos + 
Mudas + 09 28,13 
Outras (incl. pecuaria) 

Mud as 01 3,12 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32). 

(16) Estimou-se que nao chegaria a 10% do total da renda 
bruta destas unidades familiares, 
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0 primeiro sistema visa exclusivamente o mercado de 

frutas, seja para o processamento industrial, seja para 

fornecimento aos atacadistas ( os chamados "fruteiros") que 

atuam na comercializa<;:ao do produto "in natura". :E o sistema 

predominante entre estes produtores significando 31,25% do 

total das unidades. 

0 sistema seguinte combina uma atua<;:ao no mercado de 

frutas com a produ<;:ao de mudas para fornecimento a outros 

citricultores da regiao e de outras zonas do Estado. Isso lhes 

da uma flexibilidade maior conforme as tendencias do mercado da 

laranja. Como ja foi dito anteriormente, a produ<;:ao de mudas 

citrfcolas proporciona uma maior rentabilidade por unidade de 

area. Este sistema representa 25% das explora<;:oes agrfcolas. 

0 terceiro sistema e a combina<;:ao da produ<;:ao de citros 

com outras atividades agropecuarias. Estas outras atividades 

podem estar em fun<;:ao de: plantios intercalares de cereais em 

areas de citros em forma<;:ao (pomares novas); reserva de valor 

atraves da pecuaria (urn patrimonio de grande liquidez); 

complementa<;:ao de renda (caso da olericultura e do plantio de 

manga); ou ainda de uma produ9ao para auto-consumo (cereais, 

leite). Este sistema se apresenta em 12,50% das unidades. 

Vale ressaltar que os plantios intercalares de cereais 

ajudam a custear as despesas com os pomares novas ainda em 

forma<;:ao e sem produ<;:ao. 

0 penul timo sistema trabalha com pomares novas e em 

produ<;:ao, mais produ<;:ao de mudas e ainda outras atividades 

complementares, sendo urn misto dos sistemas anteriores. Mais 
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diversificado, parece jogar com alternativas visando uma maier 

seguran9a do produtor. Significa o segundo em importancia com 

28,13% do total de citricultores familiares de Limeira. 

Por ultimo ocorre o sistema exclusi vo de produ9ao de 

mudas. No caso sao pequenos proprietaries ou arrendatarios que 

pela insuficiencia de terra se valem da produ9ao de mudas, 

buscando a rentabilidade elevada por unidade de area que a 

atividade proporciona. 

Para se examinar o grau de dependencia que os produtores 

familiares teriam em rela9ao a agricul tura, pesquisou-se as 

diferentes fontes de renda componentes da renda global de cada 

familia. 

Os resultados expostos no Quadro 10 demonstram que 71,88% 

das unidades dependem exclusi vamente da renda gerada pel a 

agricultura e 21,87% dependem predominantemente das receitas 

agricolas. Evidencia-se que os produtores familiares tern suas 

necessidades de consume, poupan9a e investimentos fortemente 

afetadas pelos resultados, positives ou negatives, obtidos na 

agropecuaria no caso especifico de Limeira, gerados na 

citricultura. 

E importante dizer que no grupo dos "predominantemente 

dependentes da agricultura" a renda agricola significou entre 

70 a 90% do total da renda. Entre aqueles em que predominou 

outras fontes de renda (assalariamento e loca9ao de im6veis), 

estas representaram entre 70 a 75% do total da renda. 
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QUADRO 10 . Fontes de renda em unidades familiares citricolas do Municipio 

de Limeira, SP, 1995. 

Fontes NQ de % sobre total 

elementos de elementos 

Exclusivamente agricultura 23 71,88 

Predominante/agricultura + outras(l) 07 21,87 

Predominante/outrasf2l + agricultura 02 6,25 

TOTAL 32 100,00 

Nota: foram incluidos entre os exclusivamente dependentes da agricultura 
os elementos que tinham indices iguais ou superiores a 95% de renda 
agricola. 

(l) aposentadoria, assalariamento, casas de aluguel, pensao, servi~o 
autonomo de membros da familia 

(l) - assalariamento na agricultura e na industria e casas de aluguel 
de membros da familia. 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

5.1.2.3. Mao-de-obra 

0 concei to de "agricul tura familiar" adotado no inicio 

deste trabalho deixou claro uma diferencia~ao em algumas 

categorias: 

- familiar puro: utiliza-se exclusivamente de mao-de-obra 

familiar; 

- predominantemente familiar complementado por mao-de

obra contratada eventualmente (nos picos de exigencia de for~a 

de trabalho); 

- empresa familiar: utiliza-se de contrata~ao de mao-de

obra de forma permanente, podendo usar temporarios. 
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Como foi destacado no capitulo sobre Metodologia, embora 

tivessemos partido de uma amostragem com citricultores que 

possuissem ate 50 hectares de area total (pela maior 

probabilidade de encontrar agricul tores familiares' nesta 

faixa), isto nao significou a exclusao daqueles que, 

contactados pela pesquisa de campo, extrapolassem aquele limite 

de area, por aquisi~5es ou heran~as ocorridas posteriormente a 

execu~ao do cadastro utilizado ( Levantamento do Servi~o da 

Defesa Sanitaria Vegetal da Secretaria da Agricul tura/CATI-

1982) . 

0 criteria sempre presente foi a ocorrencia, predominante 

ou nao, da mao-de-obra familiar nas tarefas da unidade 

agricola, fossem elas de natureza estritamentte produtiva ou 

gerencial. 

Foi dessa forma que se chegou aos dados do Quadro 11 que 

mostra que metade das unidades pesquisadas usa mao-de-obra 

exclusivamente familiar (familiar puro). Em apenas 3,12% das 

explora~5es predominou a for~a de trabalho assalariada, 

caracterizando a situa~ao de "empresa familiar". 

Os produtores familiares que completam suas necessidades 

de for~a de trabalho com assalariados, praticamente se igualam 

em importiincia aos "familiares puros" ( 46,88%). De fa to, sao 

"predominantemente familiares", pois o percentual de utiliza~ao 

de for~a de trabalho da propria familia varia de 60 a 90% do 

total de mao de obra ocupada. 



QUADRO 11. Mao-de-obra utilizada ern unidades farniliares citricolas do 

Municipio de Lirneira, SP, 1995. 

Categorias N2 de % sobre total 

unidades de unidades 

Exclusivarnente familiar 16 50,00 

Predorninante/farniliar + assalariados 15 46,88 

Predorninantejassalariados + familiar 01 3,12 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

5.1.2.4. Aquisi~ao de insumos, financiamento e 

comercializa~ao 
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Analisando a aquisi~ao de insumos dos citricultores 

familiares de Limeira (Quadro 12) constatou-se um grau de 

tecnifica~ao elevado, com utiliza9ao de fertilizantes e 

defensives por 100% dos entrevistados e usa de tratores par 

90,62%. 

A presen9a da tra9ao animal e expressiva (53,12%) 

combinando-se com os servi~os realizados par trator. 

Notou-se urn percentual relati vamente reduzido daqueles 

que usam mudas ejou sementes exclusivamente adquiridas 

(18,75%). Deve-se ressaltar no entanto que e grande o numero 

dos que trabalham na produ~ao de mudas ( 56,25%, como se viu 

anteriormente), utilizando-as para venda e para usa proprio na 

implanta9ao de novos pomares. 
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No caso de sementes, utilizadas no plantio de cereais com 

finalidade de subsistencia ou em cul turas intercalares em 

citros em forma9ao, os produtores parecem nao valorizar tanto 

a utiliza9ao de sementes certificadas. 

As fontes de aquisi9ao de sementes sao o comercio (22), 

e a cooperativa (02). A compra de fertilizantes e feita direto 

da industria (14), do comercio (16) e da cooperativa (03). Os 

defensives sao comprados no comercio (24) e cooperativa (10). 

QUADRO 12. Utiliza,ao de insumos e maquinas por citricultores familiares do Municipio de 

Limeira, SP, 1995. 

MUOAS/SEMENTES(*) 

PR6PRIAS PR6PRIAS + EXCLUSIVA/ FERTILIZANTES DEFENSIVOS ANIMAL DE 

ADQUIRIDAS ADQUIRIDAS TRABALHO 

N2 % N2 % N2 % N2 % N2 % N2 % 

06 18,75 18 56,25 06 18,75 32 100,00 32 100,00 17 53,12 

TRATORES 

N2 % 

29 90,62 

(*) Dois entrevistados nao usavam sementes ou mudas pois tinham toda a area ocupada com citros em produ,ao. 

Fonte: Dados da pesquisa (n= 32) 

No tocante ao financiamento da produ9ao, verificou-se que 

grande parte dos citricultores familiares se utilizou no 

passado ( decada de 70 principa1mente) de credi to rural para 

custeio e investimentos. Naquele periodo, com o credito 
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subsidiado, muitos conseguiram renovar seus laranjais, adquirir 

maquinas e construir benfeitorias. 

No en tanto, ap6s o Sistema Nacional de Credi to Rural 

(SNCR) entrar em crise, a queda dos subsidies afastou os 

produtores rurais dos financiamentos para a agricultura. 

Atualmente mais capitalizados e estruturados, e com 

patrimonio razoavel, as unidades citricolas familiares de 

Limeira passaram a se valer mais de recursos pr6prios (68,75%) 

e parcialmente de adiantamentos de compradores (31,25%), para 

custear suas despesas com a cultura.(Ver quadro 13). 

QUADRO 13. Fontes de recursos para financiamento da produ9ao de unidades 

citricolas familiares do Municipio de Limeira, SP, 1995. 

Fontes N2 de elementos % do total de 
elementos 

Exclusivamente Recursos Pr6prios 22 68,75 
Recursos pr6prios + Adiant.Com-
pradores 10 31,25 
Credito Rural - -
TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

A produ9ao de citros em Limeira assume caracteristicas 

peculiares, evidenciando uma combina9ao de especializa9ao no 

ramo de atividade agricola (citricultura) com urn a 

diversifica9ao de alternativas de mercado, constituindo uma 

interessante estrategia na reprodu9ao das unidades familiares. 
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Desta forma, ao se estudar o destine da producao 

verifica-se uma distribui9ao em diversos canais como mostra o 

Quadro 14. 

Limeira, que desde a decada de 20 manteve tradi9ao no 

cultivo da laranja, a partir da decada de 70 integrou-se a nova 

dinamica criada pelo surgimento das industrias processadoras de 

suco, sem que no entanto se estancasse o mercado da fruta "in 

natura" capitaneado por comerciantes atacadistas e firmas 

exportadoras instaladas no municipio. Da mesma forma, a 

amplia9ao da citricultura em Limeira e no Estado de Sao Paulo 

abriu novas perspectivas de mercado para a produ9ao de mudas, 

para atender a demanda crescente de novos citricultores. 

QUADRO 14 . Destine da producao em unidades citricolas familiares do 

Municipio de Limeira, SP, 1995. 

Destines NQ de elementos g. 
0 do total de 

elementos 

Exclusivamente para atacadistas 08 25,01 

Exclusivamente para indus trias 05 15,62 

Atacadista + Industria 03 9,38 

Atacadista+Consumidor (de mudas) 06 18,75 

Industria +Consumidor (de mudas) 06 18,75 
' 

Exclusivamente para o consumi-
dor (mudas) 02 6,25 

Consumidor (mudas) 
prio (mudas) 

+ Uso pr6-
01 3,12 

Varejo 01 3,12 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 
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Neste aspecto, verifica-se em Limeira uma situa~ao 

diferenciada em rela~ao a outros polos citrfcolas de Sao Paulo, 

onde a produ~ao e quase que exclusivamente direcionada para a 

industria. 

Embora no Estado de Sao Paulo, mais de 80% da produ~ao da 

laranja seja destinada a industria, entre os produtores 

familiares de Limeira apenas 43,75% do total dos entrevistados 

declarou venda para o processamento de suco (a produ~ao destes 

14 produtores representa 64,10% do total da produ~ao de frutas 

dos 32 pesquisados). Alem disso, entre os que vendem para a 

industria apenas metade faz contrato de fornecimento, os demais 

fazem op~ao entre a venda para atacadistas ou industrias 

dependendo da conjuntura de pre~os. 

Bern representativa desta gama de alternativas de mercado 

foi a resposta afirmativa dada por 78,12% dos produtores 

entrevistados a questao relativa a liberdade ou nao de escolha 

do comprador. De fato, entre os 25 que se declararam livres 

para vender, 18 nao vendem para a industria e 7 vendem para a 

industria porem sem contrato. 

A maioria dos citricultores familiares (53,14%) vende 

para atacadistas sendo 25,01% de forma exclusiva. 

Na venda de mudas para consumidores (produtores de 

citros) estao envolvidos 46,87% das unidades pesquisadas. 



5.1.3. ASSISTENCIA T£CNICA NA CITRICULTURA FAMILIAR DE 

LIMEIRA - SP 

5.1.3.1. Assistencia Tecnica recebida 
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Tendo em vista o objetivo de estudar a atua9ao dos varies 

agentes de assistencia tecnica dentro da diversidade existente 

entre os agricultores familiares, quanto ao grau de integra9ao 

com a industria, esta pesquisa procurou levantar, para cada 

aspecto do processo produtivo (APP) da atividade citricola, as 

informa96es necessarias para uma avalia9ao que contemplasse os 

seguintes pontes: 

- recebimento (ou nao) de orienta9ao tecnica; 

- identifica9ao do agente que orientou. 

Os aspectos do processo produtivo (A.P.P.) analisados 

for am os seguintes (17): 

EC - Escolha da Cultura e/ou Variedade 

CS - Conserva9ao do Solo 

PS - Prepare do Solo 

CL - Calagem 

SM - Sementes e Mudas 

PL - Plantio 

CI - Controle de Invasoras 

fl7l Os A. P. P., constru96es rurais e armazenagem, embora de 
modo geral nao se aplicassem a citricultura, foram incluidos 
para efeito de uniformiza9ao em rela9ao as pesquisas que foram 
desenvolvidas tambem em Itarare (feijao) e em Eldorado Paulista 
(lavouras tradicionais). 



PD - Pragas e doen9as 

MQ - Maquinas Agricolas 

CR - Constru9oes Rurais 

CO - Colheita 

AR - Armazenagem 

CM - Comercializa9ao 

FN - Financiamento 

CT - Contabilidade 

AS - Associativismo 
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0 Quadro 15 aponta os agentes de assistencia tecnica mais 

utilizados e os aspectos do processo produtivo (APP) mais 

atendidos. 

Verifica-se pelos dados obtidos, a predominancia da 

assistencia tecnica dada pelas firmas (FIR) que comercializam 

insumos e maquinas agricolas comparticipa9ao relativa de 26,6% 

no total dos APP (214), nos quais os produtores indicaram ter 

recebido alguma orienta9ao. 

Em segundo plano nota-se uma assistencia tecnica 

distribuida entre varios agentes: particulares (16,8%), bancos 

(12,6%), cooperativa (11,2%), Casa da Agricultura (10,3%) e 

outros (19,6%). Entre estes "outros" agentes merece destaque a 
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FUNDECITRUS(1B) ( 9 registros 4,2%) e 6rgaos oficiais de 

pesquisa(19l ( 5 registros - 2, 3%) (20). 

A integra~ao da citricultura corn o rnercado de insurnos e 

rnaquinas e, por outro lado corn a industria processadora, 

explica ern parte essa "diversifica~ao" de agentes tecnicos 

atuando. Mas, deve-se fazer referencia tarnbern a propria 

situa~ao especifica da atividade citricola de Lirneira corn seu 

leque de alternativas ( frutas para rnercado interne e 

exporta~ao, para industria de suco e ainda a produ~ao de 

rnudas), atraindo e exigindo apoios tecnicos diferenciados. 

A expressiva participa~ao da assistencia particular e o 

elevado percentual (75,0%) de orienta~ao tecnica no item 

"Sernentes e Mudas" (SM) podern ser explicados por urn conjunto de 

exigencias legais que regern o funcionarnento de viveiros 

cornerciais de rnudas. 

A legisla~ao prescreve que estes viveiros sejarn 

registrados junto a Secretaria de Agricultura, que se obriga a 

fiscaliza~oes peri6dicas e orienta~oes tecnicas sernpre que 

necessarias. 

(18) A FUNDECITRUS (Fundo Paulista de Defesa da 
Citricultura) e 6rgao da iniciativa privada constituido corn 
recursos de produtores, industriais, cornerciantes e governo, 
corn a finalidade de atuar especialrnente na area de defesa 
fitossanitaria. 

(19) Forarn citados a Escola Superior de Agricultura Luiz de 
Queir6z (USP) de Piracicaba e o Centro de Citricultura de 
Cordeir6polis do Institute Agronornico (IAC). A assistencia dos 
6rgaos oficiais sornados (CATI rnais pesquisa) alcan~aria 12,6%. 

(20) Ern "outros" registrou-se tarnbern significative nurnero de 
cita~oes de "outros agricultores" (12 registros - 5,6%) embora 
nao se possa considera-los como "agentes tecnicos". 
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QUADRO 15 . Recebimento de Assistencia Tecnica, agentes tecnicos utilizados 

e aspectos do processo produtivo (APP) assistidos em unidades citricolas 

familiares do Municipio de Limeira, SP, 1995. 

APP 

EC 
cs 
PS 
CL 
SM 
PL 
CI 
AD 
PD 
MQ 
CR 
co 
AR 
CM 
FN 
CT 
AS 

TOTAL 

% POR 
AGENTE 

C .A. COOP 

06 01 
01 

03 01 
06 01 
01 01 
02 02 

03 
03 03 
01 01 

10 

22 24 

10,3 11,3 

IND/ 
FIR BCO AGR. PART. OUT. 

( *) 

01 02 
01 02 04 

01 01 01 01 
09 01 03 04 06 

15 02 
01 04 04 
10 01 03 02 
11 01 01 03 03 
14 03 03 
11 

02 

01 02 11 
20 
01 01 

01 

57 27 06 36 42 

% QUE 
TOTAL RECEBEU 

(**) 

03 9,4 
14 43,7 
05 15,6 
27 84,4 
24 75,0 
11 34,4 
20 62,5 
22 68,7 
26 81,2 
13 40,6 

02 6,2 

14 43,7 
20 62,5 
02 6,2 
11 34,4 

214 

26,6 12,6 2,8 16,8 19,6 100,0 

Identifica9ao dos agentes: C.A. - Casa da Agricultura/CATI; COOP.
Cooperativa; FIR - Firmas; BCO - Bancos; IND/AGR. Industria/Agro 
-industria; PART - Particulares; OUT - Outros. 
(*) Em "Outros" foram citados: Jornais/TV (04); Orgaos Oficiais 
de pesquisa (05); CEASA(comerciantes (04); Outros agricultores 
(12); FUNDECITRUS (09); Contabilista (01); Sindicato (01); Agente 
nao identificado (06). 
(**) Urn dos entrevistados (3,1%) declarou nao ter recebido orienta-
9i'iO em nenhum APP. 
Fonte: Dados da pesquisa (n=32). 

Por outro lado I e pre-requisi to para 0 funcionamento 

destes vi veiros a existencia de urn engenheiro agr6nomo como 

responsavel tecnico. 

Desta forma, o atendimento ao APP "Sementes e Mudas" 

recebe destaque por contingencias legais, embora, segundo os 
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produtores, a qualidade daquela assistencia compuls6ria algumas 

vezes deixe muito a desejar. 

A referencia a assistencia tecnica de agronomos dos 

Ban cos em verdade expressa si tuac;;5es ocorridas no passado(ll), 

em um periodo em que o recurso ao credito rural teve 

importancia para os citricultores familiares (decada de 70). 

Como se viu no item "Financiamento da Produc;;ao", atualmente 

estes produtores nao recorrem mais aos emprestimos bancarios 

para custeio e investimentos na agricultura e, 

consequentemente, a orientac;;ao de tecnicos das instituic;;5es 

financeiras tambem deixou praticamente de existir. 

Deve-se fazer menc;;ao ainda aos APP mais registrados pela 

pesquisa entre os agricultores familiares de Limeira: calagem 

(87,5%), pragas e doenc;;as (81,2%), sementes e mudas (75,0%), 

adubac;;ao (68,7%), controle de invasoras (62,5) e financiamento 

( 62, 5%) (22). 

A assistencia tecnica oficial recebeu destaque apenas em 

"Conservac;;ao do Solo" e "Sementes e Mudas". 

A cooperativa (231 se evidenciou no item Associativismo. 

As firmas de insumos registraram mais referencias em 

pragas e doenc;;as, adubac;;ao, controle de invasoras, maquinas 

(21) 0 questionario aplicado na pesquisa perguntava sempre 
a respeito de "orientac;;ao tecnica recebida" nao significando 
que esta assistencia tenha continuidade nos dias atuais. 

(22) Com a ressal va fei ta acima quanta a assistencia tecnica 
de bancos 

(23) Atua no municipio a Coopercitrus, voltada atualmente 
apenas a comercializac;;ao de insumos. 
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agrico1as e ca1agem, vinculados diretamente a venda de 

defensives, ferti1izantes, corretivos e maquinas. 

Orienta~oes tecnicas provenientes diretamente das 

agroindustrias ou industrias fabricantes de insumos parecem ser 

raras. 

De modo geral, pode-se dizer que o percentual de 

recebimento de orienta~ao tecnica, que na maior parte dos APP 

supera 30%, e razoavel comparando-se aos niveis apresentados na 

pesquisa do INSTITUTO GALLUP (1987), referida na revisao 

bibliografica. Nesta pesquisa, o recebimento de orienta~ao de 

agr6nomos proveniente de "fabricantes de insumos" variava para 

pequenos e medias produtores entre 28 e 43%, em amostra 

representativa para o Estado de Sao Paulo. 

Os dados obtidos por BERGAMASCO (1983), em sua pesquisa 

sabre agricultura e assistencia tecnica no Estado de Sao Paulo, 

referindo-se a produtores rurais de modo geral, indicam que 50% 

deles na DIRA de Campinas e 72,17% em todo o Estado recebem 

orienta~ao tecnica. Entre os citricultores familiares de 

Limeira, em alguns aspectos do processo produtivo, o percentual 

de recebimento de assistencia tecnica supera os 60%, chegando 

a alcan~ar 87,5% (item calagem). 

Mas seriam os diversos segmentos de citricultores 

familiares beneficiados igualmente pela assistencia tecnica 

disponive1? 0 Quadro 16 demonstra que nao. 
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QUADRO 16. Participacao dos segmentos de citricultores familiares nos aspectos do processo produtivo que mais 

receberam Assistencia Tecnica no Municipio de Limeira, SP, 1995. 

SEGMENTOS APP CALAGEM SEM/MUDAS CONTR. ADUBACAO PRAGAS E FINANCIAM. 

INVAS. DOENCAS 

N2 N2 % N2 % N2 % N2 % N2 % N2 % 

Exc1us. Fami1iares 16 13 81,2 10 62,5 07 43,7 09 56,2 12 75,0 07 43,7 

Predom. Fami1iares 15 13 86,6 13 86,6 13 86,6 12 80,0 13 86,6 12 80,0 

Pred. Ass. + Fam. 01 01 100,0 01 100,0 0 0,0 01 100,0 01 100,0 01 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (n , 32). 

Embora se trate dos APP mais assistidos, nota-se que as 

informa9oes tecnicas nao chegam na mesma intensidade aos 

diferentes segmentos familiares. 

De maneira geral, a assistencia tecnica cresce no sentido 

das unidades que se utilizam de mais mao-de-obra assalariada, 

ou seja, naquelas que se aproximam de uma "empresa familiar". 

Aqueles que se utilizam exclusivamente de mao-de-obra familiar 

( "familiares puros") tern sempre os menores indices de 

recebimento de assistenciat 24l. 

t24 l Embora se deva relati vizar estes dados percentuais, 
apresentados no Quadro 16, pois em nUffieros absolutos os 
"familiares puros" sao em muito maior numero que as "empresas 
familiares", nota-se comparando os segmentos dos 
"exclusivamente" familiares com os "predominantemente" 
familiares (que detem quase o mesmo contingente na popula9ao) 
que de fato os que se utilizam de assalariados sao mais 
assistidos tecnicamente. 
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Por outro lado, como o item "Financiamento" esta 

diretamente ligado ao acesso ao credito rural, pode-se concluir 

tambem que, no periodo de apogeu dos subsidios(25l, o apoio 

crediticio aos investimentos agricolas beneficiou menos da 

metade ( 43,7%) dos ci tricul to res familiares "puros", tendo 

favorecido a maioria dos demais segmentos. 

5.1.3.2. Assistencia Tecnica demandada 

Visando detectar expectativas de assistencia tecnica nao 

atendidas, nos diversos aspectos do processo produtivo (APP), 

a presente pesquisa levantou junto aos produtores familiares os 

seguintes pontos: 

- possivel demanda nao-atendida; 

identifica<;:ao do agente preferencial para atender a 

demanda constatada. 

A analise se referiu aos mesmos APP citados 

anteriormente. 

0 Quadro 17 apresenta os resultados da demanda 

potencial dos citricultores familiares, por assistencia 

tecnica. 

(25) Periodo em que o entrevistado se referia ao declarar 
recebimento de assistencia tecnica em "Financiamento", uma vez 
que atualmente esta orienta<;:ao nao ocorre mais, pois os 
produtores entrevistados nao se utilizam de credito rural. 
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QUADRO 17. Demandas par assistencia tecnica, nao atendidas em rela9ao as 

unidades citricolas familiares do Municipio de Limeira, SP, 1995. 

APP C.A. COOP. 

EC 
cs 
PS 
CL 
SM 
PL 
CI 
AD 
PD 
MQ 
CR 
co 
AR 
CM 
FN 
CT 
AS 

03 
01 
02 
03 

02 
01 
01 
03 

01 

03 

TOTAL 20 

% POR 

01 

01 
01 

03 

02 
04 

12 

IND/ 
FIR. BCO. AGR. 

01 

01 

01 
01 

02 

01 

01 

AGENTE 37,0 22,3 1,8 3,7 1,8 

NENHUM -

PART. OUT. 
( *) 

02 

01 

03 

01 
01 

01 

01 

04 

NAO 
SABE TOTAL 

01 
01 

02 

02 
05 

11 

08 
02 
02 
03 

02 
03 
02 
04 

02 
02 

06 
01 
08 
09 

54 

5,6 7,4 20,4 100,0 

11 

% QUEREM 
RECEBER 

25,0 
6,2 
6,2 
9,3 

6,2 
9,3 
6,2 

12,5 

6,2 
6,2 

18,7 
3,1 

25,0 
28,1 

34,3(**) 

Identifica9ao dos agentes: C.A. - Casa da Agricultura/CATI; COOP.
Cooperativa; FIR - Firmas; BCO - Bancos; IND/AGR. Industria/Agro
industria; PART - Particulares; OUT - Outros. 
(*) As quatro referencias foram para a FUNDECITRUS. 
(**) Declararam nao precisar de mais Assistencia Tecnica, em nenhum 
dos APP. 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

Comprova-se pelos dados, que existem entre os produtrores 

familiares de citros expectativas de assistencia tecnica nao 

atendidas, principalmente nos APP, Associati vismo ( 28, 12%), 
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Escolha da Cultura e/ou Variedade (25,00%), Contabilidade 

(25,00%) e Comercializa9ao (18,75%). 

0 agente tecnico mais demandado foi a Casada Agricultura 

com 37,0% das referencias apresentadas. Em rela9ao a este 6rgao 

oficial, as demandas apareceram em quase todos os APP. 

Em segundo lugar, surge a expectativa de apoio tecnico da 

Cooperativa com 22,3% das indica96es, sendo urn ter90 delas no 

tocante a Associativismo. 

Houve urn numero significative de apresentacao de demanda 

sem que o interessado soubesse identificar o agente tecnico 

mais apropriado para atende-la. Estas demandas estao incluidas 

como "Nao sabe", e representam 20,4% do total. Merece 

referencia ai, a expectativa em torno da orienta9ao tecnica em 

Associativismo. 

Deve-se registrar a demanda pela assistencia tecnica da 

FUNDECITRUS, que aparece em "Outros", com 7,4% do total. 

0 numero daqueles que se consideram satisfat6riamente 

atendidos no tocante a assistencia tecnica, sem apresentar 

nenhuma demanda, e bern expressive, alcan9ando mais de urn terco 

dos citricultores familiares de Limeira (34,37%). 

Finalmente, podemos concluir que, apesar de contar com 

uma assistencia tecnica razoavel, como foi destacado acima, os 

produtores familiares de citros almejam acompanhamento tecnico 

em aspectos que tern side aparentemente desprezados pelos 

agentes. Os APP rna is demandados tern rela9ao com it ens da 

produ9ao que dizem respeito ao planejamento (Escolha da 

cultura/variedade), administra9ao(Contabilidade), analise de 
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mercado {Comercializa9ao) e organiza9ao social dos produtores 

{Associativismo), fatores importantes para os empreendimentos 

econ6micos agricolas de modo geral. 

Talvez por se tratar de aspectos que nao proporcionam aos 

agentes tecnicos privados uma articula9ao direta com a venda de 

seus produtos, tern sido relegados a plano inferior. 

t!: possivel que apenas insti tui96es oficiais {como as 

Casas da Agricultural ou organiza96es dos pr6prios produtores 

{como Cooperativas) possam vir a sanar essas deficiencias 

apontadas pelos agricultores familiares de Limeira. 

Como organismos que atuam sem fins lucrativos, o servi90 

publico de extensao rural e a Cooperativa poderiam vir a 

cumprir esta tarefa que diz respeito a viabiliza9ao e 

desenvolvimento das unidades familiares de produ9ao agricola. 

5.1.4. TIPOLOGIA DAS UNIDADES CITRfCOLAS FAMILIARES DO 

MUNICIPIO DE LIMEIRA - SP 

5.1.4.1. Tipifica9ao em grupos homogeneos 

A partir da aplica9ao do metodo estatistico de Analise 

Fatorial de Correspondencia Multipla {ACM), seguido pela 

Analise de Conglomerados de Ward {ACW), foi possivel a 

identifica9ao de quatro grupos distintos e relativamente 

homogeneos internamente, entre as 

familiares do municipio de Limeira. 

unidades citrico1as 

Para Limeira tem-se, n=32 unidades produtivas sobre n=50 

modalidades ativas e 23 suplementares. 
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A aplica<;:ao da ACM resul tou nas inercias associadas e 

primeiras diferen<;:as a seguir: 

s l s l Stl - ls % de explica<;:ao 

de cada eixo 

principal 

1 0,19 - 19% 

2 0,12 0,07 12% 

3 0,10 0,02 10% 

4 0,09 0,01 9% 

5 0,07 0,02 -

Soma dos quatro 

primeiros eixos 0,50 50% 

Das 50 modalidades, quatro melhores subconjuntos destas 

contribuiram a explica<;:ao da inercia, descritos nos quatro 

primeiros eixos principais, definindo os eixos F1 a F4 

explicando 50% da inercia total. Na Tabela 6-A, dos Anexos, sao 

mostradas as coordenadas das modalidades e suas inercias 

parciais dentro de cada fator. 

No fator 1 (F1), as variaveis que o definiram foram as 

relacionadas a mao-de-obra familiar e assistencia tecnica. As 

modalidades das variaveis relacionadas a assistencia tecnica 

explicaram 73% da inercia do fator e as da mao-de-obra 9%. 

Na figura 1.1, e apresentado urn esquema com as posi<;:oes 

das modalidades dessas variaveis em rela<;:ao ao sentido dos 

eixos. Basicamente este fator representa a associa<;:ao do 

recebimento da assistencia tecnica com o tipo de mao-de-obra 

ocupado. 
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Verifica-se no lado negativo do fator 1 a associa9ao de: 

produ9a0 de citros nao destinados a industria, 100% da area de 

citros em produ9ao, mao-de-obra exclusivamente familiar e menos 

recebimento de assistencia tecnica. 

No lado positivo do F1 aparece: citros em produ9ao, citros 

novas, outras culturas e pecuaria; produ9ao destinada a 

industria com contrato e recebimento maior de assistencia 

tecnica. 

VARIAVEIS SUPLEMENTARES 

AREA TOTAL (ha) 
AREA CULTIVADA (ha) 

em: 

A conserva9ao de solo 
S preparo de solo 

R S T calagem 
E I E plantio 
C S C controle de invasoras 
E T N aduba9ao 
B E I mudas 
E N C contr. de pragas/doen9as 

C A maquinas agricolas 
I comercializa9ao 
A financiamento 

associativismo 

men or 
menor 

(-) 

Nii.O 

MAO DE OBRA: 100% familiar 

maior 
maior 

( +) 

SIM 

< 100% familiar, 
empreita, parceria 

FIGURA 1.1. Defini9ao do fator 1 segundo as modalidades que me1hor con
tribuiram para a sua inercia, em unidades citricolas familia
res de Limeira (SP), 1995. 
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0 fator 2 (Fz) foi definido pelas variaveis financiamento 

da produc;ao ( explicando 9% da sua inercia), aquisic;ao de 

fertilizantes ( explicando 39% da sua inercia) e destino da 

produc;ao para varejo, consumo proprio e outros (explicac;ao de 

2% da sua inercia). 

A Figura 1.2 representa essa associac;ao das variaveis: 

fontes de recursos para financiar a produc;ao; aquisic;ao de 

fertilizantes e destino da produc;ao para varejo, consumo 

proprio e outros. 

FINANCIAMENTO DA PRODU~AO 

ADQUIRE INSUMOS/SUPRIMENTOS 
ferti1izantes no comercio 

na industria 

DESTINO DA PRODU~AO 

outros 

(-) (+) 

--------------+--------------
100% recursos 

pr6prios 

SIM 
NAO 

SIM 

Fz 
<100% recursos 
pr6prios 
e adiantamento 
do comprador 

NAO 
SIM 

NAO 

Figura.1.2. Defini9ao do fator 2, segundo as modalidades que melhor 
contribuiram para a sua inercia, em unidades citricolas 
familiares de Limeira (SP), 1995. 

0 lado negative do fator 2 mostra que o produtor que se 

utiliza apenas de recursos proprios adquire fertilizantes no 

comercio e da tambem outros destines a produc;ao. 
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0 lado positivo da F2 mostra associa9ao entre o 

recebimento de adiantamento do comprador e a aquisi9ao de 

fertilizantes direto da industria. 

0 fa tor 3 foi definido pelas modalidades ci tros em 

produ9ao e citros-mudas e pelo destino da produ9ao ao 

consumidor (de mudas) e assistencia tecnica em alguns aspectos 

do processo produtivo (plantio e mudas). A variavel "citros em 

produ9ao" explica 6% da inercia do eixo; "citros-muda" explica 

18% desta inercia; e "destino da produ9ao para consumi'dor (de 

mudas) ", 24%. Basicamente esse fa tor mostra a associa9ao do 

sistema de produ9ao adotado eo destine da produ9ao (consumidor 

de mudas), como esta representado na Figura 1.3. 

citros em produ9ao em 
rela9ao a area cultivada 

citros em mudas 

(-) 

> 80% 

nao tern 

( +) 

= 80% 

tern 

DESTINO DA PRODU~AO 
consumidor de mudas < 100% = 100% 

ASSISTENCIA TECNICA 
plantio SIM 

NAO 
NAO 
SIM mud as 

Figura .1. 3. Defini9ao do fator 3, segundo as modalidades que melhor 
contribuiram para a sua inercia, em unidades citricolas 
familiares de Limeira (SP), 1995. 
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0 1ado negati vo de F3 mostra que agricul tares que nao 

produzem mudas tern mais de 80% de sua planta~ao de citros em 

produ~ao, nao vendem direto a consumidores e recebem 

assistencia tecnica no plantio. 

o lado positivo de F3 mostra situa~ao contraria, com 

produtores dedicados em geral a produ~ao de mudas; citros em 

produ~ao representando menos de 80% da area total de citros e 

com destine de 100% da produ~ao ao consumidor (de mudas). No 

caso recebem assistencia tecnica na produ~ao de mudas. 

0 fator 4 (F4) foi definido pelas modalidades de: 

dependencia da renda agricola, destine da produ~ao para a 

industria e o mercado atacadista, aquisi~ao de defensives e 

recebimento de assistencia tecnica (em calagem e controle de 

pragas e doen~as) . A variavel dependencia da renda agricola 

explica 6% da inercia do eixo; destine da produ~ao explica 13% 

da inercia; destine da produ~ao para atacadistas, 11%; 

recebimento de assistencia tecnica ( calagem e controle de 

pragas e doen~as), 14%. Esse fator mostra a associa~ao da renda 

agricola com o destino da produ~ao para industria ou mercado 

atacadista, como representa a Figura 1.4, como recebimento de 

assistencia tecnica ( calagem;controle fi tossani tario) e 

aquisi~ao de defensives. 
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(-) (+) 

Dependencia da 
renda agricola 

DESTINO DA PRODU~AO 
industria 
atacadista 

ASSISTENCIA T£CNICA 
cal a gem 
controle de pragasjdoen9as 

AQU~SI~AO DE DEFENSIVOS: 
comerc1o 
cooperativa 

-------------r---------.,. -F-

< 100% e outr~s = 100% 

< 100% = 100% 
= 100% < 100% 

SIM NAO 
NAO SIM 

SIM NAO 
NAO SIM 

Figura.l. 4. Defini9ao do fator 4, sequndo as modalidades que melhor 
contribuiram para a sua 1nercia, em estudo de unidades 
citricolas familiares de Limeira (SP), 1995. 

0 lado negative de F4, mostra que agricul tores que 

dependem exclusivamente da agricul tura, nao destinam toda 

prodw;ao para industria mas podem comercializar 100% de seu 

produto junto a atacadistas, recebem assistencia tecnica em 

calagem e adquirem defensives no comercio. 

0 lado positive de F4 mostra agricultores que tern outras 

fontes de renda alem da agricultura, nao vendem toda a produ~ao 

para atacadistas e podem vender 100% de seu produto para a 

industria. Recebem assistencia tecnica no controle 

fitossanitario e adquirem defensives na cooperativa. 

Com a aplica~ao da Analise de Conglomerados de Ward (ACW) 

classificou-se os agricultores estudados em quatro tipos. As 

coordenadas das unidades produti vas estao representadas na 

Figura 1.5, em rela~ao aos eixos F1 a F4, segundo os grupos em 

que for am classificados. Esta classifica~ao explica 54% da 

inercia correspondente aos quatro eixos. 
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Figura 1.5. Coordenadas da unidades produtivas sabre os eixos 

fatoriais F1 e F2 representados pe1os numeros do agrupamento 

obtidos pela ACW, para os citricultores 

familiares de Limeira, SP, 1995. 
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Sao expostas a seguir as modalidades que apresentaram 

uma frequencia relativa ~ 70% dentro de cada grupo, ou seja, a 

maioria das unidades produtivas dentro do grupo apresentam tais 

caracteristicas, definindo propriamente o grupo. As demais 

modalidades ocorrem com frequencias relativas aproximadamente 

iguais, nao sendo portanto consideradas definidoras e nao tendo 

condi96es de atribuir determinado perfil diferenciado para o 

grupo. 

GRUPO 1: unidades 6,7,11,15 
20, 23, 27) n= 7 

modalidades 

acitl 
amcit2 
o_atv2 

dpatl 
dpcn2 
dpou1 

cmdef2 
adtrans2 

ps1 
ca2 
ci2 
ad2 
sm2 
pd2 
as1 

freqiiencia 

7 
7 

7 

6 

6 
6 

6 

5 

5 
5 

5 
5 

5 
5 

5 

Estas unidades produtivas sao 
caracterizadas na sua maioria 
por: 

area de citros ~ 80%, em rel. area cult. 
tern mudas 
tern outras atividades 

destina < 100% da produ9ao ao atacadista 
destina 100% da produ9ao ao consumidor 
nao destina a produ9ao a intermed., con
sumo proprio e varejo. 
insumos: 
adquire nao adquire 

defens. no comercio 
transp. prod. no com. 
recebe assistencia tecnica para: 

sim nao 
preparo do solo 

calagem 
c. de invasoras 
aduba9ao 
mudas 
c. de pragas/doen9as 

associati vismo 



GRUPO 2: unidades 3,9,13,17 
21, 22, 31) n= 7 

modalidades 

amcitl 
dpin1 
dpcn1 
dpou1 
dpcn2 

crrp2 

cmfertl 
cmdef2 
adtrans2 
admedic 

cs1 
ps1 
ca2 
ad2 
sm2 
pd2 
cm1 

freqtiencia 

6 

6 

7 
6 
6 

6 

5 
5 
5 
5 
5 

5 

5 

5 

5 
5 

Estas unidades produtivas sao 
caracterizadas na sua maioria 
por: 

nao tern mudas 
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destina < 100% da prod. industria 
destina 100% da producao ao consumidor 
destina < 100% da producao ao atacadista 
nao destina a producao a intermediario, 
consumo proprio ou varejo 
credito 100% com recursos proprios 

insumos: 
adquire 

defens. no comercio . 
transp. prod no com. 
medicamentos 

nao adquir~ 

fert. com. 

recebe assitencia tecnica para: 
sim nao 

calagem 
adubacao 
mud as 

conservacao do solo 
prepare do solo 

c. de pragas/doencas 
comercializacao 



GRUPO 3: unidades 8,10,16, 
18, 26, 28, 30) n= 7 

modalidades freqiii~ncia 

acit2 4 

amcit1 
amcit2 4 
apast2 4 
rag1 4 

ragr2 
mofa1 5 
clco2 4 
ctin1 1 
ctin2 0 
ctin3 6 
dpat1 5 
dpcn2 4 

dpou1 5 

crrp2 7 

cmfert2 6 
agfertl 6 
cmdef2 6 
codefl 6 
adtrans2 7 
adracoe1 5 
admecic1 4 
admecic2 3 

cs1 5 
ps1 6 
ca2 6 
pll 6 
cil 4 
ad2 4 
sm2 6 
pd2 6 
mq1 5 
cm2 5 
fn2 5 
as1 5 

3 

3 

Estas unidades produtivas sao 
caracterizadas na sua maioria 
por: 
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area de citros > 80%, em rel. area cult. 

nao tem mudas 
tem mudas 
tem pastagem 
< 100% a renda vem da agricultura 

100% da renda vem da agricultura 
< 100% mao de obra familiar 
colheita e por conta do comprador 
destina a prod. p/ industria-sem contrato 

-com contrato 
nao destina a produ~ao para a industria 
produ~ao destinada atacadista = 100% 
destina < 100% da produ~ao ao consumidor 
de mudas 

nao destina a produ~ao a intermediario , 
consume pr6prio ou varejo. 
credito 100% com recursos proprios 

insumos: 
adquue 

fert. comercio 

defens. no comercio 

transp. prod no com. 

nao adquire 

fert. agroind. 

def. coop. 

ra~oes 
medicamentos 

medicamentos 
recebe assitencia 

sim 
tecnica para: 

calagem 

c. de invasoras 
aduba~ao 
mudas 

nao 
conserva~ao do solo 
prepare do solo 

plantio 

c. de pragas/doen~as 

comercializa~ao 

maquinas agricolas 

financiamento 
associativismo 
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GRUPO 4: unidades 1,2,4,5,12 
14,19,24,25,29,32) n= 11 Estas unidades produtivas sao 

caracterizadas na sua maioria 
par: modalidades 

acit2 
amcit1 
apastl 
apast2 

ragrl 
mofal 
clco2 
ctinl 
ctin2 
ctin3 
dpat2 
dpcn1 
dpcn2 
dpou1 

crrp2 

cmfertl 

agfert2 
codef2 
codefl 
adtrans2 
adracoe1 
admedic1 

cs2 
ps1 
ca2 
pll 
ci2 
ad2 
sm2 
pd2 
mq1 
cm1 
cm2 
fn2 
as1 

freqiiencia 

11 

6 

8 
10 
10 

9 

8 
9 

7 
7 

8 

7 

6 

6 

10 
7 

7 

7 area de citros > 80%, em rel. area cul. 

4 
3 

5 
6 

7 

7 
7 

7 
6 

6 

6 nao tern mudas 
6 nao tern pastagem 

6 
6 

4 

5 

5 tern pastagem 

renda da agricultura < 100% e outras 
< 100% de mao de obra familiar 
colheita e par conta do comprador 
produc;:ao para industria-com contrato 

-sem contrato 
nao destina a produc;:ao para a industria 
100% produc;:ao ao atacadista 
destina < 100% da produc;:ao ao consumidor 
100% produc;:ao a consumidor de mudas 
nao destina a produc;:ao a inter., consume 
pr6prio ou varejo. 
credito 100% com recursos pr6prios 

insumos: 
adquue nao adquire 

fertilizantes no 
comercio 
fert. agroind. 
defens. no comercio 

n. ad. def. cooperativa 
transp. prod no com. 

rac;:oes 
medicamentos 

recebe assistencia tecnica para: 
sim nao 

conservac;:ao de solo 

calagem 

c. de invasoras 
adubac;:ao 
mudas 

preparo do solo 

plantio 

c. de pragasfdoenc;:as 
maquinas agricolas 
comercializac;:ao 

comercializac;:ao 
financiamento 

associativismo 
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5.1.4.2. Descri~ao das principais caracteristicas dos 

Grupos Homogeneos 

Tomando como base os dados originais 

pesquisadas, serao feitas a descri~ao e 

das explora~oes 

a analise das 

principais caracteristicas dos grupos quanto a: sistemas de 

produ~ao, dependencia da renda agricola, tipo de mao-de-obra 

utilizada, utiliza<;;ao de insurnos, financiarnento, destino da 

produ~ao e assistencia tecnica recebida e demandada. 

Os dados referentes aos quatro grupos estao sintetizados 

no Quadro 18. 

GRUPO I- composto por sete elementos (6, 7, 11, 15, 20, 

23, 27) 

E o grupo que tern a maior area total media ( 43,56 

hectares) e a maior area media de citros (34,17 hectares). E 

tambem rnais voltado a produ<;;ao de mudas corn area media de 1,51 

hectares. Tern outras atividades agropecuarias alern da 

citricultura (area media com outras atividades e de 5,25 ha). 

Apresenta rnenor intensidade media de cultivo (90,51%) em 

rela<;;ao aos outros grupos. Seus cornponentes dependern bastante 

da renda gerada pela produ<;;ao agricola (95% de sua renda global 

e proveniente da agricul tura). Dependern de adiantarnento de 

recursos financeiros de cornpradores para comp1etar o 

financiamento de sua produ~ao. Seu indice rnedio de auto

financiarnento e de 71,43%. 

Sua produ<;;ao destina-se principalmente a consumidores de 

mudas (51,43%) e a industria de suco (35,71%). Cern por cento de 
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seus cornponentes uti1izarn-se sirnu1 tanearnente de sernentes e 

mudas pr6prias e adquiridas. 

~ o grupo que apresenta o rnaior "fndice de Recebimento de 

Assistencia Tecnica" (7,43), obtido da relac;ao entre o nfunero 

total de APP' s (aspectos do processo produti vo) ci tados e o 

nfunero de elementos do grupo (NQ APP recebidos/NQ elementos). 

Em contrapartida apresenta o mais baixo "Indice de Demanda de 

Assistencia Tecnica" (1,57) que e a relac;ao entre o numero 

total de APP's demandadas e o numero de elementos dos grupos 

(NQ de APP demandada/NQ de elementos). Em geral, nao sabem 

apontar as agentes tecnicos que poderiam atender as suas 

demandas. 

Em sintese, e o mais diversificado em atividades 

agropecuarias, com maiores areas e maior tecnificac;ao. 

GRUPO II- composto por sete elementos (3, 9, 13, 17, 21, 

22, 31) 

Utiliza bastante mao-de-obra familiar (indice media de 

utiliza<;ao e de 92,85%). Tern menor area media total ( 14,77 

hectares) e de citros (11,84 hectares). Depende bastante da 

renda da produ<;ao agricola (96,28% de sua renda global e gerada 

pela agricultura). Financia sua produc;ao quase que totalmente 

com recursos pr6prios (indice medio de auto-financiamento e de 

97,14%). 

~ o grupo que mais destina a produc;ao para atacadistas 

(em media 64,28% do total) . Trabalha pouco com produc;ao de 

mudas (area media de mudas e de 0,43 hectares). 



110 

QUADRO 18. Tipologia das Unidades Citricolas Familiares do Municipio de Limeira,SP, 1995. 

INDICADORES GRUPO I GRUPO II GRUPO III GRUPO IV OBS. 

fndice media de utiliza,ao 
Mao-de-Obra Familiar (%) 82,85 92,85 77,57 92,63 1 

s Area Total Media (ha) 43,56 14,77 16,59 24,28 -
I Area media de Ci-
s p tros(ha) 34,17 11,84 13,39 20,32 2 
T R Area media c; mudas 
E 0 (ha) 1,51 0,43 1,00 0,52 -
M D Area media C/ outras 
A u (ha) 5,25 1,67 2,85 2,11 3 

t lnstensid. med. cul-
D A tivo (%) 90,51 91,49 97,90 92,41 4 
E 0 Area citros/Area cul-

tivo (%) 86,66 87,65 82,44 90,59 1 

Renda agricola/Renda familiar 95,00 96,28 85,00 92,63 1 
(%) 

fndice med. auto-financiamen-
to da produ>ao (%) 71,43 97,14 100,00 83,63 5 

% principal destino da pro- Cons.de Industria: 
du,ao Mudas: Atacadista: Atacadista: 46,82 1 

51,43 64,28 52,86 
Indust: 
35,71 

Aquisi,ao de Sementes/ p + A= P+A= 57,14 P+A=42,84 P+A =36,36 
Mudas (%) 100,00 ADQ= 28,58 PRP=28,58 ADQ =36,36 6 

PROP= 14,28 Nao usa= PROP=27,28 
28,58 

fndice de Assist. Tecnica 
RECEBIDA 7,43 6,28 6,14 6,91 7 

fndice de Assist. Tecnica 
DEMAND ADA 1,57 1, 71 1,85 1,63 8 

Agente preferencial (%) 71,43-NS 57,14-NS 71, 43-CA lOO,OQ-CA 
42,85-COOP 57,14-COOP 9 

Observa,oes: 1- Percentual media; 2- Inclui citros novas + produ,ao; 3- Outras culturas + pastagens; 
4-Area cultivada/Area total; 5-Completado so c/ adiantamento de compradores; 6- P- Pr6pria, A-Adqui
rida; 7- N. APP total atendidos/N. de elementos do grupo; 8- N. de APP total/N. de elementos; 9- NS
nao sabe 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 
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Concluindo, eo que mais usa mao-de-obra familiar, tern as 

menores areas e e o que mais entrega produ9ao a atacadistas. 

GRUPO III - composto por sete elementos (8, 10, 16, 18, 

26, 28, 30). 

~ o grupo que proporcionalmente menos utiliza mao-de-obra 

familiar (em media 77,57% do total da for9a de trabalho usada), 

consequentemente emprega mais assalariados. Tern a mais elevada 

intensidade de plantio (em media 97,90%). Depende menos da 

renda agricola (em media 85,00% da renda global), tendo outras 

rendas complementares. Financia totalmente (100%) sua produ9ao 

com recursos pr6prios. Destina sua produ9ao mais para 

atacadistas (em media 52,86% do total). 

Quanto a utiliza9ao de sementes e mudas, 42,84% de seus 

componentes usam simul taneamente pr6prias e adquiridas. Detalhe 

interessante e que 28,58% de seus elementos nao usam nem mudas, 

nem sementes (como ocupam toda a area do estabelecimento nao 

consomem estes insumos). Gostariam de receber orienta9ao 

tecnica da Casa da Agricultura e da Cooperativa. 

Sintetizando, e o grupo que mais complementa suas 

necessidades de mao-de-obra contratando assalariados, tern a 

maior intensidade de cul ti vo e que rna is demanda assistencia 

tecnica. 

GRUPO IV - onze elementos (1, 2, 4, 5, 12, 14, 19, 24, 

25, 29, 32). 

Usa bastante mao-de-obra familiar ( 92,63% em media). 

Ocupa quase toda area com citros (90,59% da area total) sendo 

pois, menos diversificado. Complementa os recursos necessaries 
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para financiar a produ~ao com adiantamentos dos compradores 

(seu indice medio de autofinanciamento e de 83,63%). ~ 0 grupo 

que, proporcionalmente, mais destina produ~ao para industria 

(em media 46,82% do total). Em rela~ao a Assistencia Tecnica e 

o grupo que apresentou maior expectativa em rela~ao a Casa da 

Agricultura (11 demandas). E pequena sua produ~ao de muda (a 

area mediae de 0,52 ha). 

Resumindo, e o grupo de produtores menos diversificado e 

que mais vende para industria. 
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SINOPSE DOS GRUPOS DE CITRICULTORES FAMILIARES DE LIMEIRA-SP 

GRUPO I - Maiores areas totais e de citros 

- Mais voltado a produ~ao de rnudas 

- Tern outras atividades agropecuarias 

alern de citros 

- Menor intensidade de cultivo 

- Depende bastante da renda agricola 

- Cornpradores adiantarn recursos 

- Destine: consurnidor de mudas/Industria 

- Recebern mais Assistencia Tecnica 

GRUPO II - Utiliza bastante mao-de-obra familiar 

- Tern menor area media total de citros 

- Depende bastante da renda agricola 

- Financia produ~ao com recursos pr6prios 

- Vende mais para atacadista 

- Trabalha pouco com mudas 

GRUPO III - Complementa mao-de-obra familiar com 

assalariados 

- Maier intensidade de cultivo 

- Tern outras rendas fora da agricultura 

- Vende mais para atacadistas 

- Demandam Assistencia Tecnica da C.A. e 

Cooperativa 

GRUPO IV - Bastante rnao-de-obra familiar 

- Ocupa quase toda area com citros 

- Compradores adiantam recursos para 

produ~ao 

- Vende mais para industria 

- Demandarn Assist. Tecnica da C.A. 

- Pequena produ~ao de rnuda 



5.1.5. EXPECTATIVAS DOS CITRICULTORES FAMILIARES DE 

LIMEIRA EM RELA~AO ~ ASSISTENCIA T£CNICA 

5.1.5.1. Introdu~ao 
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Como foi visto na caracteriza~ao da assistencia tecnica 

recebida pel as unidades ci tricolas familiares de Limeira, a 

participa~ao da orienta~ao oficial atraves da Casa da 

Agricultura e relativamente reduzida (10,2%) em vista das 

atua96es de firmas de insumos (26,6%), particulares (16,8%), 

bancos (12,6%) e cooperativa (11,2%). 

Ficou evidente que pelo fato de ser a citricultura uma 

atividade mais integrada a industria e pela diversidade de suas 

op96es de mercado ( fruta 11 in natura 11
, produ9ao de mudas e fruta 

para a industria de suco), a assistencia tecnica comporta 

tambem uma maier gama de agentes, reduzindo o peso da 

assistencia tecnica governamental. 

Apesar deste grau destacado de atendimento, notou-se na 

pesquisa deficiencias no apoio tecnico em alguns aspectos 

importantes do processo produtivo, principalmente em: Escolha 
' 

da cultura (ou variedade), Contabilidade agricola, 

Comercializa9ao e Associativismo. Por outro lado, verificou-se 

que as deficiencias de assistencia tecnica acham-se 

concentradas principalmente nos agricul tores familiares 11 puros 11 

(mao-de-obra exclusivamente familiar). 

Para atender a essas carencias constatou-se uma 

expectativa maier em rela~ao a Casada Agricultura (37,0% dos 
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APP's demandados) e a Cooperativa (22,3% dos APP's). Vai-se 

agora buscar as razoes destas preferencias apontadas. 

5.1.5.2. Assistencia tecnica nos grupos de produtores 

tipicos 

Tomando-se a situa9ao especifica de cada grupo homogeneo 

identificado na tipifica9ao apresentada anteriormente (Quadro 

18), verifica-se que o grupo I, onde predominam citricu1tores 

mais 1igados a produ9ao de mudas, com atividades mais 

diversificadas e com maiores areas, sao os mais tecnificados e 

os que mais recebem assistencia tecnica. A1em de produ9ao de 

mudas esse grupo tern na industria o segundo canal, em 

importancia, para coloca9ao de sua produ9ao. 

0 grupo IV e o segundo em indice de recebimento de 

assistencia tecnica, sendo o mais voltado a coloca9ao da fruta 

junto a industria. Este grupo e pouco diversificado na 

produ9ao, ao contrario do grupo I. 

Das si tua9oes encontradas nestes do is grupos pode-se 

inferir que aqueles que vendem mais para industria e os que 

mais produzem mudas sejam os mais tecnificados e mais apoiados 

tecnicamente. No caso dos produtores de mudas, como se viu 

anteriormente, ha uma exigencia legal de responsabilidade 

tecnica pe1os viveiros, que obriga a existencia de orienta9ao 

agron6mica, redundando logicamente em maior indice de 

assistencia tecnica. 
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Os grupos II e III tern menores indices de recebimento de 

assistencia tecnica e tern suas produ~oes dirigidas 

preferencialmente para atacadistas que atuam no mercado de 

frutas "in natura". Esta liga~ao com o capital comercial e nao 

com a industria parece levar a uma menor tecnifica~ao da 

0 grupo IV se caracteriza tambem por apresentar uma 

expectativa maior em rela~ao ao atendimento da Casa da 

Agricultura, indicando-a em 100% dos casos como agente 

preferencial para cobrir as demandas nao atendidas 

presentemente. 

Os grupos I I e I I I, sao os que tern rna is demandas de 

assistencia tecnica nao atendidas. 0 III parece confiar mais na 

Casa da Agricultura (71,43% das indica~oes) e na Cooperativa 

(57,14% das indica~oes)t 26 l. 0 grupo II prefere o atendimento 

da Cooperativa (42,85% de indica~oes), embora muitos de seus 

componentes (57,14% das indica~oes) nao soubessem a quem 

apontar para atender as suas demandas de assistencia tecnica. 

0 grupo I apresenta uma demanda potencial baixa por 

assistencia tecnica e em sua maioria (71,43% das indica~oes) 

nao sabe quem poderia atender as suas necessidades. 

Nos itens seguintes, vai-se abordar: a avalia~ao que os 

produtores fami1iares de laranja fazem dos diversos agentes 

utilizados e demandados; as formas de melhor acessarem as novas 

tecnologias agricolas; a analise que fazem do padrao 

(26) Para urn mesmo APP o produtor podia indicar mais de urn 
agente preferencial para atende-lo. 
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tecnol6gico vigente; e a percep9ao que tern de suas situa96es de 

subordina9ao ejou autonomia em rela9ao a industria, aos 

fornecedores de insumos, aos compradores de sua produ9ao e aos 

agentes financeiros. 

Tal abordagem foi realizada a partir de entrevistas 

realizadas com produtores tipicos de cada grupo homogeneo, 

conforme foi descrito na Metodologia. Estes agricultores 

representatives se distribuiram da seguinte forma entre os 

grupos: 

GRUPOS N2 de Elementos N2 de Entrevistados 

I 07 03 

II 07 03 

III 07 03 

IV 11 03 

TOTAL 32 12 

5.1.5.3. Analise dos agentes de assistencia tecnica 

Verificou-se junto aos citricultores familiares 

entrevistados as razoes que os levaram a ser atendidos por este 

ou aquele agente, ou os criterios que os fizeram dar 

preferencia a determinado agente para satisfazerem suas 

demandas de orienta9ao tecnica. 
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0 resultado demonstra uma certa atitude passiva do 

produtor em relac;:ao aos agentes tecnicos, ao destacar em 

primeiro lugar o cri terio "comodidade" ( ou facilidade) para 

escolha da orientac;:ao tecnica. 

Em segundo 

''disponibilidade" 

escolhido. 

plano, apareceram a "competencia'" e a 

(disposic;:ao e presteza) do agente a ser 

Bern abaixo surge a "confianc;:a" na escalade criterios dos 

citricultores familiares. 

Nota-se assim, de modo geral, pouca preocupac;:ao dos 

produtores com a qualidade da assistencia tecnica recebida, 

demonstrando pouca cri ticidade na analise dos agentes 

envolvidos. 

Em relac;:ao aos principais atributos dos agentes 

utilizados (ou preferenciais) solicitou-se que o produtor 

apontasse as qualidades especificas visualizadas em cada urn 

deles. 

Desta forma, em relac;:ao as firmas de insumos e maquinas, 

o atributo mais referido foi a "comodidade". Os produtores ou 

sao procurados pelos vendedores, ou procuram estabelecimentos 

comerciais em busca de insumos ou maquinas, seguindo as 

recomendac;:oes destes agentes "pela facilidade" ja que "estao 

ali mesmo". 

Em relac;:ao a Casa da Agricul tura, as qualidades mais 

atribuidas por aqueles que dela se utilizaram (ou pensam em 

poder utilizar) sao a "confianc;:a" em primeiro lugar, e em 

segundo a "competencia". 
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A Cooperativa tambem e valorizada pela "competencia" de 

sua assistencia tecnica. 

A orienta<;:ao de tecnicos dos Bancos, embora nao venha 

ocorrendo nos ultimos anos, ja que os produtores deixaram de 

financiar, e vista pelo lado da "comodidade" tambem. Ou seja, 

quando financiavam, a opera<;:ao obrigava o contato com o 

agron6mo do Banco, seja na agencia, seja na propriedade, 

acabando por proporcionar alguma recomenda<;:ao tecnica. 

Quante a assistencia prestada por tecnicos particulares 

contratados, as qualidades mais atribuidas sao a "competencia" 

e a "obrigatoriedade legal". Este segundo a tribute prende-se a 

j a ci tada exigencia legal de urn agron6mo responsavel nos 

viveiros de mudas. 

Concluindo, pode-se ver que apesar dos produtores 

reconhecerem a competencia da Casa da Agricultura e da 

Cooperativa (e em parte nos particulares), acabam se utilizando 

rna is dos agentes do comercio ( e dos ban cos em outras 'epocas) 

por uma questao de comodidade, sem questionar os interesses de 

uns e outros. 

Foram questionadas tambem as raz6es de, apesar da 

existencia de demandas nao satisfeitas, nao ocorrer a procura 

de assistencia tecnica pelo produtor. 

Embora ocorram cases em que o produtor coloca que "nao 

tern necessidade" ou que "nao acredita na assistencia tecnica", 

as raz6es no geral parecem pouco consistentes: "falta tempo", 

"nao adianta procurar", "teimosia", "comodismo" ou "falta 
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juntar outros interessados" (ao se referir a necessidade de 

orienta9ao para comercializa9ao). 

A pesquisa solicitou ainda de cada entrevistado uma 

avalia9ao de cada agente tecnico, analisando qualidades e 

limita96es. Os resultados espelham a visao, as vezes 

contradit6ria, a respeito das diversas atua96es. Apresentam-se 

a seguir os comentarios mais representativos. 

FIRMAS: 

- "orienta9ao fraca, o interesse e apenas vender"; 

- "s6 entende de venenos e adubos"; 

- "nao se esfor9am muito"; 

"suas palestras sao boas, mas nao vern na propriedade"; 

- "sao s6 vendedores sem competencia"; 

No geral, predomina a visao destes tecnicos como 

vendedores. 

CASA DA AGRICULTURA: 

- "falta recurso, disposi9ao, eficiencia''; 

- "falta gente"; 

"sao exigentes, mas nao se adaptam as necessidades do 

produtor"; 

- "entendem de todos os assuntos"; 

- "s6 e born para a pecuaria"; 

- "e born porque nao se paga"; 

- "sao bern acessiveis"; 

- "nao acompanham na lavoura"; 

- "s6 servem para sementes, guias e atestados"; 

- "s6 funcionam na fiscaliza9ao (dos viveiros)"; 
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- "sao bern preparados". 

Especificamente os elementos dos grupos III e IV, aqueles 

que tern mais expectativas em rela9ao a Casa da Agricultura, sao 

os que a veem mais favoravelmente (destacando a gratuidade, a 

competencia em muitos assuntos da agricultura e a facilidade de 

acesso). 

De modo geral, os produtores veem ineficiencia causada 

por falta de recursos e falta de motiva9ao nos tecnicos da Casa 

da Agricul tura. Parecem enxergar uma estrutura mui to 
' 

burocratizada. 

COOPERATIVA 

-
11 S6 serve para s6cios"; 

- "nao da orienta9ao, s6 vende produtos (insumos)"; 

"os pre9os dela sao mais baratos"; 

- "sao mais informados (na comercializa9ao)"; 

- "o atendimento e rapido, e s6 pedir e eles vern". 

Percebe-se ai uma contradi9ao entre aque1es que veem a 

Cooperativa como mais uma loja de insumos e outros que 

conseguem obter dela boa orienta9ao tecnica. 

PARTICULARES: 

"orientam bern mas e caro"; 

"s6 se preocupam em receber o pagamento mas nao 

aparecem"; 

- "esta sempre disponfvel"; 

- "s6 porque sou obrigado, nao deveria existir". 

Tambem ai se encontram situa9oes contradit6rias, normais 

se considerarmos que sao muitos os agronomos que atuam junto 



aos viveiristas, variando certamente 

atendimento. 

BANCOS: 

"s6 fiscalizam, nao orientam nada"; 

- "s6 serve para quem tern dinheiro"; 

- "nunca aparecia no sitio"; 

- "s6 para quem pega financiamento"; 

a qualidade 
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do 

"palestras do BANESPA (Programa Sao Paulo vai ao campo) 

eram boas". 

No geral fica patente 0 predominio da func;:ao 

fiscalizadora de tecnicos ligados as instituic;:oes financeiras. 

Buscou-se completar a analise dos produtores com o 

levantamento de trabalhos relevantes de assistencia tecnica 

privada e publica que tivessem marcado o desenvolvimento dos 

citricultores familiares de Limeira. 

a. Assistencia pUblica 

- Encontros, palestras e curses promovidos pelo Centro de 

Citricultura de Cordeir6polis, ligado ao Institute Agron6mico 

e ainda o fornecimento de borbulhas para enxertia, melhorando 

a qualidade das mudas. 

Trabalhos da Casa da Agricultura no tocpnte a 

Conservac;:ao do Solo atraves dos ensinamentos sobre marcac;:ao e 

construc;:ao de curvas de nivel. 

- Atuac;:ao de tecnicos do Banco do Brasil, na decada de 

70, visitando propriedades, favorecendo financiamentos, 

proporcionando elevac;:ao da renda. 
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- Ensinamentos da Casa da Agricultura, que mudaram o 

sistema de enxertia proporcionando ganho de tempo na forma9ao 

da muda e economia de mao-de-obra. Curso para viveiristas. 

Casa da Agricul tura que apoiou a forma9ao do Centro 

Rural (local para reunioes, cursos e organiza9ao dos 

produtores) . A partir dele produtores chegaram a formar uma 

Cooperativa (atualmente nao existe mais). 

b. Assistencia privada 

Atua9ao da Cooperativa Regional de Campinas 

proporcionou apoio financeiro para mudan9as tecnicas. 

Orienta96es de firmas sobre aduba9ao, ca1agem e 

controle de pragas e doen9as ajudaram a melhorar a produ9ao e 

a renda. 

- Divulga9ao de novos produtos para agricultura. 

- Agronomos particulares ajudaram a economizar e produzir 

mais no trabalho com viveiros. 

5.1.5.4. Comunica9ao e aprendizado de novas tecno1ogias 

Com o objetivo de verificar os meios atraves dos quais, 

os citricultores familiares de Limeira julgam poder facilitar 

seu aprendizado sobre novas tecnicas agricolas, a pesquisa 

obteve junto aos entrevistados destaque para as alternativas 

seguintes: 

12) Palestras, cursos e reunioes com tecnicos; 

22) Demonstra96es praticas de campo; 



32) Visitas a planta96es de outros produtores; 

42) Programas Agricolas de radio e televisao; 

52) Troca de ideias com outros agricultores; 

62) Experiencias no proprio sitio. 
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Nota-se que ernbora as op96es nao tenham se restringido as 

tradicionais "metodologias de extensao rural" 1 constatou-se 

serem as duas alternativas mais apontadas 1 pr6prias do trabalho 

de assistencia tecnica1 seja oficial ou privado. Demonstra1 por 

outro lado1 o interesse do produtor por esses tipos de eventos. 

Visando a verifica9ao do alcance e resultados da difusao 

de tecnologias agricolas junto aos produtores familiares 

atraves da televisao e;ou radio solicitou-se aos entrevistados 

uma confronta9ao da comunica9ao por estes meios com a 

orienta9ao recebida diretamente dos tecnicos. 

As manifesta96es mais expressivas sao apresentadas 

abaixo: 

- "A TV mistura muitos assuntos 1 com a orienta9ao direta 

se aproveita mais". 

- "TV da algumas dicas 1 o tecnico mostra na pratica". 

- "A TV traz mais novidades 1 os tecnicos orientam sobre 

poucos assuntos". 

- "Na TV pass a mui tos assuntos, mas depois a gente nao se 

lernbra mais". 

- "Orienta9ao direta e melhor1 a gente ve fazendo 1 com a 

TV aprende alguma coisa". 

"Na TV e mui to rapido para aprender I aprende alguma 

coisa mas nao pode tirar duvida" 
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"Aprendo mais com a te1evisao". 

- "Nao assisto TV, en tao nao inf1ui. . . A orientac;:ao de 

agr6nomo nem sempre se ap1ica na pratica". 

"Nao assisto TV mas acho que apresenta tecnicas 

superadas, com os tecnicos e mais atualizado". 

- "TV e born porque informa, mas tecnico explica melhor". 

- "Orientac;:ao direta tira a duvida na hora". 

- "Com TV nao aprende nada, o tecnico ensina". 

De modo geral, as manifestac;:oes dos produtores confirmam 

a limitac;:ao dos meios de comunicac;:ao de massa, nao permitindo 

uma interac;:ao que esclarec;:a as duvidas e proporcione a 

experiencia pratica (apesar das reportagens em campo). 

Em alguns casos a televisao desperta a curiosidade e a 

busca de maior esclarecimento sobre determinados assuntos. 

Fica evidente que a difusao tecnol6gica pela televisao ou 

radio nao substitui a Extensao Rural, embora possa se dizer que 

sao formas de comunicac;:ao que eventualmente podem se completar. 

Na vi sao do ci tricul tor familiar, os fatores que rna is 

favorecem o acesso a orientac;:ao tecnica, eventualmente 

privilegiando determinado publico em detrimento de outros 

segmentos dos agricu1tores, sao os seguintes: 

12) Situac;:ao financeira; nivel de instruc;:ao do produtor; 

22) Aquisic;:ao de maior quantidade de insumos; ter 

conhecimento (relacionamento pessoal) com os tecnicos: 

32) Ser s6cio de cooperativa; 

42) Ter propriedade maior. 
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Em geral, os fatores real~ados direta ou indiretamente, 

se relacionam com as inser~oes de classe social dos produtores. 

Os agricultores mais privilegiados quanto a situa~ao financeira 

tern propriedades maiores, adquirem mais insumos, em sua maioria 

tern maior nivel de instru~ao, e consequentemente, tern mais 

probabilidade de estabelecer relacionamentos pessoais com os 

tecnicos e em muitos casos constituem o publico preferencial 

das cooperativas. 

5.1.5.5. Questionamento do padrao tecnol6gico vigente 

na agricultura 

Embora a presente pesquisa priorize a discussao da 
' 

democratiza~ao do acesso aos servi~os de assistencia tecnica 

por parte dos agricultores familiares, nao envolvendo 

diretamente a questao dos conteudos trabalhados, abriu-se urn 

espa~o nas entrevistas para que se pudesse captar a criticidade 

dos produtores em rela~ao ao paradigma tecnol6gico vigente em 

nossa agricultura. 

A questao levantada dizia respei to aos impactos 

ambientais resultantes das praticas da agricultura atual. 

Os resultados sao apresentados abaixo: 

- "Acho que prejudica a natureza mas nao tern outro jeito 

no momento". 

- "Precisaria pesquisar muito para achar outro jeito de 

trabalhar". 
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"Desequilibra OS bichos que sao favoraveis a planta. 

Precisa usar mais controle bio16gico". 

- "As tecnicas devem trazer problemas. Devia ser fei to 

trabalho para evi tar a contamina<;:ao. . . Acho que nao precisa 

outro tipo de tecnica". 

- " Urn pouco prejudica mas se nao usar o bicho come. Nao 

sei como evitar ... Precisa ter mais pesquisa". 

"Depende de como usa essas tecnicas. Seria born se 

pudesse evitar esses venenos mas nao sei como". 

- "Acho que nao prejudica a natureza. A tecnica agricola 

ajuda a melhorar o nivel de vida". 

"Nao tern outra solu<;:ao, acho que nao prejudica". 

"Tecnica atual traz problemas com a natureza mas nao 

tern j ei to de evi tar. Teria que pesquisar outra tecnica com 

menos quimica". 

"Precisa saber usar bern a tecnica, nao precisa de 

outra". 

Percebe-se que a maioria tern consciencia dos problemas 

ambientais causados pela tecnologia agricola predominante, 

porem sao poucos os que visualizam alguma alternativa 

( "controle bio16gico", "menos quimica"). No geral, acham que 

"nao tern j ei to de evi tar" o problema ambiental. 

Verifica-se que a critica e bastante superficial, 

parecendo estarem conformados com o modele tecno16gico vigente, 

nao colocando para si pr6prios a busca de alternativas. 
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5.1.5.6. Subordina9ao e autonomia dos citricu1tores 

fami1iares 

Para se ana1isar apercep9ao que os produtores fami1iares 

de ci tros tern quanta a sua subordina9ao e;ou autonomia em 

re1a9ao aos interesses industriais, comerciais e financeiros, 

questionou-se a respeito das situa96es em que se sentiam mais 

"amarrados" ou mais "livres". 

0 momenta percebido como mais critico em termos de 

subordina9ao, para a maioria dos produtores, e "a hora de 

vender a fruta" . 

Metade dos citricultores que destacaram esta subordina9ao 

sao OS produtores ligados a industria de SUCO atraves de 

contra to de fornecimento. A outra metade se divide entre 

aqueles que vendem para atacadistas e para a industria porem 

sem contrato. 

Houve quem se considerasse "amarrado" como produtor "em 

todas si tua96es" : para vender, para comprar insumos, para 

escolher a tecnologia. 

As situa96es em que o citricultor familiar de modo geral 

aparece mais livre, com maior autonomia sao: para produzir, 

escolher a tecnica a usar e para vender mudas. 

A produ9ao e comercializa9ao de mudas e mais "livre" para 

o produtor porque trabalha em geral mediante encomendas a 

pre9os pre-estabelecidos, tendo relativa seguran9a na hora da 

venda. 
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Em relacao aos agentes financeiros, atualmente nao existe 

subordinacao pois nao vern se utilizando do credito rural ha 

alguns anos. 

5.2. PRODU~AO FAMILIAR DE FEIJAO E ASSISTENCIA TECNICA 

5.2.1. EVOLU~AO HIST6RICA DA CULTURA DE FEIJAO EM 

ITARARE( 27 l 

0 municipio de Itarare si tua-se na regiao Sudoeste do 

Estado de Sao Paulo, cerca de 340 quilometros da Capital, na 

Micro-Regiao Homogenea de Campos de Itapetininga (IBGE), sendo 

sede da Delegacia Agricola de Itarare que integra a Divisao 

Regional Agricola de Sorocaba, da Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento. 

A regiao de Itarare se destaca por ser a principal base 

feijoeira de Sao Paulo, tendo representado na safra 93/94 cerca 

de 20% da producao paulista (IEA/CATI, 1995 Calculo 

Definitive). 0 municipio de Itarare eo segundo maior produtor 

do Estado, com 240.000 sacas, significando 5% do total do 

feij ao paulista. 

Esta especializacao na producao de feijao s6 veio a 

ocorrer a partir da dec ada de 70, atraves de uma serie de 

mudancas em sua base tecnica, decorrente do padrao de 

(27 l Tomou-se para consulta a respeito do desenvolvimento da 
cultura de feijao em Itarare os trabalhos de ROMAO, D.A. ("Do 
auto-consume a producao capitalista: a evolucao da producao de 
feijao no Estado de Sao Paulo, 1981) e de GRAZIANO DASILVA, J. 
et alii ( "Diferenciaci6n campesina y cambio tecnologico: el 
caso de los productores de frijol en Sao Paulo", 1982). 
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desenvolvimento da agricultura brasileira entao implantado e de 

politicas especificas de apoio a essa cultura, implementadas ao 

nivel dos governos federal e estadual. 

A regiao de Itarare diferenciou-se da maior parte das 

regioes agricolas do Estado de Sao Paulo pela sua 

marginaliza9ao em rela9ao aos ciclos econ6micos (em especial ao 

da cul tura do cafe), restringindo-se por mui tas decadas as 

atividades mineradoras, a pecuaria e a policultura de cereais. 

Seus solos de baixo potencial de explora9ao agricola 

limitaram urn maior avan90 econ6mico, tendo sua popula9ao 

evoluido muito lentamente ate a decada de 40 e mantendo-se 

isolada pela falta de vias de comunica9ao com o restante do 

Estado. 

Ate 1950, a regiao tinha apenas 25,8% de popula9ao urbana 

(enquanto o Estado ja estava com 52,6%). S6 a partir da decada 

de 80 e que sua popula9ao urbana suplantou a rural, atingindo 

53,5% do total. 

E a partir da decada de 70 que grandes mudan9as come9aram 

a ocorrer em sua agricul tura, com o grande incenti vo dado a 

cul tura de feij ao pelo aquecimento de seu pre9o no mercado, 

pelos recursos fartos de credito rural subsidiado e pela 

implementa9ao de urn pacote tecnol6gico atraves dos 6rgaos 

oficiais de assistencia tecnica e pesquisa agropecuaria. 

o feijao, que entre as decadas de 50 e 60 teve, em termos 

de Brasil, sua produ9ao expandida pelo cultivo intercalar em 

cafezais novos no Parana e pela amplia9ao da fronteira agricola 

paulista, sofreu uma diminui9ao de area plantada entre 1966 e 
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1977 devido a erradicagao de cafezais, as a1terag5es nas 

re1ag5es de trabalho (diminuigao de trabalhadores rurais 

residentes nas propriedades) e a expansao das pastagens e 

canaviais) . 

Tal diminuigao no plantio do feijao teve como 

consequencia serias crises de abastecimento (em especial no ana 

de 1973), levando a intervengao dos governos federal e estadua1 

no sentido de impulsionar o seu plantio em novas bases tecnicas 

em regioes favoraveis ao seu cu1 tivo, de modo a amp liar sua 

produgao e atender adequadamente as demandas de urn mercado em 

crescimento persistente, devido a acelerada urbanizagao. 

Dessa forma, a economia agricola da regiao - que se 

baseava ate o final da decada de 60 na produgao de milho e 

a1godao, sendo o feijao uma atividade secundaria, cultivado de 

forma consorciada (com o milho) e destinando-se mais a 

subsistencia das unidades agricolas, passa a adotar o feijao 

como seu carro-chefe, dentro de urn novo patamar tecnol6gico e 

destinando-o essencialmente para o mercado. 

A existencia anterior a crise de 73, de urn "pacote 

tecnol6gico" para o feijao gerado pelo sistema paulista de 

pesquisa, permi tiu uma agao governamental agil 

remodelando o sistema de produgao adotado no 

Estado. 

e oportuna, 

sudoeste do 

Entre 1966 e 1970 o Institute Agron6mico havia conduzido 

melhoramento genetico em feij ao, permi tindo langar uma nova 

variedade (lAC-Carioca), resistente a doengas, de e1evada 

produtividade e de boas qualidades culinarias. 
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a Secretaria da Agricul tura elabora o 

"Zoneamento Agricola do Estado de Sao Paulo", indicando a 

regiao de Itarare como apta para o cultivo de feijao. Nesse 

mesmo ano, a Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral 

(CATI), 6rgao oficial de assistencia tecnica no Estado escolhe 

Itarare como regiao prioritaria para a cultura, devido as 

condic;;:oes edafo-climaticas favoraveis, a existencia de extensas 

areas ainda incul tas, 

ainda encontradas na 

a baixa produtividade e rentabilidade 

sua agricul tura, concluindo pelo seu 

potencial para uma ac;;:ao extensionista e de pesquisa. 

Em 1970 da-se o inicio da distribuic;;:ao de sementes da 

nova variedade na regiao. 

Na safra agricola 1972/73, a CATI explicita atraves de 

seu "Programa Prioritario Regionalizado- Cultura do Feijao", 

suas propostas tecno16gicas para a atividade destacando a 

introduc;;:ao da variedade Carioca, o plantio solteiro, a 

semeadura mecanica, adubac;;:ao, novos padroes de espac;;:amento, 

densidade e profundidade de plantio, utilizac;;:ao de cultivador 

com trac;;:ao animal nas capinas e aplicac;;:ao de defensives no 

controle de pragas e doenc;;:as. 

Na linha da "modernizac;;:ao compuls6ria", a cul tura do 

feijao passa a contar com expressive volume de credito 

subsidiado e condicionado a adoc;;:ao do pacote tecno16gico 

proposto pelo sistema oficial de pesquisa e extensao. 

A conjuntura favoravel de prec;;:os, aliadas as facilidades 

do credito, ampliaram as areas cultivadas com feijao e a sua 

produtividade atraves da tecnologia adotada. 
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Dessa forma, a area de feijao, na Delegacia Agricola de 

Itarare, que em 1969 ocupava apenas 6,3% da area total de 

culturas e pastagens, passa a ocupar em 1981, 40,2% daquela 

area. A area plantada com feijao aumentou mais de 5 vezes no 

periodo 1969/81. A area de feijao das aguas passou de 14.540 

para 51.500 hectares enquanto a area de feijao da seca cresceu 

de 15.950 para 93.400 hectares. (dados dos Levantamentos 

Subjetivos de Safra- CATI/IEA). 0 feijao se expandiu em areas 

de pastagens, cerrados e matas, alem de substituir areas de 

milho, arroz e batata. 

A produtividade media que, anteriormente, atingia em 

cultivos consorciados 300 a 350 kg/ha, alcan9a em 1975 cerca de 

1.100 kg/ha na regiao, em plantios simples (solteiros). 

Em 1976 e em 1980 ocorrem novos picos de pre90 do feijao 

dando mais impulse a marcha da moderniza9ao da cultura. 

Cresce no periodo a introdu9ao da trilhadeira mecanica 

viabilizando a amplia9ao das areas cul ti vadas por permi tir 

maior rapidez a opera9ao de "bate9ao" do feijao, evitando as 

perdas do p6s-colheita e economizando mao-de-obra. Elimina-se 

ai o principal gargalo que limitava o crescimento das areas 

plantadas com feijao e a qualidade do produto. 

Deve-se destacar ainda, em termos de politicas de 

incentive, que mesmo ap6s 1979, quando se restringiu fortemente 

os recursos crediticios na agricultura brasileira, o feijao foi 

o unico produto que continuou recebendo credi to de custeio 

integral (100% do Valor Basico de Custeio) para qualquer tipo 

de produtor. Entre 1979 e 1981 foi tambem o feijao o unico 
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produto com cobertura total do PROAGRO para opera9oes de 

credito rural, apoiando os emprestimos bancarios. 

Cresceu no periodo a importancia da regiao de Sorocaba 

(que inc lui a Delegacia Agricola de Itarare) no volume de 

feijao produzido no Estado de Sao Paulo. Assim, na decada de 

60 '· a participa9ao da DIRA de Sorocaba era de 42%, passando em 

1975 a 60% e em 1979 a 80% da produ9ao paulista. 

Este percentual se reduz a partir de 1980 devido ao 

lan9amento do PRO-FEIJAO em Sao Paulo, incentivando o cultivo 

de inverno no oeste paulista; e a obrigatoriedade do plantio de 

feijao em 5 a 10% das areas de cafe e cana. 

Atualmente, a participa9ao da regiao de Sorocaba no total 

da produ9ao paulista de feijao para as tres safras existentes 

(aguas, seca e inverno) e de cerca de 50%. Porem, se forem 

considerados apenas os plantios das aguas e da seca t28 l os 

percentuais se elevariam para respectivamente 72,31 e 68,30% 

(safra 93/94) segundo dados do Levantamento Subjetivo de Safras 

IEA/CATI. 

Alias, a produ9ao de feijao das aguas na regiao, tern ate 

aumentado sua participa9ao nos ultimos anos, tendo passado de 

69,07%, na safra 88/89, para 75,81% na safra 91/92. 

0 Quadro 19 apresenta a si tuac;:ao atual de produc;:ao de 

feijao no Estado de Sao Paulo, e a participac;:ao relativa no 

municipio de Itarare, Delegacia Agricola e DIRA de Sorocaba. 

(28) Por limita9ao climatica a reg~ao produtora de feijao da 
DIRA de Sorocaba nao planta a safra de inverno. 
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QUADRO 19. Area e volume de produ9ao das tres safras de feijao 

do Estado de Sao Paulo e a participa9ao relativa do Municipio 

de Itarare, Delegacia Agricola de Itarare e Divisao Regional 

Agricola de Sorocaba. Safra 93/94. 

% da Area % da Produ.;:ao 

Unidade Admi- Area (ha) de Feijao Produ<;:ao de Feijao 

nistrativa do E.S.P. (sc) E.S.P. 

Itarare 16.000 5,08 240.000 4,96 

D.A. Itarare 65.230 20,71 961.870 19,88 

DIRA/Sorocaba 144.979 46,04 2.408.966 49,80 

ESTADO DE 

SAO PAULO 314.895 100,00 4.838.168 100,00 

Fonte: Dados do Levantamento Subjetivo de Safras IEA/CATI, 93/94, 

adaptado pelo autor. 

do 

A safra de inverno veio dar uma nova dinamica ao cultivo 

de feij ao no Estado de Sao Paulo, distribuindo melhor a 

produ9ao durante o ano e eguilibrando mais os pre9os. A sua 

importancia relativa ja alcan9a cerca de 30% do volume total de 

feij ao produzido em Sao Paulo. A produ9ao de inverno contem 

duas modalidades, feijao irrigado e sem irriga9ao. As 

participa96es das diversas safras no total do Estado estao 

expostas no Quadro 20. 
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QUADRO 20. Participa9ao das diversas safras no total de feijao 

produzido no Estado de Sao Paulo na safra 93/94. 

Safras Produ9ao (t) % de participa9ao 

Aguas 82.755 28,51 

Sec a 123.998 42,71 

Inverno sem irriga9ao 28.208 9,72 

Inverno irrigado 55.327 19,06 

TOTAL 290.288 100,00 

Fonte: Levantamento Subjetivo IEA/CATI 93/94, adaptado pelo 

autor. 

0 crescimento do cul ti vo de inverno e apenas uma das 

modifica96es importantes que ocorreram com a cultura do feijao 

nas decadas de 80 e 90. Cresceram tambem a produ9ao do Nordeste 

(principalmente Bahia) e a produtividade nos Estados do Sul. 

Neste periodo, o feijao sofreu as oscila96es das 

politicas economicas de governo, com seus sucessivos "planos de 

estabiliza9ao econ6mica", mantendo-se como urn produto "sob 

cuidados especiais" pela sua importancia no abastecimento 

alimentar e sujeito durante largo periodo a interven9ao atraves 

do tabelamento no varejo. 

No inicio da decada de 80, ap6s o periodo recessi vo, 

ocorreram quatro anos agricolas com quedas sucessivas na 

produ9ao, de 83/84 a 86/87, com uma media de produ9ao nacional 
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de 2 1 23 milhoes de toneladas ( enquanto o consume variava em 

torno de 2 1 37 milhoes de toneladas). 

Ha urn novo pica de eleva~ao de produ9ao em 87/88 1 seguido 

de novas quedas em dais anos agricolas 88/89 e 89/90 e a 

retomada de crescimento em 90/91 ate 94/95. 

No quinquenio 89/94 1 a produ9ao oscilou em torno de 2 1 65 

milhoes de toneladas enquanto o consume ficou em cerca de 2 1 64 

milhoes de toneladas 1 uma situa~ao de relative equilibria. 

Resumindo 1 enquanto a produ9ao cresceu em 18 1 77% de 82/83 

a 93/94 1 o consume corrente aumentou 11 1 50% no mesmo periodo. 

De 1992 para ca 1 os pre9os do feijao vinham se 

recuperando (ate 1994 a eleva9ao foi de 135% 1 segundo dados do 

Institute de Economia Agricola). Em 1995 1 acompanhando a 

tendencia de queda generalizada dos pre9os dos produtos 

agricolas 1 sofreu baixa de 60 1 56% segundo a Companhia Nacional 

de Abastecimento (Conab). 

Todas estas altera~oes de rumos interferiram pesadamente 

sabre o cultivo do feijao na regiao de Itarare. Passado o 

periodo do credito farto e subsidiado e advindo uma conjuntura 

de pre9os muitas vezes desfavoravel (1983 a 1987) 1 muitos 

produtores 1 principalmente os agricultores familiares 1 nao 

conseguiram sustentar o processo de moderniza9ao em que haviam 

se inserido. 

Quem havia conseguido se capi talizar na dec ada de 70 1 

adquirindo mais terras e maquinas e montado uma certa 

infraestrutura 1 se manteve afastando-se dos emprestimos 

bancarios 1 custeando seus plantios com recursos pr6prios 1 
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diminuindo o cultivo do feijao e aumentando o de milho, 

desenvolvendo a pecuaria, enfim readequando seu sistema de 

produ<;:ao. 

No caso de agricultores mais descapitalizados e muitas 

vezes situados em terras piores (de baixa fertilidade e 

declivosas), a si tua<;:ao tornou-se critica. Com dificuldades 

para o feijao, acabaram decaindo em sua produ<;:ao ou mesmo se 

desestruturando totalmente, tendo que se desfazer de suas 

terras e se proletarizando. 

Os produtores familiares que trabalham exclusivamente com 

a familia (familiares puros), em geral reduziram a utiliza<;:ao 

de insumos (calcario, adubos, defensives e sementes 

certificadas) fazendo cair seus niveis de produtividade. Em 

alguns casos, membros da familia passaram a vender sua for<;:a de 

trabalho para garantir a reprodu<;:ao da unidade. 

As rela<;:oes de parceria no feij ao, que eram comuns na 

regiao na decada passada, estao quase desaparecendo. 

Proprietaries maiores que se utilizavam de meeiros ou alugavam 

terras a pequenos arrendatarios preferem agora a pecuaria, que 

voltou a se expandir. 

For outro lado, paralelo ao processo de proletariza<;:ao de 

centenas de minifundistas, cresce a concentra<;:ao da terra pela 

aquisi<;:ao de sitios daqueles que se desestruturaram, atraves de 
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grandes proprietaries rurais ou mesmo grandes comerciantes da 

regiao (29 l. 

~ neste cenario que se vai estudar as diversas realidades 

vividas pelos agricultores familiares produtores de feijao, 

tentando verificar seus anseios em rela9ao a assistencia 

tecnica, tendo em vista seu processo de desenvolvimento ou 

mesmo de sobrevivencia. 

5.2.2. CARACTERIZACAO DA PRODUCAO FAMILIAR DE FEIJAO NO 

MUNICfPIO DE ITARAR~ 

S.2.2.l.Introdu9ao 

Descartou-se previamente da amostragem, quatro dos vinte 

Setores Censi tarios ( SC) definidos pelo IBGE para Itarare, 

considerando que a regiao ao sul da sede do Municipio concentra 

apenas atividades de reflorestamento, em geral desenvolvidas 

atraves de grandes empresas. 

Para sele9ao da amostra tomou-se por base a intensidade 

do cultivo (IC), rela9ao entre a area cultivada e a area total 

do estabelecimento, considerando ser este urn indicador 

interessante quanto aos di versos niveis 

encontrados nas unidades produtivas. 

Como se tratava de uma amostragem inicial (piloto), em 

que se desconhecia a variabilidade das variaveis a serem 

(29) Exemplo desta mudan9a e a situa9ao do municJ.pJ.o de 
Riversul, vizinho de Itarare, onde os capitais mercantis vern 
"esvaziando" a zona rural com a aquisi9ao de inumeras pequenas 
propriedades. 
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levantadas pelo questionario, os passos adotados a seguir foram 

no sentido de determinar uma amostra confiavel e compativel com 

os recursos de mao-de-obra disponiveis para execu9ao do 

levantamento. 

Adotou-se o sorteio entre os 1250 estabelecimentos com 

menos de 50 hectares (sobre o total de 1341 estabelecimentos 

dos 16 setores), pela maior probabilidade de se encontrar nesta 

faixa maior numero de agricul tores familiares(30). 

Sobre os 16 setores censitarios considerados, onde 

predominavam cul turas temporarias, utilizou-se a amostragem 

"por conglomerados em dois estagios, com probabilidade 

proporcional ao tamanho do conglomerado" (COCHRAN, 1963), 

tomando-se a intensidade de cultivo (IC) para agrupar setores 

aproximados e trabalhando-se com uma precisao relativa de 2%. 

Aplicou-se a Analise de Conglomerados de Ward (ACW) para 

efetuar a classifica9ao dos setores em tres conglomerados 

distintos e homogeneos internamente em rela9ao a intensidade do 

cultivo. 

0 Quadro 21 expoe a distribui9ao dos estabelecimentos 

entre os setores censitarios e sua classifica9ao por 

conglomerado. 

(30) Utilizou-se este criteria a semelhan9a da pesquisa na 
citricultura familiar de Limeira, para facilitar a 
operacionaliza9ao do trabalho, embora em nivel da abordagem de 
campo nao se tenha descartado os produtores que extrapolassem 
aquele limite de area, por aquisi96es, arrendamento ou heran9as 
ocorridos ap6s o Censo Agropecuario de 1985, desde que ficasse 
plenamente caracterizada sua situa9ao de agricultor familiar 
conforme definido no inicio desta pesquisa. Nao foi encontrado, 
abaixo dos 50 hectares nenhum caso de agricultura "patronal". 
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QUADRO 21. Distribui9ao de estabe1ecimentos rurais do Municipio 

de Itarare entre os Setores Censitarios do IBGE e respectiva 

classifica9ao por conglomerados segundo a Intensidade de 

Cultivo (1985). 

NUffiero de Estabelecimentos 

Setores Totais s 50ha Classifica9ao 
Censitarios por Conglomerado 

39 55 49 
31 99 86 I 
47(*) 60 57 (60% s IC 

44 30 29 
36 35 33 
30 54 49 II 
41 118 109 (70% s IC 
43 169 157 
42(*) 171 162 

45 71 62 
46 116 113 
38 67 55 III 
34 85 84 
32 112 110 (80% s IC 
35 38 35 
37(*) 61 60 

TOTAL 1341 1250 

(*) Setores Censitarios sorteados para amostragem. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

< 70%) 

< 80%) 

< 89%) 

-

No primeiro estagio foram sorteados tres setores 

censitarios (47, 42 e 37) e no segundo estagio, dentro de cada 

conglomerado, uma amostra a1eat6ria dos estabelecimentos como 

mostra o Quadro 22 , apoiando-se numa precisao relativa de 20% 

sobre a variavel Intensidade do Cultivo (IC). 
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QUADRO 22.Distribui9ao das amostras da pesquisa por conglomerado segundo a 

Intensidade de Cultivo (IC), Municipio de Itarare, 1995. 

Setor N2 de N2 de 

Conglomerados I. C. Censitario Setores elementos 

Sorteado Censitarios da Amostra 

I 60% ~ IC < 70% 47 03 12 

II 70% ~ IC < 80% 42 06 10 

III 80% ~ IC < 89% 37 07 10 

TOTAL - - 16 32 

Fonte: Dados da pesquisa 

Foram entrevistados no Municipio de Itarare, 32 

produtores de feijao, constituintes da amostragem. 

Estes agricultores familiares distribuidos nos tres 

setores censitarios sorteados, incluem os bairros rurais 

Prestes, Seda, Morro Chato, Cachoeira, Lageado, Santa Barbara, 

Herval, Barreirinha, Cerrado, Serrinha, Pedra Branca, Itoupava, 

Morro Vermelho e Enxovia. 

Entre OS entrevistados verificou-se a seguinte 

distribui9ao quanta a condi9ao legal de explora9ao da terra: 

- 14 exclusivamente proprietaries 

- 08 proprietarios/arrendatarios 

- 07 exclusivamente arrendatarios 

- 01 proprietariojarrendatario/usufrutuario de terra da 

familia 

- 01 arrendatariojusufrutuario de terra da familia 
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- 01 posseiro 

Constata-se a presen9a de arrendamento em 17 dos casas 

(53,12%), enquanto ocorre a propriedade do estabe1ecimento em 

23 dos entrevistados (71,87%). A re1a9ao de parceria nao foi 

encontrada. 

0 arrendamento se da, seja para ampliar a exp1ora9ao 

agricola na impossibilidade de aquisi9ao de mais terra, seja 

pe1a impossibilidade de adquirir a1guma terra (caso dos 

exclusivamente arrendatarios). 

0 absenteismo e bastante reduzido sendo que residem no 

estabe1ecimento 29 dos entrevistados ( 90 ,62%), 02 moram em 

distrito urbana e 01 na sede do municipio. 

A distribui9ao etaria se da de acordo com os dados do 

Quadro 23, verificando-se a presen9a de uma popula9ao de 

agricultores relativamente jovens, onde 37,56% tern no maximo 40 

anos, ou ainda 68,75% tern 50 anos ou menos. 

Na sequencia, a partir dos dados obtidos na pesquisa, 

apresentar-se-a o sistema produti vo caracteristico dos 

produtores familiares de feijao na regiao de Itarare, apontando 

suas rela9oes de dependencia quanta a produ9ao, utiliza9ao de 

insumos, comercializa9ao, financiamento, mao-de-obra utilizada 

e tipo de assistencia tecnica recebida e demandada. 



QUADRO 23. Distribui9ao por faixa etaria de produtores 

familiares de feijao do Municipio de Itarare, SP, 1995. 

Faixa etaria NQ de elementos % sobre total de 

(anos) entrevistados 

:S 40 12 37,50 

41 a 50 10 31,25 

51 a 60 05 15,63 

61 a 70 03 9,37 

2: 71 02 6,25 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

5.2.2.2. Sistema de produ9ao 

144 

A soma das areas totais das 32 unidades de produ9ao 

estudadas e de 856,09 hectares, resultando em uma area media de 

26,75 hectares. 

0 Quadro 24 apresenta a distribui9ao da area total das 

explora96es agricolas nos diversos estratos. Considera-se como 

area total de cada agricul tor a somat6ria de suas areas 

pr6prias, arrendadas e sob outras condi96es. 



QUADRO 24. Distribui9ao fundiaria de unidades familiares 

produtoras de feijao do Municipio de Itarare, SP, 1995. 

Estratos de area (ha) N2 de unidades % do total de 

de produ9ao unidades 

0,0 a 5,0 03 9,38 

5,1 a 10,0 07 21,87 

10,1 a 20,0 07 21,87 

20,1 a 50,0 11 34,38 

Mais de 50,0 04 12,50 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n=32) 
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Embora mais da metade dos agricultores familiares 

pesquisados detenham menos que 20 hectares (53,12%), verifica

se urn expressivo numero de unidades (11) na faixa de 20,1 a 

50,0 hectares, representando 34,38% do total. 

A area cultivada total (areas com cu1turas e pastagens) 

e de 703,79 hectares, 0 que da urn percentual de 82,21% de 

intensidade de cul tivo (area cultivada/area total das 

explora96es). A area media de cultivo e de 21,99 hectares. 

0 Quadro 25 mostra a distribui9ao da area cultivada nas 

unidades produtivas. 



QUADRO 25. Distribui9ao da area cultivada de unidades 

familiares produtoras de feijao do Municipio de Itarare, 

SP, 1995. 

Estratos de area (ha) NQ de unidades % do total de 

unidades 

0,0 a 5,0 04 12,50 

5,1 a 10,0 07 21,87 

10,1 a 20,0 11 34,38 

20,1 a 50,0 08 25,00 

Mais de 50,0 02 6,25 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n=32) 
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Constata-se que 68,75% das unidades familiares estudadas 

tern ate 20 hectares de area cultivada. 

Quante a intensidade de cultivo pode-se ver pe1o Quadro 

26 a distribui9ao das unidades pesquisadas nas diversas faixas. 

Verifica-se que e pequeno o percentual de unidades sub

uti1izadas. A grande maioria (71,88%) utiliza mais de 80% de 

sua area total para cultivo (culturas e pastagens). 
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QUADRO 26. Distribui9ao de unidades familiares de produtores de 

feijao, quanto a intensidade de cultivo, no Municipio de 

Itarare, SP, 1995. 

% de cultivo N2 de unidades % do total de 

unidades 

20 a 30 01 3,12 

30 a 50 03 9,38 

50 a 80 05 15,62 

> 80 23 71,88 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n=32) 

Embora o feijao seja a principal cultura, estando 

presente em todas as unidades estudadas, ele se compoe de 

maneiras diversas com outras atividades, conformando os 

sistemas de produ9ao que vigoram nas explora9oes familiares de 

Itarare. 

Os seis sistemas identificados sao apresentados no Quadro 

27. 



QUADRO 27. Sistemas de produ9ao vigentes entre unidades familiares com 

feijao no Municipio de Itarare, SP, 1995. 

Sistemas NQ de elementos % sobre o total 

de elementos 

Feijao + Milho 07 21,88 

Feijao + Milho + outras(*) 12 37,50 

Feijao + Milho + Gado (**) 07 21,88 

Feijao + Milho + Gado + outras 03 9,37 

Feijao + Gado 02 6,25 

Feijao + Olericul tura + outras 01 3,12 

TOTAL 32 100,00 
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(*) - arroz, cana, mandioca, aveia, triticale, banana, horta e cria96es 

(**)- tomou-se como atividade pecuaria apenas cria96es de bovines, acima 

de 10 cabe9as 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

Nota-se que o milho e o principal "parceiro" do feijao, 

apresentando-se em 90,62% das unidades agricolas (29). 

Em segundo plano na composit;:ao com o feij ao aparece o 

gada, presente em 37,50% das unidades familiares. De modo geral 

trata-se de pecuaria lei teira (Jl), tendo sido incluidos aqui 

(31) Apenas duas explorat;:oes possuiam gada misto (lei te e 
corte) 
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apenas os casos com produ9ao para mercado (considerou-se esta 

esca1a comercial a partir de 10 cabe9as) (32l. 

Nos sistemas ern que aparecern "outras ati vidades" trata-se 

na maior parte dos casos de pequenas lavouras e cria96es que 

contribuem no consumo da familia ( arroz, mandioca, horta, 

banana, lei te). Em algumas unidades mais tecnificadas ( tres 

casos) aparecern a aveia e o triticale como atividades 

complementares em rota9ao com o feijao visando a melhoria das 

condi96es do solo em sistema de "plantio direto"( 33 l. Ocorre 

ainda, em pequena escala, o plantio de cana-de-a9ucar visando 

aproveitamento na produ9ao artesanal de rapaduras (dois casos). 

Tomate e melancia sao as especies olericolas que aparecem 

num unico caso cornpondo corn o feijao e outra atividade. 

0 sistema predominante, como se verifica no Quadro 27 e 

o conjunto "Feijao-Milho-Outras atividades" que ocorre em 

37,50% das unidades farniliares. 

Ve-se tarnbern que a diversifica9ao de atividades e 

pequena, predorninando a "especial iza9ao" ern duas cul turas 

basicas: feijao e milho. 

Para saber do grau de dependencia dos produtores 

familiares de feijao em rela9ao a renda agricola verificou-se 

a participa9ao desta sobre a renda global obtida pela familia. 

(32) A produ9ao de lei te para consumo foi incl uida em 
"outras atividades". Sao 10 as unidades corn este tipo de 
atividade e possuindo de 1 a 6 cabe9as de bovinos. 

(33) Serneadura do feij ao sobre a palha da cul tura anterior 
(aveia, triticale) sem revolvimento do solo (ara9ao, gradea9ao) 
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0 Quadro 28 mostra que 62, 50% das unidades dependem 

exclusivamente da renda gerada na produ9ao agropecuaria, 

enquanto 18,76% dependem predominantemente desta fonte de 

renda. 

QUADRO 28. Fontes de renda em unidades familiares produtoras de feijao no 

Municipio de Itarare, SP, 1995. 

Fontes N2 de % sabre total 

elementos de elementos 

Exclusivamente agricultura 20 62,50 

Agricultura (50%) + Outras (50%) 03 9,37 

Predominante/agricultura + outras(*) 06 18,76 

Predominante/outras + agricultura 03 9,37 

TOTAL 32 100,00 

(*) Em outras estao incluidos: assalariamento (07), aposentadoria (06) 

e produ9ao artesanal (03). 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

Fica claro que os recursos para atender ao consumo, 

poupan9a e investimentos dependem do desempenho que possa ter 

a agropecuaria, para a grande maioria destes produtores 

familiares. 

No grupo em que a renda agricola e predominante (sem ser 

exclusiva), a participa9ao desta sobre a renda global variou de 

70 a 95%. 

Nos casos em que predominaram outras rendas, a 

participacao delas sobre o global variou de 60 a 80%. 
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5.2.2.3. Mao-de-obra 

Como foi dito na analise da agricultura familiar em 

Limeira, o cri terio defini tivo para incluir uma explorac;:ao 

agricola na amostra a ser estudada foi sempre a ocorrencia 

predominante ou nao, da mao-de-obra familiar nas tarefas da 

unidade, fossem elas de natureza propriamente produtiva ou de 

carater gerencial (34). 

Desse modo, obteve-se os dados expostos no Quadro 29, 

destacando que o uso exclusive de mao-de-obra familiar ocorre 

em quase metade das unidades (46,88%), enquanto a predominancia 

de mao-de-obra assalariada ocorre em 15,62% dos casas. 

Entre aqueles que sao "predominantemente familiares", 

constatou-se que o percentual de utilizac;:ao de forc;:a de 

trabalho da propria familia oscilou entre 60 e 90%. 

Quanta aos "predominantemente assalariados" ( empresas 

familiares), o percentual de uso de assalariados variou de 70 

a 80%. 

Entre as unidades estudadas verificou-se apenas urn caso 

de utilizac;:ao de assalariado permanente, os demais assalariados 

sao todos temporaries. 

(34) Como explicado no capitulo sobre Metodologia, partiu-se 
de uma amostragem com produtores de ate 50 hectares de modo a 
aumentar a probabilidade de ocorrencia, a nivel de campo, de 
agricul tores familiares, sem no en tanto descartar os casas 
contactados pela pesquisa que extrapolassem aquele limite de 
area, devido a aquisic;:oes, heranc;:as ou arrendamentos ocorridos 
ap6s a execuc;:ao dos cadastros utilizados (Folhas de Coleta do 
Censo Agropecuario/85 - IBGE) 



QUADRO 29 • Mao-de-obra utilizada em unidades familiares produtoras de 

feijao no Municipio de Itarare, SP, 1995. 

Categorias NQ de % sobre total 

unidades de unidades 

Exclusivamente familiar 15 46,87 

Predominante/familiar + assalariados 12 37,50 

Predominantejassalariados + familiar 05 15,63 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

5.2.2.4. Aquisi9ao de insumos 
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A pesquisa buscou identificar a dependencia dos 

produtores familiares de feijao, em rela9ao a aquisi9ao de 

insumos e sua utiliza9ao na agricultura. 

Os resultados obtidos sao apresentados no Quadro 30. 

QUADRO 30. Utiliza>ao de insumos e maquinas par produtores familiares de feijao no Municipio de Itarare, SP, 

1995. 

SEMENTES 

PRdPRIAS PRdPR!AS + EXCLUSIVA/ FERTILIZANTES DEFENSIVOS ANIMAL DE TRATORES 
ADQUIRIDAS ADQUIR!DAS TRABALHO 

N2 % N2 % N2 % N2 % N2 % N2 % ,,~ 
1: :0,62 14 43,75 14 43,75 04 12,50 23 71,88 16 50,00 30 93,75 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 
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Nota-se quanto ao uso de sementes exc1usivamente 

adguiridas a ocorrencia de urn percentual reduzido ( 12,50%), 

enquanto a utiliza~ao de sementes pr6prias e bastante 

expressive (43,75%), ainda mais considerando-se que a cultura 

do milho esta presente em 90,62% dos estabelecimentos 

estudados, como se viu anteriormente. Nesta cultura, dentro dos 

padroes tecnicos predominantes, torna-se praticamente 

obrigat6ria a utiliza~ao de sementes hibridas que, de modo 

geral, nao sao geradas nas unidades de produ~ao. 

No tocante ao uso de fertilizantes quimicos constata-se 

urn percentual elevado (71,88%), mas ainda abaixo das exigencias 

de extensas areas de baixa fertilidade encontradas no 

municipio. 

A utiliza~ao de defensives 

herbicidas) e feita por apenas 

(inseticidas, 

metade dos 

fungicidas e 

agricultores 

familiares de feijao, embora as pragas e doen~as limitem 

bastante o desempenho produtivo da cultura. 

0 uso de tra~ao animal e expressive entre esses 

produtores alcan~ando 93,75% dos estabelecimentos, enquanto o 

uso de tratores e feito por apenas 40,62% do total. Se para 

alguns cases isto significa uma baixa capitaliza~ao de pequenos 

produtores, por outre lado trata-se de uma adapta~ao 

interessante as condi~oes de pequenas areas de cultivo situadas 

muitas vezes em locais de declividade acentuada. 

Verificou-se nas entrevistas com os produtores que a 

baixa utiliza~ao de insumos modernos (sementes certificadas, 

defensives e fertilizantes) nao significa descredi to nessa 



tecnologia. Segundo informa96es de alguns deles, 
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ja se 

utilizaram mais destes insumos em anos passados, quando havia 

maior disponibilidade de credi to rural, em condi96es 

subsidiadas. Atualmente, afirmam existir uma maior elitiza9ao 

do credito que passou a ser restrito aos maiores produtores. 

Indicam a fal ta de recursos financeiros como causa da nao 

utiliza9ao daqueles insumos. 

Apesar das deficiencias aparentes do sistema produtivo 

destes agricultores, verificou-se que OS niveis de 

produtividade do feijao e do milho sao razoaveis em rela9ao as 

medias do municipio, da regiao de Sorocaba e do Estado de Sao 

Paulo, como se nota no Quadro 31. 

QUADRO 31. Compara9ao das medias de produtividade (kg/ha) das culturas de 

feijao e milho de agricultores familiares do Municipio de Itarare com as 

medias regionais e estaduais, safra 93/94. 

Culturas Amostra Munic. Itarare Reg. Sorocaba Est. Sao Paulo 

Feijao(*) 1.003 900 996 940 

Milho 3.302 2.700 2.755 3.295 

l*J !'Ieala aas satras aas aguas e aa seca 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) e Levantamento Subjetivo das Safras 

93/94 (IEA/CATI), adaptado pelo autor. 

Os rendimentos medios (Kg/ha) dos agricultores familiares 

estudados e superior aqueles encontrados para feijao e milho, 
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no municipio de Itarare, na Regiao de Sorocaba e no Estado de 

Sao Paulo, considerando-se o mesmo ano agricola (93/94). 

Quante as fontes de aquisigao de inSUffiOS temos para OS 

agricultores pesquisados a seguinte situagao: 

SEMENTES no comercio (17); na Cooperativa (02) e 

pr6prias (14). 

FERTILIZANTES - no comercio (20); na Cooperativa (04) e 

proprio (adubo organico- 01). 

DEFENSIVOS- no comercio (15), na Cooperativa (02) 

ANIMAlS DE TRABALHO - criados na propriedade (19) e 

adquiridos de outros criadores (13). 

5.2.2.5. 0 impacto do Credito Rural 

0 Sistema Nacional de Credi to Rural que teve papel 

decisive na implementagao de mudangas na base tecnica da 

agricultura brasileira, tambem teve urn impacto importante, na 

decada de 70, sobre os agricultores familiares produtores de 

feijao da regiao de Itarare, como foi mostrado nos trabalhos de 

ROMAO (1981) e de GRAZIANO DASILVA et alii (1982). 

A partir dos anos 80, com a queda dos subsidies do 

Credi to Rural, constata-se urn distanciamento da maioria dos 

agricultores familiares em relagao aos agentes financeiros. 

Se em outras regioes e com outras categorias de 

produtores ocorreu uma capitalizagao que lhes permitiu, mesmo 

sem os emprestimos bancarios, permanecer produzindo em bases 

tecnol6gicas avangadas, na realidade observada entre os 
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produtores familiares de feijao nota-se urn certo recuo na 

utiliza9ao das tecnologias embasadas na quimifica9ao e 

mecaniza9ao da agricultura. 

0 credito que foi a grande alavanca de moderniza9ao do 

feijao, foi tambem desorganizador da pequena produ9ao familiar 

na regiao de Itarare. 0 endividamento levou de roldao centenas 

de estabelecimentos de minifundistas, pequenos arrendatarios e 

meeiros anteriormente existentes. 

Na presente pesquisa, foram numerosos os casos 

constatados de estabelecimentos que constavam no Censo 

Agropecuario de 1985 e que haviam desaparecido ao, longo da 

decada. 

Confirmam tal situa9ao inumeros relatos obtidos junto a 

agricultores e tecnicos da regiao. Alguns bairros rurais 

simplesmente desapareceram, observando-se no local apenas 

escombros de casas demolidas, rodeadas de pastagens implantadas 

onde, anteriormente, se desenvolviam extensas areas de feijao 

e outros cereais. Encontrou-se tambem alguns pequenos 

proprietaries que, sem · condic;:oes de investir em suas 

propriedades, em geral com baixa fertilidade dos solos, 

preferiam se assalariar a fazer seus pr6prios plantios. 

Enfim, o credito rural induziu a uma serie de mudan9as de 

ordem tecnol6gica, economica e 

capitaliza9ao e moderniza9ao da 

social, resultando em 

agricul tura de alguns, 

desestrutura9ao do sistema produtivo e proletariza9ao de outros 

e, de modo geral, maior concentra9ao da posse de terra. 
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Atualmente, entre os produtores familiares de feijao em 

Itarare, predominam os recursos pr6prios como financiadores da 

atividade agricola como mostra o Quadro 32, ou seja, 75% dos 

estabelecimentos estudados nao se utilizam do credito rural ou 

de qualquer outra forma de emprestimo. Menos de 20% dos 

agricultores familiares se utilizam do credito rural. 

QUADRO 32. Fontes de recursos para financiamento da produ9ao de unidades 

familiares produtoras de feijao no Municipio de Itarare, SP, 1995. 

Fontes NQ de elementos % do total 

de elementos 

Exclusivamente Recursos Pr6prios 24 75,00 

Credito Rural + Recursos Pr6prios 06 18,75 

Recursos pr6prios + Emprest. pessoal 02 6,25 

TOTAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

Tendo em vista que a maioria nao dispoe de recursos 

suficientes para a aquisi9ao de sementes certificadas, 

fertilizantes, defensives e maquinas agricolas, o padrao 

tecnol6gico retornou a patamares semelhantes aos vigentes em 

meados da decada de 70. 

A analise a ser feita, mais a frente, em rela9ao a 

atua9ao da Assistencia Tecnica, tern que tomar como referencia 

este quadro pois, segundo relates obtidos dos produtores 

familiares, nao se trata de convence-los a respei to de uma 
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deterrninada tecnologia mas de lhes dar condi96es financeiras de 

irnplernenta-la. 

5.2.2.6. Cornercia1iza9ao 

Analisando a integra9ao do produtor familiar de feijao 

corn o mercado verifica-se uma forte dependencia ern re1a9ao a 

comercializa9ao de seus produtos junto a intermediaries ejou 

atacadistas, como mostra o Quadro 33, onde 78,12% dos 

entrevistados vendem predominantemente para esses agentes de 

comercializa9ao. 

Nota-se ainda entre os produtores familiares urna 

significativa irnportancia da produ9ao para consumo proprio que 

predomina ern 12,50% dos agricul to res pesquisados (variando 

entre 50% e 80% do total produzido). 

Mesrno entre aqueles que destinarn sua produ9ao para o 

mercado (para intermediaries, atacadistas, cooperativas, 

varejistas, industria ou diretamente consurnidores), ocorre 

quase sempre urn percentual, que varia ern geral de 20 a 30%, de 

produ9ao voltada ao consurno da unidade familiar, seja na 

alirnenta9ao humana e animal (35 l, sej a fazendo-se reserva de 

parte dos graos produzidos para utiliza9ao como semente na 

safra seguinte. 

(35) Considera-se aqui a produ9ao de feijao e milho. 
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QUADRO 33. Destine da Produ9iio em unidades familiares produtoras de feijao no Nunicipio de Itarare, SP, 1995. 

DESTINOS N2 DE ELENENTOS % DE TOTAL DE 
ELENENTOS 

PREDOOIN. PRED. interm/atac + Cons. proprio 18 56,24 
INTERNED. Pred. Inter. +Cons. prop. + Consumidor 02 6,26 
E/OU Interm. + Varejista + Cons. prop. 01 3,12 
ATACADIST. Exc1usiva/interm. u Atacadista 03 9,38 

Intermediario + Consumidor 01 3,12 

SUB-TOTAL 25 78,12 

PREDOOIN. Pred. cons. Proprio + Intermediar. 02 6,26 
CONS UNO Consume proprio/Industria 01 3,12 
PROPRIO Cons. Prop. + Cooperat. + Interm. 01 3,12 

SUB-TOTAL 04 12,50 

OUTRAS Pred. Cooperat. + Interm. +Cons. Pr. 01 3,12 
SITUA~OES Varejista/Consumo proprio 02 6,26 

SUB-TOTAL 03 9,38 

TOTAL GERAL 32 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

0 caso mais comum como se viu acima e a venda 

predominante para intermediaries e;ou atacadistas complementada 

com o con sumo proprio que ocorre com 56,24% dos produtores 

familiares de feijao. 

Foram encontrados apenas quatro casos (12,50%) de 

produ9ao destinada exclusivamente para mercado (intermediaries 

ou atacadistas e direto ao consumidor). 

Todos os agricultores entrevistados se consideram livres 

para escolher o comprador, embora boa parte deles diga que este 

e o momento que lhes traz maior preocupa9ao pela incerteza e 

pela impotencia para influir nos pre9os. 
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5.2.3. ASSISTENCIA TECNICA NA PRODU~AO FAMILIAR DE FEIJAO 

DE ITARARE (SP) 

5.2.3.1. Assistencia Tecnica recebida 

Atendendo ao objetivo de estudar a a9ao dos agentes de 

assistencia tecnica junto aos agricu1tores fami1iares, 

diferenciados entre si quanta ao grau de integra9ao com a 

industria, 1evantou-se para cada aspecto do processo produtivo 

(APP) da cu1tura de feijao, as informa96es necessarias a uma 

ava1ia9ao que incluisse: 

- recebimento (ou nao) de orienta9ao tecnica; 

- identifica9ao do agente que orientou. 

Os aspectos do processo produtivo considerados foram os 

mesmos adotados nos estudos dos produtores familiares de 

Limeira e do Bairro Sapatu (Municipio de Eldorado Paulista) a 

saber: 

- Escolha da cultura e/ou variedades (EC); 

- Conserva9ao do Solo (CS); 

- Preparo do Solo (PS); 

- Calagem (CL); 

- Sementes (SM); 

- Plantio (PL); 

- Controle de invasoras (CI); 

- Aduba9ao (AD) ; 

- Pragas e doen9as (PD): 

- Maquinas agricolas (MQ); 

- Constru96es rurais (CR); 
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- Colheita (CO); 

- Armazenagem (AR); 

- Comercializa9ao (CM); 

- Financiamento (FN); 

- Contabilidade (CT); 

- Associativismo (AS). 

0 Quadro 34 indica os agentes de assistencia tecnica mais 

utilizados e os aspectos do processo produtivo (APP) mais 

atendidos, entre os agricultores familiares estudados em 

Itarare. 

Observa-se que, pelos resultados da pesquisa, tambem 

entre OS produtores familiares de feijao e forte a presen9a de 

assistencia tecnica das firmas que comercializam insumos e 

maquinas agricolas com participa9ao de 28,2% do total dos APP 

( 170) nos quais os agricul tores revelaram ter obtido alguma 

orienta9ao. 

Diferentemente da citricultura de Limeira, nao ocorre uma 

diversifica9ao muito grande de agentes tecnicos atuando. Aqui 

a assistencia tecnica oficial (Casa de Agricultural e a 

cooperativa tern uma importancia maior participando com, 

respectivamente, 19,4% e 20,6% do total de APP's atendidos. A 

orienta9ao tecnica vinda dos bancos comparece tambem com 

destaque atingindo 17% dos APP citados. 
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QUADRO 34. Recebimento de Assistencia Tecnica, agentes tecnicos utilizados 

e aspectos do processo produtivo (APP) assistidos em unidades familiares 

produtoras de feijao do Municipio de Itarare, SP, 1995. 

AGENTES/ IND/ % QUE 
APP C.A. COOP. FIR. BCO. AGR. PART. OUT. TOTAL RECEBEU 

(*) (**) 

EC - 03 - - - 01 - 04 12,5 
cs 13 03 - - - 02 01 19 59,4 
PS - 01 - - - - 01 02 6,2 
CL 06 02 11 01 - 01 - 21 65,6 
SM 02 02 06 02 - - - 12 37,5 
PL - 03 06 02 - 02 01 14 43,7 
CI - 03 05 - - 02 01 11 34,4 
AD 06 02 09 02 - 01 - 20 62,5 
PD 02 02 07 02 - 02 - 15 46,9 
MQ 03 01 01 - - - - 05 15,6 
CR 01 01 - - - - - 02 6,2 
co - 01 02 01 - 01 - 05 15,6 
AR - 01 01 - - - - 02 6,2 
CM - 02 - - - - 07 09 28,1 
FN - 01 - 18 - - - 19 59,4 
CT - 01 - - - - 01 02 6,2 
AS - 06 - 01 - - 01 08 25,0 

TOTAL 33 35 48 29 - 12 13 170 -

% POR 
AGENTE 19,4 20,6 28,2 17,0 - 7,0 7,6 100,0 -

Identifica9ao dos agentes: C.A. - Casa da Agricultura/CATI; COOP. 
Cooperativa; FIR - Firmas; BCO - Bancos; IND/AGR. Industria/Agroindustria; 
PART - Particulares; OUT - Outros. 

(*) Em "Outros" foram citados: Radio/TV/Jornal (05); Outros Agricultores 
(04); Entidades sindicais (02); Comerciantes (01); Contabilista (01). 

(**) Tres dos entrevistados (9,4%) declararam nao terem sido orientados em 
nenhum APP. 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 
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A presen9a de tecnicos particulares e pequena e a 

orienta9ao das indus trias e/ou agroindustrias e nul a. Este 

ultimo fato reflete a propria inser9ao do feijao em rela9ao a 

industria, ou seja, articula-se com os fornecedores de insumos 

e maquinas sem qualquer vincula9ao com a agroindustria 

processadora(36l. 

Tambem em Itarare, a assistencia tecnica referida aos 

Bancos na realidade indica si tua96es ocorridas na epoca de 

credito rural subsidiado, em que os produtores de feijao tinham 

urn vinculo maior em rela9ao aos agentes financeiros. Atualmente 

e pequeno 0 numero de agricultores familiares de feijao que 

recorre ao credito rural (18,75% como se viu anteriormente). 

Os aspectos do processo produtivo mais assistidos foram: 

calagem (65,6%), aduba9ao (62,5%), conserva9ao do solo (59,4%) 

e financiamento (59, 4%) (37). 

A orienta9ao da Casa de Agricultura destacou-se nos itens 

Conserva9ao do Solo (CS), Calagem (CL) e Aduba9ao (AD). 

A Cooperati va (38l, embora tenha uma atua9ao eli tista, 

selecionando produtores mais tecnificados e capitalizados 

(apenas 40 cooperados em Itarare), proporciona uma assistencia 

(36) No munic~p~o de Itarare verificou-se liga9ao com a 
agroindustria apenas na produ9ao lei teira que tern pequena 
expressao entre os produtores familiares de feijao. 

(37 l Com a ressal va fei ta quanto a assistencia tecnica de 
agentes financeiros. 

(38) A assistencia tecnica que atinge produtores familiares 
provem da Cooperativa Agricola de Arapoti (PR), embora tambem 
atuem no municipio a Coopersul ( sede em Itapeva) e Colaso 
(Cooperativa de Laticinios de Sorocaba). 
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tecnica abrangente em todos os aspectos do processo produtivo. 

Sua orienta9ao tecnica foi elogiada por muitos dos 

entrevistados nao associados a Cooperativa, destacando a 

presen9a constante de seu agr6nomo nas propriedades assistidas. 

0 APP mais citado foi o Associativismo (AS). 

Na orienta9ao das firmas, como era de se esperar, os 

APP's mais assistidos foram controle de pragas e doen9as (PD), 

ca1agem (CI) e aduba9ao (AD), vincu1ados diretamente a venda de 

defensives, corretivos e fertilizantes. 

Numa avalia9ao geral do nivel quantitative de atendimento 

tecnico aos produtores familiares de feijao, verifica-se que a 

situa9ao nao e tao ruim, embora esteja aquem dos citricultores 

fami1iares de Limeira. 0 que ocorre e uma assistencia 

concentrada em alguns itens do processo produtivo, em que cerca 

de 60% do publico estudado e atendido. Em outros APP esta taxa 

de atendimento cai significativamente. 

De qualquer forma, no tocante a assistencia tecnica 

oficial, supera-se o percentual de 13,1% de atendimento 

registrado para o municipio de Itarare como urn todo, no Censo 

Agropecuario de 1985 (39l. A marca de 19,4% do total dos APP' s, 

atribuida a Casa da Agricultura, aproxima-se tambem do indice 

encontrado pela pesquisa GALLUP (1987) de produtores 

familiares de todo o Estado orientados por agron6mos da 

Secretaria da Agricultura (15%). 

(39) 0 Censo toma por base o percentual dos que "declararam" 
receber assistencia tecnica oficial 
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A pesquisa ja citada de BERGAMASCO (1983), sabre 

agricul tura e assistencia tecnica no Estado de Sao Paulo, 

indica que 83,33% dos produtores rurais da DIRA de Sorocaba e 

72,17% de todo Estado de Sao Paulo recebem orienta9ao tecnica. 

Entre os produtores familiares de feijao em Itarare, em nenhum 

dos APP's, o percentual de recebimento de assistencia tecnica 

supera os 70%. 

Quanta ao atendimento aos diversos segmentos de 

familiares do feijao nota-se, a semelhan9a de Limeira, uma 

concentra9ao da assistencia tecnica junto as unidades em que 

predomina a mao-de-obra assalariada, como se observa no Quadro 

35. Aqui tambem a orienta9ao tecnol6gica cresce dos "familiares 

puros" para os que se utilizam de mais assalariados(40l. 

(40) Vale aqui a mesma ressalva fei ta para Limeira, quanta 
ao predominio da assistencia tecnica as "empresas familiares". 
No caso, em mumeros absolutos dentro da popula9ao, os 
"exclusivamente familiares" estariam, em termos de recebimento 
de Assistencia Tecnica, em condi96es semelhantes aos dos 
"empresarios familiares". No entanto ao comparar-se os 
familiares "puros" com os "predominantemente" familiares, 
verifica-se que embora este ultimo segmento possua ate menos 
elementos (12 contra 15), recebem mais assistencia tecnica que 
os "exclusivamente" familiares. 0 que comprova que, os que se 
utilizam de mais mao-de-obra assalariada, sejam mais 
privilegiados no recebimento de orienta9ao tecnica. 
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QUADRO 35. Participa,ao dos segmentos de produtores familiares de feijao nos aspectos do processo produtivo 

que mais receberam Assistencia Tecnica no Municipio de Itarare, SP, 1995. 

SEGlofENTOS APP CONS. SOLO CALAGEM ADUBA~AO PRAGAS E FINANCJAM. 

DOEN~AS 

N2 N2 % N2 % N2 % N2 % N2 % 

Exclus. Familiares 15 05 33,33 04 26,66 06 40,00 05 33,33 07 46,66 

Predom. Familiares 12 08 66,66 09 75,00 07 58,33 07 58,33 08 66,66 

Pred. Ass. + Fam. 05 05 100,00 04 100,00 04 80,00 OJ 60,00 04 80,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n, 32). 

Como o APP "Financiarnento" esta diretarnente ligado ao 

acesso ao credito rural podernos inferir que, rnesrno no auge do 

credito subsidiado o beneficia nao deve ter atingido nern rnetade 

dos "farniliares puros" do feijao (apenas 46,66% deles declarou 

atendirnento ern "financiarnento"), ernbora possivelrnente a rnaioria 

dos cornponentes dos dernais segrnentos tenha sido conternplada. 

5.2.3.2. Assistencia Tecnica demandada 

Buscando detectar a dernanda potencial de produtores 

farniliares por assistencia tecnica nao atendida, investigou-se 

para cada aspecto do processo produti vo a necessidade deste 

atendirnento na 6tica do agricul tor e solicitou-se a 

identifica9a0 do agente preferencial para atender aquela 
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carencia. o resultado esta expresso no Quadro 36. A analise se 

referiu aos mesmos APP citados anteriormente. 

Constata-se uma demanda relativamente elevada por 

assistencia tecnica na maior parte dos APP considerados, 

evidenciando serias deficiencias, seja no atendimento oficial, 

seja no privado. 

Os it ens rna is demandados sao: Escolha da cul tura ejou 

variedade (EC), Comercializa9ao (CM) e Contabilidade (CT), cada 

urn deles com percentual de indica9ao de 43,7%. Nota-se que 

estes tres APP dizem respeito, principalmente, aos aspectos de 

planejamento, administra9ao e analise de mercado, basicos no 

desenvolvimento das unidades produtivas. 

Logo abaixo na escalade demandas encontra-se com 37,5% 

o Prepare do Solo ( PS), Controle de Pragas e Doen9as ( PD), 

Armazenagem (AR) e Associativismo (AS). 

A respei to dos agentes mais demandados, observa-se urn 

destaque mui to acentuado em rela9ao a Cas a da Agricul tura 

obtendo a preferencia em 63% dos APP indicados. Em segundo 

lugar aparece a Cooperativa com 10,3% da demanda. 

Em alguns casos, o entrevistado nao soube identificar o 

agente que poderia satisfazer as suas demandas. Estas situa96es 

foram inc1uidas como "nao sabe" e representaram 9,7% do total. 

Pouco mais de 20% dos agricultores familiares de feijao 

revelaram ja estar satisfatoriamente atendidos, ou nao verem 

necessidade de apoio tecnico. 
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QUADRO 36. Demandas por assistencia tecnica, nao atendidas em rela9ao as 

unidades familiares produtoras de feijao no Municipio de Itarare, SP, 

1995. 

IND/ NAO % QUEREM 
APP C.A. COOP. FIR. BCO. AGR. PART. OUT. SABE TOTAL RECEBER 

EC 
cs 
PS 
CL 
SM 
PL 
CI 
AD 
PD 
MQ 
CR 
co 
AR 
CM 
FN 
CT 
AS 

09 
06 
06 
06 
09 
05 
06 
08 
09 
01 
06 
03 
06 
07 
02 
09 
06 

TOTAL 104 

% POR 

02 

01 

01 
01 
01 

01 

02 
01 
02 
01 

01 
03 

17 

AGENTE 63,0 10,3 

NENHUM 

02 

01 
01 

01 
01 
01 

01 

01 

09 

01 
01 
01 

01 
01 
04 
01 

10 

5,4 6,1 

01 

02 
02 

05 

3,1 

(*) 

01 
03 

02 
02 
01 

01 
01 
01 

01 
02 

03 
02 

14 
09 
12 
11 
11 
06 
09 
10 
12 
01 
08 
04 
12 
14 
06 
14 
12 

04 16 165 

2,4 9,7 

07 

43,7 
28,1 
37,5 
34,4 
34,4 
18,7 
28,1 
31,2 
37,5 
3,1 

25,0 
12,5 
37,5 
43,7 
18,7 
43,7 
37,5 

21,9(**) 

Identifica9ao dos agentes: C.A. - Casa da Agricultura/CATI; COOP. -
Cooperativa; FIR - Firmas; BCO - Bancos; IND/AGR. Industria/Agroindustria; 
PART - Particulares; OUT - Outros. 
(*) Em outros foram citados: Radio/TV (03); Entidades de produtores (01). 
(**) Sete produtores declararam nao precisar de mais Assistencia Tecnica, 
em nenhum APP. 
Fonte: Dados da pesquisa (n = 32) 

Vale res sal tar que algumas das necessidades mais 

apontadas pelos produtores familiares em Itarare identificam-se 

com a demanda destacada tambem em Limeira entre os produtores 
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de laranja, a saber: escolha da cultura, contabilidade, 

comercializagao e associativismo. Fica patente que os 

principais agentes de difusao tecnica, no caso as firmas de 

insumos, nao enfatizam tais aspectos, por nao lhes permitirem 

retornos financeiros imediatos. 

For outro lado, 

Agricultura) ou a 

importante do ponto 

o 6rgao oficial de extensao (Casa da 

Cooperativa nao ocupam esse espago, 

de vista dos agricultores familiares. 

Parece haver uma expectativa grande em torno da agao destes 

agentes, que nao esta sendo satisfeita adequadamente. 

5.2.4. TIPOLOGIA DAS UNIDADES FAMILIARES PRODUTORAS DE 

FEIJAO DO MUNICfPIO DE ITARAR~ - SP 

5.2.4.1. Tipifica9ao em grupos homogeneos 

A complexidade da produgao familiar de feijao em Itarare 

levou a resultados pouco nitidos na delineagao dos grupos 

homogeneos atraves da Analise de Correspondencia Multipla 

(ACM), mascarando algumas situagoes. 

Resolveu-se entao adotar para Itarare a Analise de 

Componentes Principais, trabalhando-se com n= 32 unidades 

produtivas e p= 7 variaveis-resposta quantitativas. 0 resultado 

foi bastante positive como se vera a seguir. 

A aplicagao da ACP resultou nas inercias associadas e nas 

primeiras diferengas apresentadas abaixo: 
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As ls As +1 - As % de explicac;ao de 

cad a eixo principal 

1 3,415 - 48,8% 

2 1,153 2,262 16,5% 

3 0,907 0,246 12,9% 

4 0,581 0,326 8,3% 

5 0,308 0,179 5,7% 

Soma dos tres 

primeiros 5,475 - 78,2% 

eixos 

Das 7 variaveis, os tres melhores subconjuntos destas, 

contribuiram a explicac;ao da inercia, e for am descri tos nos 

tres prirneiros eixos principais, definindo os eixos F1 a F3, que 

explicam 78,2% da inercia total. Na Tabela 7 dos Anexos sao 

apresentadas as coordenadas das variaveis e sua correlac;ao com 

cada cornponente principal. 

No F1 as variaveis area cultivada, indice de assistencia 

tecnica recebida, rnao-de-obra familiar, destino da produc;ao 

para consurno proprio e financiamento da produc;ao com os 

pr6prios recursos, tern correlac;oes negativas ( ver tabela 7). 

0 fa tor 1 mostra que agricul tores que rna is recebern 

assistencia tecnica, tern rnaior area cultivada, se utilizam de 

credito rural, destinam sua produc;ao para rnercado e a mao-de

obra usada nao e exclusivamente familiar. 0 lado negativo de F1 

mostra que as unidades que recebem menos assistencia tecnica 

sao aquelas com mao-de-obra exclusivamente familiar, que 

possuern areas cultivadas menores e destinarn parcel a 
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significativa de sua produ9ao para o consumo proprio. 

No F2, as correla96es com o fator sao positivas para 

ocorrencia de pecuaria leiteira e negativas para dependencia da 

renda agricola, significando que agricultores mais voltados a 

pecuaria de leite em geral tern outras fontes de renda alem da 

agricultura. 

No F3 as variaveis dependencia da renda agricola e 

produ9ao para consumo proprio explicam este fator, apresentando 

ambas correla9ao positiva com F3• 

Este fator mostra a forte associa9ao da renda exclusiva 

da agricultura e o destino da produ9ao para consumo proprio. 

Apresenta-se na Figura 2.1. as coordenadas das variaveis 

originais sabre os dais fatores principais. 

BOV_ LEIT 

-----------------------------+---------------------------Fl 
MO_FAM 

DPROD_CP 

AST 

CRD_RECP 

REND_AGR 

Figura 2.1. Coordenadas das variaveis sabre os eixos fatoriais 

F1 e F2, para unidades familiares produtoras de feijao no 

Municipio de Itarare, SP, 1995. 
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A aplica9ao da Analise de Conglomerados de Ward (ACW) 

classificou os agricultores familiares produtores de feijao em 

Itarare em seis tipos. As coordenadas das unidades produtivas 

estudadas estao representadas na Figura 2. 2, em rela9ao aos 

eixos pelo numero dos grupos em que foram 

classificados. Esta classifica9ao explica 77,3% da inercia 

correspondente a estes tres eixos. 

' I 
7.0 .. 
6.5 I 

6.0 + 
s.s + 
5.0 + 
4.5 + 
4.0 + 
3. 5 + 
3.0 ,. 

'2.S + 
2 .o + 
i . 5 t 

i. 0 + 
0.5 ~ 

3 

o.o 
-o.s 

1-------------------------
+ 

-1.0 + 
-1.. s + 
-2.0 + 
-1..5 1" I. 

I I 

F2 

05 

2 

0 

" 
0 

I ' 
... - J,.--- --- .... - - ---- +- ---- -- +--- -- -- i-- -- -- .. ------ +--- .... - -1- - ... ---+----- -! -

-J..S -z.o -t.s -L.o -o.s o.o o.s 1.o i.5 2.0 

Figura 2.2. Coordenadas das unidades produtivas sobre os eixos 

fatoriais F1 e F2, representadas pelos numeros de agrupamentos 

obtidos pela ACW, sobre F1, F2 e F3, para produtores familiares 

de feijao do Municipio de Itarare, SP, 1995. 
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5.2.4.2. Descri~ao das principais caracteristicas dos 

Grupos Homogeneos 

Tomando-se como dados basicos as coordenadas das unidades 

produtivas nos tres primeiros eixos principais 1 originados pela 

Analise em Componentes Principais (ACP) e aplicando-se na 

sequencia a Analise de Conglomerados de Ward (ACW) 1 pode-se 

detectar seis grupos distintos entre si e 

internamente 1 entre as produtores familiares 

estudados em Itarare. 

homogeneos 

de feijao 

A descri~ao e analise desses grupos sera feita tomando-se 

as dados originais das unidades produtivas estudadas 1 e 

apresentando: seus sistemas de produ~ao 1 dependencia econ6mica 

de agricul tura 1 mao-de-obra utilizada 1 tecnologia aplicada 1 

fontes de financiamento 1 destine da produ~ao e assistencia 

tecnica (recebida e demandada). 

A sintese destes dados sao apresentados no Quadro 37 1 

referindo-se aos seis grupos citados. 

GRUPO I- composto de 8 elementos (6 1 7 1 14 1 18 1 26 1 27 1 

301 32). 

Destaca-se pela maier irnportancia da cultura do feijao 

dentro do seu sistema produtivo 1 sendo que o percentual media 

de participa~ao desta ati vi dade no total cul ti vade alcan~a 

56 1 71% da area. Metade de seus componentes tern na pecuaria urna 

ati vi dade irnportante 1 com prodU<;ao lei teira expressi va. Tern 

area media de 26 1 47 hectares e intensidade media de cultivo de 

80 1 03% ( rela<;:ao entre a area cul ti vada e a area total) . 
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Cornp1ernenta a forc;:a de trabalho predorninanternente familiar 

(76,25%) corn rnao-de-obra assa1ariada. Depende bastante da 

atividade agricola que participa ern media corn 95% do total de 

sua renda. Quase sernpre depende de seus pr6prios recursos (95%) 

para financiar a atividade produtiva. Sua produc;:ao e vo1tada 

basicarnente para Q rnercado e tern nivel interrnediario de 

tecnologia. A rnaioria nao usa sementes certificadas, mas aplica 

fertilizantes e combina usa de tratores e trac;:ao animal. Apenas 

rnetade usa defensives. Seu indice de recebimento( 4ll de 

assistencia tecnica (5,37) e expressive, mas parece nao ter 

suas necessidades de apoio tecnico totalmente satisfeitas pois 

o indice de assistencia tecnica dernandada e tambern e1evado 

(5,75). A maioria identifica a Casada Agricultura como agente 

preferencial para atender esta demanda. 

Trata-se de urn grupo que poderia ser enquadrado numa 

situac;:ao de "diferenciac;:ao descendente" ( 42 l, con forme 

conceituac;:ao de GRAZIANO DASILVA et alii (1982). 

(4l) fndice de recebimento de Assistencia Tecnica expressa 
a relac;:ao entre o nurnero total de APP apontados como recebidos 
e o total de elementos que compoe o grupo (NQ de APP' sjNQ 
elementos). fndice de Assistencia Tecnica demandada e a 
relac;:ao, NQ APP's requeridos/N2 de elementos. 

(42) Produtor que ja nao consegue acornpanhar o ritmo das 
transformac;:oes ocorridas na base tecnica, ainda que rnantenha 
seu patrimonio produtivo. 
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Grupo II - composto por 12 elementos (5, 8, 9, 10, 15, 

19, 21, 22, 23, 24, 25, 29). 

Sua mao-de-obra e quase sempre exclusivamente familiar. 

Possui area media total relativamente pequena com 13,28 

hectares. Tern baixo percentual de arrendamento, em media 23,51% 

da area total explorada. E o grupo no qual a pecuaria leiteira 

comercial e menos expressiva, consequencia de sua area 

reduzida. Depende bastante da renda agricola e usa quase que 

exclusivamente recursos pr6prios para custear sua produ~ao. 

Em media, mais de 40% de sua produ~ao e voltada para consume 

proprio. Sua utiliza~ao dos chamados insumos modernos e 

maquinas e reduzido: apenas metade faz aduba~ao, urn ter~o usa 

defensives, menos de 10% se utiliza de tratores, e todos eles 

se valem da tra~ao animal. Pouco mais de 40% usa sementes 

certificadas. 0 seu indice de recebimento de assistencia 

tecnica e bern baixo (2,91) enquanto sua demanda por orienta~ao 

tecnol6gica e destacada (5,00). A maioria coloca a Casada 

Agricultura como agente preferencial para atender a sua 

demanda. 

E urn grupo que poderia ser caracterizado como de 

"agricultores familiares 

"diferencia~ao descendente" 

grupo I. 

pobres". Seria urn caso de 

em si tua~ao mais precaria que o 
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QUADRO 37. Tipologia das unidades familiares produtoras de feijao do Municipio de Itarare, SP, 1995. 

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO OBS 
INDICADORBS I II III IV v VI 

(08) (12) (06) (04) (01) (01) 

fndice medio de utiliza>ao 76,25 99,16 67,50 97,50 50,00 20,00 1 
de mao-de-obra familiar (%) 

s p 

I R Area total media (ha) 26,47 13,28 41,30 9,27 24,20 176,66 -
s 0 Intens. media cultivo (%) 80,03 78,74 92,77 79,25 90,00 100,00 2 
T D D % de arrendamento 42,85 23,51 43,51 12,35 - 75,34 3 
E E u Area media arrendada (ha) 7,56 1,96 15,33 1,51 - 133,10 -
M j % pecuaria (> 10 cabe>as) 50,00 8,33 66,66 25,00 100,00 100,00 -
A Area feijao/Area cultiv.(%) 56,71 33,40 32,72 30,06 22,22 35,61 -

0 

Renda Agricola/Renda familiar (%) 95,00 92,50 99,16 35,00 50,00 100,00 1 

Indice medio de auto-financiamento da 95,00 97,50 46,66 100,00 100,00 40,00 4 
produ>ao 

% de consumo proprio 22,12 42,50 5,00 22,50 10,00 0,00 1 

T 
E E Sementes certificadas (%) 37,50 41,66 100,00 25,00 0,00 100,00 -
c M 
N p Fertilizantes (%) 87,50 50,00 100,00 50,00 100,00 100,00 -
0 R 
L E Defensives (%) 50,00 33,33 100,00 25,00 0,00 100,00 -
0 G 
G A Maquinas Agricolas (%) 62,50 8,33 100,00 0,00 0,00 100,00 -
I D 
A A Animais de Trabalho (%) 87,50 100,00 100,00 75,00 100,00 100,00 -

lndice de Assist. Tecnica RECEBIDA 5,37 2,91 10,33 1,50 6,00 17,00 5 

Indice de Assist. Tecnica DEMANDADA 5,75 5,00 2,50 7,00 7,00 1,00 6 

Agente Preferencial (%) 58,69- 77,05- 44,44- 78,57- 100,00 100,00 -
C.A. C.A. C.A. C.A. Nao Coop. 

Sabe 

Observa>oes: 1- Percentual medio; 2-Area cultivada/Area total; 3- Area arrendada/Area Total; 4-Completado 
par credito rural, 5- N2 de APP atendidos/N2 de elementos; 6- N2 de APP demandados/N2 de elementos; 

Fonte: Dados da pesquisa (n ' 32) 
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GRUPO III - cornposto por 6 elementos (1, 3, 11, 17, 28, 

31) 

Ainda que predorninanternente familiar, utiliza-se de 

bastante rnao-de-obra assalariada para cornplernentar suas 

necessidades. Sua area total media ja e maior, atingindo 41,30 

hectares. Seu percentual medio de arrendarnento tambem e 

destacado (43,51% de sua area total explorada). A pecuaria 

leiteira em escala comercial (acirna de 10 cabe9as) e importante 

na composi9ao de seu sistema produtivo. Quase todos os seus 

elementos dependern exclusivamente da agricultura na composi9ao 

de sua renda global. 0 credito rural e importante neste grupo, 

sendo que em media ele representa mais da metade dos recursos 

utilizados no custeio da atividade agricola. Sua produ9ao e 

quase exclusivarnente voltada para o mercado. Tern elevado nivel 

tecnol6gico sendo que todos os seus cornponentes usarn sementes 

certificadas, fertilizantes, defensives, maquinas agricolas 

(tratores) e anirnais de trabalho. 0 indice de recebimento de 

assistencia tecnica e elevado (10,33), demandando pouca 

orienta9ao tecnica a mais para atender suas necessidades (2,5). 

Estas necessidades tern como agente preferencial apontado pela 

maioria a Casa da Agricultura. 

0 grupo pode ser descrito como cornposto de farniliares com 

"diferencia9ao ascendente"' 43l. 

(43) A familia consegue aumentar sua area de explora9ao, 
adquirir equipamentos e introduzir novas tecnicas de produ9ao, 
ampliando sua capacidade de trabalho. Ocorre melhoria do nivel 
de consume e padrao de vida. (GRAZIANO DASILVA et alii, 1982). 
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GRUPO IV - composto por 4 elementos (2, 4, 12, 16) 

~ bastante assemelhado ao grupo II, diferindo pela menor 

area total media (9,27 hectares), menor percentual de 

arrendamento (em media 12,35% da area total explorada), maior 

percentual de elementos que possuem uma pecuaria leiteira de 

mercado (25%) maior dependencia de outras atividades fora da 

agricultura (assalariamento, aposentadoria e produ9ao artesanal 

de rapadura). Como os elementos do grupo II, utiliza-se quase 

sempre de mao-de-obra familiar (97,5% em media). 0 custeio da 

produ9ao agricola e assumido totalmente com recursos pr6prios. 

Sua produ9ao e bastante vol tada para mercado, apesar de sua 

pequena area de cultivo. Quanto a tecnologia empregada pode-se 

dizer que se trata do grupo menos modernizado. Apenas 25% usa 

sementes certificadas e defensivos, metade utiliza 

fertilizantes, e nenhum de seus componentes utiliza trator 

(seja proprio ou alugado). Quanto a assistencia tecnica, seu 

indice de recebimento (APP' s atendidos/n2 de elementos) e o 

mais baixo de todos, enquanto sua demanda de atendimento (APP's 

demandadosjn2 de elementos) e a mais elevada (7,0). Mais uma 

vez a Casa da Agricultura e apontada como agente preferencial 

para atender essa demanda. 

GRUPO V - 1 elemento (20) 

Na aplica9ao da analise de conglomerados este agricultor 

se distinguiu dos demais, classificando-se como urn grupo a 

parte. Apesar de se tratar de urn unico elemento dentro da 

amostra estudada, representa uma situa9ao especifica encontrada 
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na populac;ao de produtores familiares de feijao de Itarare, 

merecendo portanto uma analise de suas caracteristicas. 

Trata-se de uma situac;ao em que a familia conjuga a 

atividade agricola (50% de sua renda) com outras atividades 

importantes na composic;ao da renda global. Como membros da 

familia se dedicam a outra(s) atividade(s), depende 

consequentemente da contratac;ao demao-de-obra assalariada para 

manter a agricultura (50%). A insuficiencia de mao-de-obra pode 

explicar tambem o maier peso da pecuaria (em geral menos 

exigente em forc;a de trabalho) neste tipo de explorac;ao. Tern 

produc;ao voltada para mercado (consume proprio e de 10%). 

Recebe e busca assistencia tecnica (indices respectivamente de 

6,00 e 7,00). 

GRUPO VI - 1 elemento (13) 

Neste caso tambem a analise de conglomerados apontou a 

distinc;ao deste elemento em relac;ao aos demais grupos, 

caracterizando sua ocorrencia como representativa de uma 

situac;ao particular existente na populac;ao de produtores 

familiares de feijao. Verifica-se aqui uma situac;ao tipica de 

"empresa familiar", tal como foi caracterizada na introduc;ao 

deste trabalho, ou seja, trata-se de uma unidade familiar que 

"contrata forc;a de trabalho externa de forma permanente, 

podendo tambem usar assalariados temporaries". 

Observa-se neste caso uma explorac;ao agricola com area 

relativamente grande (176,66 hectares) sem que se tenha uma 

"agricultura patronal", pois o produtor e sua familia estao a 
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frente de todas opera<;5es agrico1as, sejam e1as em nive1 de 

campo, sejam em nive1 gerencia1, embora em termos de "homens-

dia" uti1izados o percentua1 de for<;a de traba1ho assalariada 

seja predominante. Atraves de urn grau elevado de mecaniza<;ao 

consegue explorar nao apenas sua propria area como tambem uma 

extensao maier de terras arrendadas ( 75,34% da area total 

explorada e arrendada). Sua produ<;ao e totalmente dirigida ao 

mercado. A pecuaria tambem e importante no seu sistema 

produtivo. Depende totalmente da renda gerada na agropecuaria, 

caracterizando-se como urn "profissional" em sua ati vi dade. 

Utiliza-se dos recursos tecnologicos mais avan<;ados. Recebe 

assistencia tecnica intensiva. No caso de Itarare, constitui o 

perfil de agricultor a ser trabalhado pela Cooperativa: possui 

toda infraestrutura, maquinario, recursos financeiros proprios, 

facil acesso ao credi to rural e abertura plena as mudan<;as 

tecnologicas 1441 Seu indice de recebimento de orienta<;ao 

tecnica (APP's atendidasjNQ de elementos) e o mais elevado de 

todos os grupos (17,00), enquanto que sua demanda por 

assistencia tecnica e a mais baixa (1,00). Para atender esta 

pequena necessidade, seu agente preferencial e a propria 

Cooperativa. 

(44) Incentivados pela assistencia tecnica da Cooperativa 
alteraram seus sistemas de produ<;ao aderindo ao "plantio 
direto" e servindo de modele aos demais produtores. 



SINOPSE DOS GRUPOS DE UNIDADES FAMILIARES PRODUTORAS DE 

FEIJAO NO MUNICiPIO DE ITARARE - SP 

GRUPO I 

GRUPO II 

GRUPO III 

GRUPO IV 

GRUPO V 

GRUPO VI 

- Feijao tern uma maior ocupa9ao da area 
cultivada; arrendamento e importante; 
depende bastante da agricultura; produ9ao de 
mercado; tecnologia intermediaria; born nivel 
de assistencia tecnica. 

- Quase sempre mao-de-obra familiar; area 
media pequena (13,28 ha); baixo percentual de 
arrendamento (23,51%); pouca pecuaria; 
depende de recursos financeiros proprios; 
muita produ9ao para consume proprio (42,50%); 
nivel tecnologico baixo; pouca assistencia 
tecnica. 

- Complementa mao-de-obra familiar com 
assalariados; tern area media urn pouco maior 
(41,30ha); elevada intensidade de cultivo; 
bastante arrendamento (43,51%) e pecuaria 
(66,66%); depende da agricultura; usa credito 
rural; muita tecnologia e assistencia 
tecnica. 

- Quase sempre mao-de-obra familiar; menor 
area media (9,27 ha); bern pouco arrendamento; 
pouca pecuaria; tern que completar renda fora 
da produ9ao agricola; produ9ao para mercado; 
baixa tecnologia e baixa assistencia tecnica. 

- Tern outras atividades alem da agricultura; 
pouca mao-de-obra propria obrigando o uso de 
assalariados; pecuaria e importante; busca 
tecnologia e assistencia tecnica. 

- E empresario familiar; usa bastante mao-de
obra assalariada; areas grandes (176,66 ha); 
alta intensidade de cultivo e moderniza9ao 
tecnologica; usa bastante credito rural; e 
profissional na agricultura; e bastante 
assistido tecnicamente. 
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5.2.5. EXPECTATIVAS DOS PRODUTORES FAMILIARES DE FEIJAO 

DE ITARARE EM RELA~AO ~ ASSISTENCIA TECNICA 

5.2.5.1. Introdu~ao 

Em Itarare a assistencia tecnica predominante entre os 

agricultores familiares produtores de feijao, assim como foi 

verificado em Limeira, tambem e proveniente das firmas de 

insumos ( 28, 2% do total de aspectos do processo produ ti vo 

assistidos), e embora haj a pouca di versifica~ao de agentes 

tecnicos envolvidos, a participa~ao da assistencia tecnica 

governamental (Casa da Agricultura) e minoritaria (19,4% dos 

APP's) ainda que se equipare aos nfveis da orienta~ao prestada 

pela Cooperativa (20,6%). 

Como se destacou anteriormente, a inser~ao do feijao em 

rela~ao a industria se da apenas a montante, articulando-se com 

os fornecedores de insumos e maquinas agricolas. Essa 

vincula~ao incompleta com o sistema agroindustrial pode 

explicar, 

atividades 

ainda que parcialmente, uma menor tecnifica~ao das 

agricolas e urn percentual mais reduzido de 

produtores que se apresentam satisfatoriamente atendidos na 

orienta~ao tecnol6gica, nao demandando nenhum apoio adicional. 

Tambem ern Itarare, aparecern como itens mais demandados 

( carentes de assistencia tecnica) os seguintes aspectos do 

processo produtivo: Escolha de cultura ejou variedade, 

Cornercializa~ao e Contabilidade Agricola. As deficiencias de 

assistencia tecnica concentrarn-se, principalmente, nos 
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agricultores familiares "purostl (aqueles que us am 

exclusivamente mao-de-obra familiar). 

0 agente tecnico preferencial para atender as demandas 

apresentadas pelos produtores familiares de feijao, e a Casa da 

Agricultura, destacada em 63% dos APP's nos quais falta 

assistencia tecnica. Verifica-se aqui uma expectati va mui to 

grande que merece ser investigada. 

5.2.5.2. A assistencia tecnica nos grupos de produtores 

tipicos 

Retornando a analise dos grupos homogeneos identificados 

na tipifica9ao (Quadro 37), verifica-se que os grupos III e VI 

sao aqueles que mais tern recebido assistencia tecnica. Sao 

consti tuidos de agricul tores que possuem maiores areas, tern 

elevada intensidade de cultivo, usam urn percentual maior do 

mao-de-obra assalariada, arrendam bastante terra, tern a 

pecuaria em escala comercial, se utilizam de credito rural, tern 

produ9ao voltada para mercado e se utilizam bastante de insumos 

modernos. Suas demandas por assistencia tecnica sao reduzidas 

pois se acham relativamente bern atendidos. Para atender as suas 

demandas o grupo III em sua maioria prefere a Casa da 

Agricultura, e o grupo VI da preferencia a Cooperativa. 

Os grupos II e IV tern os menores indices de atendimento 

tecnico, caracterizando-se por se valerem quase que 

exclusivamente de mao-de-obra familiar, possufrem as menores 

areas, menores intensidades de cultivo, baixa utiliza9ao de 
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insurnos modernos. Apresentam forte demanda de orienta9ao 

tecnica, indicando como agente preferencial para atende-la a 

Casa da Agricultura. 

0 grupo I tern nivel intermediario de tecnologia e de 

recebimento de assistencia tecnica. Caracteriza-se por 

complementa9ao com mao-de-obra assalariada, cultura do feijao 

ocupando mais da metade de sua area cultivada, pecuaria 

comercial com importante participa9ao e areas de tamanho medic 

(26,47 ha). Sua demanda por assistencia tecnica e 

significativa, dando preferencia a Casa da Agricultura. 

0 grupo V e o que tern uma situa9ao mais diferenciada dos 

demais: tern nivel intermediario de recebimento de orienta9ao 

tecnica, demandando ainda bastante assistencia tecnica; 

pecuaria tern muita importancia; depende bastante da mao-de-obra 

assalariada; tern outras fontes de renda fora da agricultura e 

nivel elevado de uso de insumos modernos. Nao apresenta agente 

preferencial. 

A semelhan9a do estudo da assistencia tecnica aos 

agricul to res familiares de Limeira, obteve-se a partir de 

entrevistas realizadas com produtores tipicos de cada grupo 

homogeneo (conforme descrito no capitulo sobre Metodologia) dos 

produtores de feijao em Itarare, uma avalia9ao, na 6tica do 

agricultor, dos agentes de assistencia utilizados e demandados; 

das formas de acesso as novas tecnologias agricolas; do modele 

de tecnologia aplicada; e de suas si tua96es de subordinac;:ao 

e/ou autonomia em rela9ao aos interesses industriais, 

comerciais e financeiros. 
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Foram entrevistados agricultores representatives de cada 

urn dos grupos, de acordo com a distribui9ao seguinte: 

GRUPOS NQ de Elementos N2 de Entrevistados 

I 08 03 

II 12 04 

III 06 02 

IV 04 01 

v 01 01 

VI 01 01 

TOTAL 32 12 

Buscou-se junto aos produtores familiares de feijao 

identificar as razoes para serem atendidos por determinado 

agente ou os criterios que norteariam a op9ao para atender as 

suas demandas de assistencia tecnica. 

0 atributo comodidade (facilidade) foi o mais citado, 

vindo a seguir competencia e mais atras disponibilidade 

(disposi9ao e presteza em atender). 

Com menor destaque sao apontados tambem os atributos 

confian9a e custo (menor ou sem custo). 

Como entre os citricultores familiares de Limeira, em 

Itarare evidencia-se tambemuma certa acomoda9ao dos produtores 

diante das op96es de orienta9ao tecnica, escolhendo pela 

comodidade em detrimento da competencia e da confian9a. 
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Avan9ando no sentido de identificar a visao predominante 

entre os produtores de feijao a respeito de cada agente em 

particular, questionou-se nas entrevistas sabre os atributos 

especificos de cada urn deles. 

Em rela9ao as firmas, o mais frequente dos agentes, o 

atributo comodidade foi o mais citado para justificar a 

utiliza9ao ou preferencia por este tipo de assistencia tecnica. 

No caso seria "mais facil" tamar orienta9ao no mesmo momenta da 

compra do insumo ou ao ser visitado pelo vendedor da firma. 

A op9ao pela Casa da Agricultura e justificada 

principalmente pela competencia e pela comodidade. Neste caso 

a comodidade esta ligada para alguns em rela9ao aos servi9os de 

loca9ao de curvas de nivel e constru9ao de terra9os (facilidade 

para executar o servi9o de campo tendo este apoio tecnico) e 

para outros ate pela localiza9ao da Casa da Agricultura 

(proxima a Rodoviaria). 

A Cooperativa e tambem destacada pela competencia de sua 

orienta9ao tecnica. 

A utiliza9ao da assistencia dos tecnicos de Bancos e 

vista tambem como uma questao de comodidade. Ao procurarem o 

credito rural, estabelece-se o contato com tecnicos da 

institui9ao financeira, obtendo-se alguma orienta9ao tecnica, 

mesmo sem busca-la por decisao propria (45). 

Na realidade especifica de Itarare e bastante restrita a 

assistencia tecnica particular, atingindo principalmente os 

(45) A avalia9ao no caso e fei ta por aqueles que tern ou 
tiveram acesso ao credito rural. 
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agricultores patronais. Desta forma na pesquisa, nao se obteve 

indica96es de atributos para tal tipo de assistencia. 

Nota-se tambem em Itarare que, apesar dos agricultores 

familiares reconhecerem mais competencia na Casada Agricultura 

e na Cooperativa, apelam no geral as orienta96es das firmas de 

insumos pela comodidade. 

Os motivos alegados pelos produtores para nao procurarem 

assistencia tecnica, mesmo reconhecendo que teriam necessidade 

em alguns aspectos do processo produtivo, foram buscados, 

constatando-se no geral a ocorrencia de acomoda9ao, falta de 

informa9ao, desmotiva9ao e falta de recursos para implementar 

as recomenda96es, como se verifica nas respostas abaixo: 

- "desanimo pela situa9ao da agricultura". 

- "achava que nao atenderiam quem nao tinha maquinario". 

- "nao sabia que tinha agr6nomo na Cas a da Agricul tura". 

- "nao procurei (firma) com medo de usar veneno". 

- "e acomoda9ao" . . . "descuido". 

- "quem planta pouco nao adianta". 

- "nao tinha recurso para executar". 

Foi solicitado a cada entrevistado uma avalia9ao de cada 

agente tecnico, sua atua9ao, vantagens e desvantagens, pontos 

positivos e negativos. Os comentarios mais significativos sao 

apresentados a seguir: 

FIRMAS 

- "nao tenho confian9a, s6 quer vender muito veneno". 

- "e born, vern orientar na propriedade sem cobrar". 
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- "explicam como usar os produtos, e a mesma coisa que os 

outros". 

- ''o interesse e vender, quer fazer usar sem precisar''. 

- "alguns oferecem pre.;o melhor". 

- "apresentam novos produtos". 

- "nao acompanham na lavoura" 

Alguns dos entrevistados tern visao dessa assistencia 

apenas como "de vendedores". Outros tecem elogios sobre suas 

orienta.;oes e acompanhamento. Enfim, existem visoes 

contradit6rias sobre estes agentes. 

CASA DA AGRICULTURA: 

- "sao melhores em curva de nivel e semente". 

- "e melhor porque nao paga". 

"achO que e mais para OS grandes". 

"s6 explicam no escrit6rio, nao vao ao campo". 

"atende rna is, pergunta o que est a precisando. . . os 

outros nao dao aten.;ao". 

- "serve para atestados (vacina<;ao)". 

- ''falta interesse, dedica.;ao''. 

As visoes aqui tambem sao contradi t6rias, ora 

identificando alguns aspectos bern atendidos, ora acusando de 

mau atendimento, ora apontando a falta de empenho dos tecnicos. 

COOPERATIVA: 

- "e melhor em venenos". 

- "favorece quem e s6cio". 

"planto pouco, nao posso participar". 

- "trabalha bern para quem e s6cio". 
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- "os grandes estao indo para a cooperativa". 

- "recomenda<;oes (de adubos e venenos) sao exageradas". 

"oferecem armazenagem, dao o atendimento no campo 

sempre que precisa". 

"e boa assistencia mas e s6 para os grandes". 

- "promove mais palestras". 

- "acompanha na lavoura". 

Por urn lado parece haver urn reconhecimento da qualidade 

desta assistencia tecnica (apesar de algumas ressalvas), por 

outro 1ado, fica patente a elitiza<;ao de sua base de trabalho, 

admitindo apenas urn grupo de "se1ecionados" em seus quadros 

(cerca de 40 s6cios entre os cerca de 1.600 produtores rurais 

de Itarare). 

PARTICULARES: 

- "nao procuro porque aumenta a despesa". 

"pode ser born mas nao tenho condi<;ao de pagar". 

- ''vou ter que usar mas nao confio". 

- "nunca vi esse tipo de tecnico". 

A presen<;a dessa assistencia e pequena na regiao e e 

praticamente inacessivel para os produtores familiares que, em 

sua maioria, nao dispoem de recursos para pagar a orienta<;ao 

tecnica. Na assistencia da cooperativa porem, o agronomo ja e 

pago a parte pelos s6cios (alem da contribui<;ao normal como 

cooperado), o que levou urn agricultor a manifestar que, em face 

do seu pre<;o, ia trocar pela assistencia particular, embora nao 

confiasse nesta. 
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BANCOS: 

"quando usava, 

"apontava os 

solu~oes". 

s6 servia para fiscalizar''. 

problemas da lavoura mas nlo dava 

- "atendiam mal". 

- ''recebia orienta~lo deles quando financiava''. 

- ''nlo via diferen~a dos outros''. 

Fica claro mais uma vez o atrelamento desta assistencia 

aos que tern condi~oes de financiar, no mais, ve-se tambem as 

contradi~oes entre opinioes diversas sobre o mesmo agente. 

OUTROS: 

a 

de 

Na pesquisa foram feitas referencias favoraveis 

assistencia prestada pelo agr6nomo do "Convenio 

Municipaliza~lo da Casa da Agricultura", contratado 

Prefeitura e trabalhando junto com os tecnicos da 

pel a 

CAT I. 

Ressaltou-se sua dedica~ao e o trabalho na area de produ~ao de 

hortali~as em estufas e na comercializa~lo de produtos 

agricolas. 

Na entrevista os produtores foram solicitados a destacar 

trabalhos relevantes desenvolvidos pela assistencia tecnica 

publica e privada, que tivessem contribuido com a agricultura 

familiar de Itarare. 

As experiencias apresentadas foram levantadas: 

a. Assistencia Publica 

- Curses de conserva~lo de solos e operadores de maquinas 

agricolas, promovidos pela Casa da Agricultura; 



- Recornenda96es para ca1agern e aduba9ao. 

b. Assistencia Privada 

Orienta96es sabre: 
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- Calagern, aduba9ao, sernentes certificadas que teriarn 

redundado ern vantagens financeiras; 

- Contro1e de pragas, novas produtos (defensives) e novos 

tipos de sernentes; 

- Corre9ao da terra, aduba9ao, plantio direto e rota9ao 

de cu1turas; por parte da Cooperativa; 

- Manejo de pastagens (produtores de feijao corn atividade 

ern pecuaria). 

- Metoda de plantio, uso de herbicidas e novas variedades 

de rnilho. 

5.2.5.3. Comunica9ao e aprendizado de novas tecnologias 

Solicitou-se que os produtores entrevistados destacassem 

os meios que facili tavam mais o seu aprendizado de novas 

tecnicas agricolas. Os resultados obtidos forarn os seguintes, 

em ordern de irnportancia para os agricul teres familiares de 

Itarare: 

12) Palestras, cursos e reunioes com tecnicos; 

22) Dernonstra96es praticas de campo; 

32) Experiencias no proprio sitio; 

42) Troca de ideias corn outros agricultores; 

52) Analise dos custos para verificar viabilidade. 
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Os resultados sao bastante pr6ximos daqueles obtidos em 

Limeira. As duas primeiras alternativas revelam a importancia 

destes metodos pr6prios da extensao rural. Nota-se que os 

produtores aliam o que poderiamos chamar de "instruc;oes 

tecnicas" com o aprendizado pratico ( experiencias na 

propriedade, troca de ideias com outros produtores), para 

ainda, "analisando custos", tirarem suas pr6prias conclusoes. 

Embora o alcance da televisao seja menor em Itarare, 

devido a precariedade economica em que vive boa parte dos 

agricultores familiares da regiao, tornando dificil o acesso a 

este bern de consumo, buscou-se saber o grau de influencia deste 

meio de comunicac;ao de massa em confronto com a assistencia 

tecnica, no processo de aprendizado de novas tecnologias. 

Os resultados sao os seguintes: 

- "Nao tenho mui to tempo para televisao, aprendi rna is com 

tecnicos". 

- "Nao ii:enho TV entao assisto pouco, mas acho util, tanto 

como a orientac;ao direta de tecnico". 

- "A TV apresenta problemas e assuntos em que a gente nem 

tinha pensado, agora o tecnico no campo e melhor para 

explicar". 

- "Nao tenho TV, nao assisto". 

- "Da para aprender com TV e aplicar no sitio". 

"Nao aprendi nada com a televisao, quase nao assisto. 

Com tecnicos (das firmas) aprendi urn pouco". 

"Aprendo rnais com a TV, os agr6nomos nao vern na roc;a". 

''Assistencia direta e rnais pratica". 
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"Aprendo mais com a TV 1 tecnico e s6 para os 

"grandees". 

- "E quase igua1 aprender pela TV ou pelo tecnico". 

- "Com a TV aprende muita coisa mas nao apliquei nada. A 

assistencia direta e melhor". 

Embora varies entrevistados tenham destacado vantagens na 

orientac;ao tecnica direta par ser mais "pratica" 1 

lado 1 percebe-se que a televisao contribui no 

par outro 

sentido da 

democratiza<;ao da informac;ao tecnica uma vez que em mui tos 

casas "o tecnico e s6 para os grandees" ou ainda "os agr6nomos 

nao vern na roc; a" . 

Principalmente entre OS familiares "pobres", com 

assistencia tecnica quase nula e sendo uma populac;ao numerosa 1 

a televisao (e o radio tambem) pode se tornar uma alternativa 

para a difusao tecnol6gica democratica 1 mesmo com todas as 

limitac;ees no aspecto de comunica<;ao. 

E possivel pensar tambem que a Extensao Rural 1 com urn 

redirecionamento de seu publico prioritario 1 possa chegar ate 

mesmo aos "pequenos produtores sem televisao" 1 marginalizados 

de modo geral do acesso as informa<;ees. 

Questionou-se os produtores familiares de feijao sabre os 

fatores que interfeririam numa maier ou menor facilidade para 

se obter orienta<;ao tecnica. 

Os resultados sao apresentados a seguir em ordem de 

importancia 1 para os agricultores entrevistados: 

12) Ter conhecimento (relacionamento pessoal) com os 

tecnicos I Ser s6cio da cooperativa; 
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2Q) Situa9ao financeira; 

3Q) Ter propriedade maior 1 Aquisi9ao de maior quantidade 

de insumos. 

Verifica-se, no caso de Itarare, que os produtores 

consideram as rela96es pessoais e o fato de pertencer a 

cooperati va rna is importantes na aproxima9ao com a gentes de 

assistencia tecnica, do que os fatores economicos como os 

recursos financeiros, a maior aquisi9ao de insumos e o tamanho 

da propriedade. 

Em verdade todos estes fatores estao correlacionados, 

embora muitas vezes o produtor nao se aperceba disto. 

Por exemplo, no caso da assistencia da cooperativa, como 

se viu anteriormente, sua "sele9ao de s6cios" privilegia os de 

melhor si tua9ao financeira, com propriedades maiores e que, 

consequentemente, compram mais insumos e maquinas. 

5.2.5.4. Questionamento do padrao tecnol6gico vigente 

na agricultura 

Objetivando investigar o nivel de criticidade do 

agricultor familiar em rela9ao ao modelo tecnol6gico da 

agricultura atual levantou-se a questao, para os entrevistados, 

a respeito do possivel impacto dessas tecnicas sabre o meio

ambiente e a saude humana, verificando-se tambem a percep9ao de 

possiveis alternativas tecnol6gicas. 

Os resultados obtidos foram os seguintes: 

- "Quando feito com consciencia nao tern perigo. Se nao 
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cuidar e perigoso ... Acho que nao precisa outra tecnica". 

- "Acho que prejudica a natureza. Precisaria pesquisar 

mais organicos". 

"Muito veneno e prejudicial para a saude e para a 

terra. Deveriam pesquisar outro tipo de tecnica". 

"Prejudica a saude, mas nao tern outro jeito". 

"Muito veneno prejudica a natureza, mas nao sei se 

teria outro jeito de fazer". 

- "Acho que nao tern problema". 

"Sabendo usar nao tern problema. Nao precisa outra 

tecnica". 

Notou-se que elementos 

tecnificados, estao mais 

dos grupos III e VI, os 

convictos da conveniencia 

rna is 

da 

tecnologia "moderna" sendo ceticos quanto aos riscos, achando 

que a questao se trata de saber usar, descartando a 

possibilidade de outras tecnologias. 

De modo geral, existe a consciencia dos prejufzos 

ambientais mas pouca visao de alternativas (apenas urn citou a 

necessidade de "rna is organicos"). :E evidente tambem que nao 

colocam para si a busca de outras op96es tecnol6gicas. 

5.2.5.5. Subordina9ao e autonomia dos agricultores 

familiares 

Buscou-se captar a percep9ao que os produtores familiares 

de feijao tern quanto a sua subordina9ao e/ou autonomia aos 

interesses da industria, dos vendedores de insumos, dos 
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compradores de produtos agricolas, dos agentes financeiros e 

dos tecnicos, perguntando-se a respeito das situa96es em que 

eram "mais livres" e daquelas em que se sentiam "mais 

amarrados". 

Foi destacada pelos produtores como situa9ao mais 

critica, em que se sentem dominados, sem meios para reagir, 

"a hora de vender" o produto. 

0 segundo memento de maior pressao e considerado "na 

compra de insumos", pelos pre9os desproporcionais em rela9ao 

aos pre9os agricolas. 

Alguns manifestaram que se sentiam "pressionados em 

tudo". 

Houve cita9ao do "financiamento" como outro momento 

critico para o agricultor familiar. 

Como situa96es de autonomia os produtores destacaram a 

liberdade "para produzir" e "para escolher a tecnica que vai 

usar". 
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5.3. AGRICULTURA FAMILIAR TRADICIONAL E ASSISTENCIA TECNICA 

5.3.1. EVOLUCAO HIST6RICA DA AGRICULTURA NO VALE DO 

RIBEIRA E EM ELDORADO PAULISTA (46) 

Para situar a agricu1tura praticada atua1rnente no Bairro 

Sapatu, deve-se estudar como evo1uiu a pratica agricola no Vale 

do Ribeira e mais especificamente em Eldorado. 

Justifica-se a analise do contexte regional tendo em 

vista o desenvolvimento muito diferenciado da regiao como urn 

todo em rela9ao a outras areas do Estado de Sao Paulo. 

De fa to, o Vale do Ribeira consti tui-se na regiao com 

menor avan9o do processo de acurnula9ao capitalista no campo, 

estando ainda hoje bastante defasada em rela9ao aos patarnares 

do interior de Sao Paulo, apesar de sua localiza9ao proxima a 

capital (a cidade de Registro, polo regional, est a a 188 

quil6metros de Sao Paulo). 

Pelas suas limita96es edafo-climaticas, a regiao esteve 

a margem do ciclo de expansao da cafeicul tura. Seu relevo 

acidentado, seus solos de baixa fertilidade e o clima quente e 

urnido dificultaram a implanta9ao de atividades que fizeram o 

desenvolvirnento da agropecuaria paulista (cafe, algodao, cana, 

etc. ) . 

(46 l Este estudo hist6rico baseou-se nos trabalhos de 
PETRONE, P. ("A Baixada do Ribeira estudo de geografia 
humana", 1966), MULLER, G. ("Estado, Estrutura Agraria e 
Popula9ao", 1980), QUEIROZ, R.S. ("Caipiras negros no Vale do 
Ribeira", 1983) e Relat6rios do Prograrna Ernergencial de Apoio 
a Pequena Agricul tura do Vale do Ribeira ( "Sisternatiza9ao 
preliminar'', 1987). 
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Estudos agron6micos realizados na decada de 70 davam como 

aproveitaveis para a agricultura apenas 410 mil (22%) dos seus 

1,86 milh6es de hectares, sendo que somente 210 mil hectares 

seriam de utiliza9ao imediata, enquanto o restante dependeria 

de obras de controle das enchentes. 

Por outro lado, nos ultimos anos verificou-se urn avan90 

na legisla9ao ambiental restringindo ainda mais estas areas 

aproveitaveis para a agricultura, ao criar Areas de Prote9ao 

Ambiental e medidas de preserva9ao da Mata Atlantica e das 

varzeas da Bacia do Ribeira de Iguape. 

Embora seja uma das regioes mais antigas da coloniza9ao 

portuguesa no Brasil (em Cananeia e Iguape), o Vale do Ribeira 

s6 come9ou a ser mais povoado a partir da minera9ao do ouro em 

torno de 1. 750, em areas do atual municipio de Eldorado 

Paulista (entao Xiririca). 

A minera9ao estimulou o surgimento de uma produ9ao de 

alimentos basicos (arroz, feijao, milho e mandioca) em Xiririca 

e Registro, visando atender as suas necessidades. 

Desta epoca ate 1850, a regiao experimentou uma situa9ao 

de relative destaque na agricultura de Sao Paulo, 

principalmente pelos extensos plantios de arroz cultivados em 

Iguape e outras areas de varzeas do Ribeira. 

Baseada na mao-de-obra escrava e com a implanta9ao de 

numerosos engenhos de beneficiamento, a atividade prosperou. 

Segundo dados de Jose Francisco de Camargo, em seus 

estudos sobre a demografia e desenvolvimento econ6mico (1952), 

citados em Muller (1980), a popula9ao da regiao da "Baixada do 
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Ribeira" chegou a representar em 1.828, 3,9% do total da 

popula9ao da Provincia, sendo a popula9ao escrava 4,4% de todos 

escravos de Sao Paulo. 

Em 1.836, dos 119 engenhos existentes na provincia, 100 

estavam na regiao do Ribeira. 

Alem do abastecimento local, o arroz era destinado ao Rio 

de Janeiro atraves do porto de Iguape, visando a exporta9ao 

para outros paises (o porto de Santos ainda nao recebia navios 

de maior porte). 

Essa prosperidade criada com o famoso "arroz de Iguape" 

entrou em crise em meados do seculo XIX com o encarecimento dos 

escravos (pelo fim do trafico e maior demanda dos plantios de 

cafe do planalto) e com a concorrencia sofrida pela produ9ao de 

arroz de Minas e Rio de Janeiro, alem das importa96es do 

produto provenientes dos Estados Unidos. 

Ate o fim do seculo XIX e inicio do 

atravessou urn longo periodo de decadencia 

XX a regiao 

economica. A 

agricultura sobreviveu, substituindo o sistema de explora9ao 

baseado na mao-de-obra escrava pelo trabalho "semi-compuls6rio" 

nas fazendas e tambem com a mao-de-obra familiar nos sitios. 

Da-se o processo chamado por Muller de "caipiriza9ao" em gue a 

produ9ao se volta mais para a subsistencia. 

Diversas comunidades de produtores familiares, onde 

predominam negros, existentes hoje no Vale do Ribeira 

(Eldorado, Iguape), provavelmente se consti tuiram a partir 

desta epoca, com o fim da escravatura. 



200 

Em torno de 1. 900 a regiao volta a ter urn crescimento 

populacional (incremento de 2,5% ao ano) derivado do inicio das 

imigra96es estrangeiras e nacionais. 

Das sete tentativas de coloniza9ao atraves de imigrantes, 

ocorridas entre 1865 e 1930, apenas duas tiveram relativo 

exito: a de Registro ( a partir de 1912) com japoneses e a de 

Pariquera-A9u (iniciada em 1862 mas consolidada s6 a partir de 

1890) com poloneses, alemaes, russos e i tal ianos. ( 47 l 

Apesar da contribui9ao das imigra96es para o crescimento 

populacional ocorrido entre 1890 e 1930, Muller estima que a 

participa9ao foi de apenas 10%, no maximo, sobre o incremento 

ocorrido no periodo. Enquanto isso, em termos de Estado de Sao 

Paulo, como urn todo, a participa9ao dos imigrantes, entre 1886 

e 1900, no aumento da popula9ao, significou 30%. 

As correntes migrat6rias, que se constituiram em embrioes 

de parte da agricultura familiar existente atualmente no Vale 

do Ribeira, enfrentaram grandes dificuldades ate a decada de 30 

pela fragilidade das vias de comunica9ao ate entao existentes. 

No entanto, foi a partir das imigra9oes que o Vale come9ou a se 

incorporar economicamente, com a melhoria do sistema de 

navega9ao e abertura de estradas internas. 

(47) Nao tiveram sucesso as coloniza96es de americanos em 
Juquia (1865/70), Colonias Cananeia e Santa Maria (1925) com 
ingleses, irlandeses, ucranianos e alemaes e as Colonias Santa 
Lucia e Nova Trieste (Eldorado, 1930) que nao chegaram a serem 
ocupadas pelas dificuldades de acesso. 
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Assim, em 1920 e construida a Estada de Ferro Santos-

Juquia, 1igando a regiao ao porto e abrindo novas perspectivas 

comerciais. 

Por empenho da empresa colonizadora de Registro 

(48) (K.K.K.K.) I deu-se a abertura da liga9ao rodoviaria de 

Juquia a Piedade (e dai para Cotia e Sao Paulo). 

A expansao do Vale do Ribeira, que tivera seu inicio 

polarizado em Iguape, desloca-se entao para o centro da Regiao, 

em Registro. A area mais litoranea acelerou sua decadencia a, 

partir de 1890 com a desastrosa abertura do Valo Grande que 

levou ao assoreamento do Porto de Iguape, impedindo a 

navegabilidade ate Santos e o acesso de embarca96es de maier 

porte. 

Definitivamente, foram as introdu96es das atividades do 

cha (1930) e da banana (1940), que incorporaram a regiao aos 

interesses da acumula9ao capitalista. 

0 cha trazido por imigrantes japoneses 

principalmente no periodo da Segunda Guerra (entre 1939/45), 

ocupando o espa9o de importa96es interrompidas. Entre 1935 e 

1945 a produ9ao passa de 35 para 1000 toneladas de cha preto 

beneficiado no Brasil, sendo que 60% desta produ9ao era de 

Registro. Floresce entao uma agroindustria, nesta fase ainda 

bastante artesanal. 

A banana (que ja era cultivada desde 1890 na Baixada 

Santista) invade por sua vez o Vale do Ribeira a partir dos 

(48) Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha (Sociedade An6nima 
Industrial de Alem-Mar). 
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anos 40, ligada a interesses de exportadores-produtores e 

facili tada pelo transporte atraves da Estrada de Ferro de 

Juquia a Santos, canal de escoamento da produ9ao. 

Urn marco da integra9ao da regiao ao restante do Estado 

foi a constru9ao da Rodovia Regis Bittencourt (BR-116) na 

decada de 60. A rodovia que corta a regiao de ponta a ponta, 

despertou grandes interesses de investimentos, considerando sua 

privilegiada localiza9ao entre Sao Paulo e Curitiba, principal 

via para o sul do pais. 

A importancia que o arroz ainda tinha nesta epoca foi 

gradativamente sendo substitufda pela bananicultura e pelo cha. 

E em 1960 que a banana chega tambem a Eldorado, alcan9ando os 

pontos mais distantes da regiao. As terras ate entao 

desvalorizadas, em sua maior parte devolutas, passaram a ser 

cobi9adas pela especula9ao imobiliaria, sendo alvo de inumeras 

"grilagens" e conflitos na sua disputa. 

As poucas iniciativas governamentais no sentido de 

organizar essas ocupa96es, atraves de coloniza96es e 

distribui9ao de lotes ocorridas em Juquia e Sete Barras (anos 

60/70), foram grandemente desvirtuadas pelo mau planejamento 

tecnico e pela corrup9ao administrativa, pouco servindo como 

oportunidade de acesso a terra aos produtores familiares. 

0 perfodo favoreceu amaior concentra9ao da terra atraves 

do deslocamento de centenas de famflias de posseiros, seja pela 

aquisi9ao a pre9os irris6rios, seja pela pratica da violencia 

e da falsifica9ao de documentos de propriedade de im6veis 

rurais. 



203 

Por "razoes de seguran9a nacional" de interesse do regime 

rnili tar vigente na decada de 7of 49l, o Estado passou a ter na 

regiao urna presen9a rnaior atraves de seus diversos organisrnos, 

sob a alega9ao do necessaria "desenvolvirnento regional". 

Estendeu-se significativarnente a rnalha viaria, 

instalararn-se inurneras escolas corn atua9ao junto as comunidades 

rurais e criou-se urn 6rgao especifico para prornover o 

desenvolvirnento regional (SUDELPA Superintendencia de 

Desenvolvirnento do Literal Paulista). 

Entre a decada de 50 e de 70, as areas de lavoura 

aurnentararn ern 10.200 hectares e se al terararn os produtos 

cultivados conforrne se verifica no Quadro 38. 

QUADRO 38. Cornposi9ao agricola do Vale do Ribeira segundo o 

valor dos principais produtos - 1950 e 1970. 

PRODUTOS 1950 1970 

(%) (%) 

Banana 33,8 67,7 

cha 10,0 20,3 

Arroz 34,8 7,7 

Milho 8,6 1,6 

Feijao 2,9 1,3 

Mandioca 9,9 1,4 

TOTAL 100,0 100,0 

Fontes: Ministerio da Agricultura, conforrne Petrone, P., 

Censo Agropecuarios, FIBGE, 1970. 

{49) A reg1ao foi abrigo de organiza9ao de esquerda liderada 
por Carlos Lamarca, que propunha a 1uta armada para 
enfrentarnento da ditadura rni1itar. 
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A banana evoluiu, em area ocupada, 8% ao ano enquanto o 

cha, aumentou sua area a base de 20% ao ano. 

A decada de 80 foi marcada por discuss5es de propostas 

desenvolvimentistas para a regiao. 

A Secretaria da Agricul tura implementou orgaos como o 

CEDAVAL (Centro de Desenvolvimento Agricola do Vale do Ribeira) 

e CEPARNIC (Centro de Pesquisas Aplicadas de Recursos 

Naturais), refletindo o embate entre as correntes 

"produtivistas" e "ambientalistas" na defini9ao da linha de 

desenvolvimento a ser adotada. 

0 CEDAVAL se propos numa fase inicial, em convenio com o 

Japao, a desenvolver tecnologias agricolas para aproveitamento 

das varzeas do Ribeira, com enfase na "polderiza9ao" como forma 

de controle de enchentes e viabiliza9ao de cultivos. 

Os organismos ligados a prote9ao ambiental desenvolveram 

legisla96es especificas de modo a controlar a devasta9ao das 

matas, o uso predat6rio do solo e o comprometimento dos 

recursos hidricos, com destaque para a prote9ao da Mata 

Atlantica e da regiao estuarino-lagunar de Iguape-Cananeia. 

Vale a pena ressaltar tambem algumas iniciativas de apoio 

a agricultura familiar ocorridas ao final dos anos 80 e inicio 

da decada de 90. 

A partir de 1985 iniciou-se urn trabalho do Governo do 

Estado visando a "Regulariza9ao Fundiaria" com discrimina9ao de 

areas devolutas e titula9ao dos posseiros legitimamente 

estabelecidos. 
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A Secretaria da Agricultura num trabalho pioneiro 

( 1986/87) coordenou urn "Programa Emergencial de Apoio a Pequena 

Agricul tura" (PEAPA), atraves de sua Divisao Regional Agricola 

de Registro, com objetivo de apoiar os produtores familiares a 

serem titulados pela regularizagao fundiaria. 

Mais tarde (1987) o CEDAVAL realinhou seus objetivos e 

desenvolveu projeto de formagao de Monitores Agrico1as, visando 

capaci tar liderangas para atuar junto as comunidades de 

produtores familiares. 

Ocorreu ainda, em 1990, o desenvolvimento de Programas de 

Agao Comuni taria Integrada ( PACI), coordenados pel a Legiao 

Brasileira de Assistencia (LBA) e apoiados por organismos 

oficiais, que promoviam incentivos econ6micos a realizagao de 

projetos associativos de pequenos produtores rurais e 

pescadores artesanais. 

Infelizmente, esses projetos, no geral, sofreram 

interrup9ao, frustrando expectativas dos agricu1tores. 

Na busca de alternativas para o desenvolvimento agricola 

ocorreu uma maior diversifica9ao da produ9ao com o crescimento 

da olericultura, da fruticultura (maracuja, mexerica e goiaba), 

da pecuaria (em especial a bubalinocul tura) e do fomento ao 

cacau e a seringueira. 0 arroz foi retomado em novas bases 

tecnicas, atraves do cultivo irrigado por inunda9ao em varzeas 

sistematizadas (principalmente arroz Moti utilizado na 

culinaria japonesa). 

No caso especifico do Municipio de Eldorado Paulista, nao 

houve a presen9a forte da imigra9ao ocorrida em outras partes 
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da regHi.o no inicio do seculo. Indiretamente, no entanto, 

recebeu os reflexes das al tera96es na agricul tura regional 

advindas da presen9a dos imigrantes. 

Com topografia mais acidentada (57% montanhosa, 41% 

ondulada e apenas 2% de areas planas) o municipio adotou a 

bananicultura como atividade principal. 

Eldorado e urn municipio bastante extenso (1.726 km 2 ), com 

popula9ao predominantemente rural (68,2% do total em 1980) e 

com pouco acesso a escolaridade (50% de analfabetos). 

Depois da pavimenta9ao da estrada Jacupiranga - Eldorado 

e ap6s o periodo de politica econ6mica recessiva de 1982/83 

aumentou a migra9ao para o municipio, sendo que em 1980 os 

migrantes representavam 9,07% da popula9ao total, a maior parte 

vinda de Minas Gerais e do Nordeste. 

A composi9ao das principais atividades agricolas se 

alterou bastante da decada de 1960 para ca como se verifica no 

Quadro 39. 

QUADRO 39. Evolu9ao da area (em ha) das principais culturas no 

Municipio de Eldorado Paulista - 1962 a 1991. 

Culturas 1962 1980 1987 1991 

Arroz 1850 600 200 150 

Feijao 1560 200 40 20 

Milho 1900 500 400 100 

Banana 2000 3800 5800 5380 

Fonte: Casa da Agricultura de Eldorado Paulista, 1991. 
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Mais recentemente, outras atividades tern sido 

introduzidas na agricultura do municipio, como a mexerica, a 

seringueira, o gengibre, o cacau, a goiaba e a criac;:ao de 

bufalos, ainda que em pequena escala. 

Embora seja urn municipio de forte concentrac;:ao da posse 

da terra, (11,4% dos estabelecimentos detem 75,59% da area), 

Eldorado tern urn grande contingente de pequenos produtores 

assentados em 961 estabe1ecimentos de menos de 50 hectares 

(82,0% do total de estabelecimentos), todavia ocupando apenas 

17,0% da area (area media de 15,10 hectares). 

~ principalmente nesta faixa de pequenos estabelecimentos 

que se vai encontrar a maioria dos agricultores familiares. 

Como diz Muller (1980), "a vida caipira sobrevive ainda 

nos ermos rincoes" (nao tao ermos assim). Agricultores 

tradicionais, pouco integrados ao mercado, produzindo arroz, 

feijao, milho, mandioca e tentando a produc;:ao de banana com a 

tecnologia que lhes permite a forc;:a de seus brac;:os: capinas, 

roc;:adas e desbastes. 

~ neste contexte que se insere o presente estudo, 

tentando en tender a relac;:ao deste tipo de agricul tura com o 

trabalho de assistencia tecnica. 

0 local escolhido para 

Sapatu, assemelha-se a outros 

pesquisa, o 

de Eldorado 

bairro rural de 

como Nhunguara, 

Ivaporunduva, Pedro Cubas, Descampado, Turvo do Eta, Descanso 

da Vida, Sao Pedro e Andre Lopes, com predominio da produc;:ao 

familiar, embora estes sejam mais integrados ao mercado atraves 
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da produc;:ao da banana. Sapatu e talvez o mais tipico da 

agricultura tradicional. 

5.3.2. CARACTERIZA~AO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM UMA 

COMUNIDADE DE PRODUTORES TRADICIONAIS E POUCO 

INTEGRADOS AO MERCADO - BAIRRO SAPATU/ELDORADO 

PAULISTA ( SP) • 

5.3.2.1. Introduc;:ao 

Apesar da aparente homogeneidade dos moradores de Sapatu 

no tocante a predominancia da mao-de-obra familiar, culturas 

praticadas e condic;:oes de vida, distribuiu-se, com ajuda de 

dirigentes da Associac;:ao local, os agricultores em tres grupos 

segundo os sistemas de produc;:ao, a saber: a) predominio da 

bananicultura (16 elementos); b) roc;:as diversificadas (26 

elementos); c) roc;:as e artesanato (06 elementos). Em cada urn 

destes grupos estabeleceu-se entrevistar pelo menos 15% dos 

componentes, buscando-se aleatoriamente ao longo da estrada que 

corta o bairro, representantes de cada sistema de produc;:ao. No 

grupo a foram entrevistados 03 elementos, no grupo b foram 

entrevistados 04 elementos e no grupo £, 01 elemento. 

Foram entrevistados 8 (17%) dos 46 produtores agricolas 

familiares do Bairro Sapatu, situado a margem direita do Rio 

Ribeira de Iguape e atravessado pela Estrada Eldorado - Caverna 

do Diabo, distando cerca de 35 quilometros da sede do Municipio 

de Eldorado Paulista. 
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Como todos os agricultores do bairro, os entrevistados 

sao posseiros, ou seja, nao possuem titulo de propriedade, 

detendo a terra atraves de seu trabalho em exploragao continua 

e moradia permanente no local (todos residem no 

estabelecimento). 

Sao posses antigas, sendo a maioria dos moradores 

nascidos no proprio local, "resistindo por muitos anos a 

pressao de fazendeiros e grileiros para venderem seus direitos 

possess6rios'' (PEAPA, 1987). 

0 bairro esta inserido em Area de Protegao Ambiental 

(A.P.A.), e portanto sujeito a restrig5es rigorosas no 

desenvolvimento de atividades agropecuarias, derivadas da 

legislagao florestal em vigor. 

Por outro lado, mais recentemente, estes pequenos 

agricultores que ja lutavam com dificuldades para manter as 

suas posses, viram-se de frente com novo e poderoso adversario. 

Esta em desenvolvimento no medio e alto Vale do Ribeira a 

execugao de obras de construgao de barragens para geragao de 

energia eletrica, que deverao inundar 

ribeirinhas, destruindo iniimeras comunidades 

plantadas as margens do Ribeira do Iguape. 

extensas areas 

historicamente 

Os moradores vern participando ativamente do Movimento dos 

Ameagados pelas Barragens (MOAB), tentando reverter os rumos 

deste projeto governamental. 

A si tuagao de inseguranga efeti vamente lhes afeta o 

sistema produtivo pela incerteza para qualquer novo 

investimento. 
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agricultores 

constatou-se tambem tratar-se de uma popula9ao relativamente 

jovem como se verifica no Quadro 40. 

A maioria desses agricultores (62,5%) responsaveis pelas 

unidades produtivas, tern menos que 50 anos e nenhum deles tern 

idade superior a 70. 

Para entender melhor o sistema produtivo de lavouras 

tradicionais pouco integradas ao mercado, serao apresentados a 

seguir os dados referentes a seus principais produtos, 

utiliza9ao de insumos, comercializa9ao, recursos para custear 

a produ9ao, utiliza9ao de mao-de-obra e o tipo de assistencia 

tecnica recebida e demandada por estes produtores. 

QUADRO 40. Distribui9ao por faixa etaria dos agricultores 

familiares do Bairro Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, 

SP, 1995. 

Faixa etaria NQ de elementos % sobre total de 

(anos) entrevistados 

:$ 40 03 37,5 

41 a 50 02 25,0 

51 a 60 01 12,5 

61 a 70 02 25,0 

> 70 - -

TOTAL 08 100,00 

Fonte: dados da pesquisa (n = 8) 
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5.3.2.2. Sistema de Produ~ao 

A area total das explora~oes estudadas dentro da amostra 

e de 208,82 hectares, resultando numa area media de 26,10 

hectares. 

0 Quadro 41 apresenta a distribui~ao nos diversos 

estratos, considerando a area total das unidades. 

QUADRO 41 . Distribui~ao fundiaria das unidades agricolas 

familiares no Bairro Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, 

SP, 1995. 

Estratos de area (ha) N2 de unidades % do total de 

unidades 

0,0 a 5,0 - -
5,1 a 10,0 01 12,5 

10,1 a 20,0 03 37,5 

20,1 a 50,0 03 37,5 

Mais de 50,0 01 12,5 

TOTAL 08 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 8) 
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Verifica-se que existe a mesma propor9ao entre unidades 

agricolas abaixo de 20 hectares e acima de 20 hectares( 50l. 

A intensidade de explora9ao da terra aparentemente e 

baixa pois a area cultivada total e de 70,20 hectares, 

representando 33,62% da area total dos estabelecimentos. 

No entanto deve-se ressa1var que os im6veis rurais da 

regiao do Vale do Ribeira, pela legisla9ao f1orestal vigente, 

nao podem explorar mais que 50% de sua area, sendo o restante 

estabelecido como "reserva legal" (51). 

Como se explanou no inicio, a comunidade rural do Sapatu, 

alem de estar enquadrada nessa exigencia legal, esta inserida 

numa Area de Prote9ao Ambiental (APA), o que torna ainda mais 

restrita a atividade agricola. 

(50l :E interessante fazer referencia a si tua9ao particular 
encontrada em dois dos entrevistados que tern os seus 
estabelecimentos como parte de urn "irn6vel" maier corn area de 
438 hectares, explorado por 17 familias ligadas entre si por 
la9os de parentesco, nurna si tua9ao praticamente de terra 
comunal, que poder- se- i a chamar tarnbem de "condominia 
familiar", ern que cada familia nao tern urna area propria 
discrirninada, mas trabalha individualmente a gleba que lhe foi 
atribuida naquela safra (ou por determinado periodo de tempo). 
Ao contrario da maioria das areas circunvizinhas que sao terras 
devolutas, este irn6vel e terra considerada particular ern que, 
pela nao realiza9ao da partilha de antigos direi tos 
hereditarios, os farniliares se mantiveram ligados na explora9ao 
da area defendendo-a de possiveis "grilagens", comuns na 
regiao. Na estratifica9ao por area acima, se considerou estes 
do is estabelecimentos como "parte ideal" do condominia, to cando 
a cada urn deles a area de 26,75 hectares. 

(51 ) Salvo cases de proj etos tecnicos especiais de 
"explora9ao racional" da reserva, suj ei tos a aprova9ao dos 
6rgaos oficiais responsaveis pelo meio-ambiente. 
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Qua1quer avalia9ao que se fa9a do grau de explora9ao da 

terra nessas unidades agricolas, tern que levar em conta esse 

contexte. 

Nesse caso, seria possivel considerar como Area total 

efetivamente utilizAvel nestes estabelecimentos 104,41 hectares 

(50% da Area total geral). Assim, a intensidade de cultivo real 

seria de 67,24% (e nao 33,62% como inicialmente aparenta). 

Verifica-se que mesmo descontando a Area de reserva legal 

dos estabelecimentos o percentual de utiliza9ao da terra ainda 

seria relativamente baixo. 

Tal si tua9ao poderia ser exp1icada parcialmente pel a 

ocorrencia de Areas impr6prias para agricultura, com topografia 

acidentada, e, por outre lado, pelo sistema de agricultura 

itinerante ainda praticado, em que, certa extensao da Area 

permanece em pousio al ternando-se com Areas exploradas em 

cultivo minimo (sem revolvimento do solo). Este sistema tern sua 

racionalidade baseada na busca da sustentabilidade da prAtica 

agricola ao longo do tempo, em condi96es fisicas desfavorAveis, 

como baixa fertilidade natural e relevo acidentado. 

Os Quadros 42 e 43, ilustram respectivamente a 

predominancia de pequenas Areas de explora9ao e a baixa 

intensidade de cultivo, apresentadas de forma estratificadas. 
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QUADRO 42. Distribui9ao par estrato de area cultivada de 

unidades agricolas familiares no Bairro Sapatu, Municipio 

de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

Estratos de area (ha) N2 de unidades % do total de 

unidades 

0,0 a 5,0 05 62,50 

5,1 a 10,0 01 12,50 

10,1 a 20,0 01 12,50 

20,1 a 50,0 01 12,50 

TOTAL 08 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 8) 

Verifica-se que apenas 25% das explora96es estudadas 

suplantam os 50% de intensidade de cultivo (exploram mais da 

metade da area total dos estabelecimentos). Neste caso, 

extrapolam o limite estabelecido na lei florestal. 

QUADRO 43. Distribui9ao par estratos de intensidade de cultivo 

(area cultivada/area total)* das unidades agricolas familiares 

no Bairro Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

Intensidade de cultivo N2 de unidades % do total 

(%) unidades 

Ate 10,0 02 25,00 

10,1 a 30,0 03 37,50 

30,1 a 50,0 01 12,50 

Mais de 50,0 02 25,00 

TOTAL 08 100,00 

* Area total legalmente exploravel (50% do im6vel) 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 8) 

de 
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Apesar da bananicultura significar a principal atividade 

agricola do Vale do Ribeira e do Municipio de Eldorado, 

constituindo-se 

produtivas, na 

como monocultura 

situa9ao especifica 

para muitas unidades 

de Sapatu ocorre uma 

"diversifica9ao" de atividades, compondo de modo geral sistemas 

de produ9ao que variam da estrita produ9ao de subsistencia, com 

o cultivo de arroz, feijao, milho e mandioca, ate a 

predominancia da produ9ao de banana para mercado. 

Outra atividade importante em algumas unidades e o 

artesanato, utilizando-se de materias-primas (palhas, cipos, 

etc.) extraidas da propria mata. As pe9as produzidas encontram 

mercado principalmente junto aos turistas que transitam pela 

estrada que leva a Caverna do Diabo. 

Foram identificados quatro sistemas de produ9ao, de 

acordo com seus objetivos em rela9ao ao consume da familia e/ou 

comercializa9ao no mercado. 0 Quadro 44 apresenta estes 

sistemas e a importancia relativa deles entre os agricultores 

familiares de Sapatu. Os dados expressam bern a si tua9ao de 

transi9ao vivida pela comunidade tradicional de Sapatu, 

caminhando de uma agricultura de produ9ao para consumo proprio 

e pequena. vend a de excedentes (quando ocorrem), para uma 

agricultura atrelada ao mercado em que as necessidades basicas 

deverao ser atendidas pela renda gerada pela banana (ou outra 

cultura comercial). Nota-se que em nenhum dos estabelecimentos 

estudados se chegou ao patamar de produ9ao exclusiva da banana 

para mercado. 
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QUADRO 44. Sistemas de produ9ao vigentes entre unidades agricolas familiares 

do Bairro Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

SISTEMAS NQ de % sabre o total 
elementos de elementos 

Arroz/Feij./Milho/Mand./Ban. (Subsist.) 02 25,0 

Ban./Arroz/Milh./Feij./Mand. (Mercado) 02 25,0 

Banana (mercado) + Ro9as (Subsist.) 03 37,5 

Ro9as (Subsist.) + Artesanato 01 12,5 

TOTAL 08 100,0 

Fonte: Dados de pesquisa (n = 8) 

As dificuldades enfrentadas no cul ti vo da banana nas 

areas de morro, com problemas serios para o transporte da fruta 

atraves de caminhos e estradas precarias, fazem com que muitos 

compradores "desaparec;am" nos periodos de prec;os baixos do 

produto, desincentivando maior expansao da atividade. 

Em alguns casos, nem mesmo a subsistencia e garantida 

atraves da produc;ao agricola, dependendo a familia do 

assalariamento permanente ou eventual de alguns de seus membros 

(como sera visto no item referente a dependencia da produ<;ao 

agropecuaria), do extrativismo do palmito ou do estabelecimento 

de urn pequeno comercio ambulante. 

A participac;ao da renda proveniente da produc;ao agricola 

sobre a renda global das unidades familiares de Sapatu revela 



217 

que, ernbora a agricultura seja a fonte de renda predorninante 

para a rnaioria dos a-gricul to res farni 1 iares desta localidade 

(62,5% dos elementos), apenas 25% deles vivern exclusivarnente da 

agropecuaria (Quadro 45). 

Entre aqueles que depend em predorninanternente da 

agricultura, o percentual representado pela renda agricola 

variou entre 60 e 80%. Janos elementos ern que o assalariarnento 

tern rnaior peso, a participa9ao dos salaries no total da renda 

familiar foi de 60 a 70%. 

QUADRO 45. Fontes de renda em unidades agricolas familiares do Bairro 

Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

Fontes NQ de % sobre total 

elementos de elementos 

Exclusivamente agricultura 02 25,0 

Predominante/agricultura + outras(*) 03 37,5 

Predominantejassalariam. + agricultura 02 25,0 

Predom. Artesanato + Agric. + Assal. 01 12,5 

TOTAL 08 100,0 

(*) aposentadoria, servi9os de empreita, comercio ambu1ante. 
Fonte: Dados de pesquisa (n = 8) 

Como foi di to, nas condi96es desta cornunidade pouco 

integrada ao rnercado, mas ern transi9ao, torna-se dificil para 

os produtores farniliares se rnanterern apenas corn a renda 

agricola, seja pela insuficiencia de area, seja ainda pela 

dificuldade de introduzir tecnologia ou alternativas de 
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cul tivos que permi tam elevar a rentabilidade por unidade de 

area. 

5.3.2.3. Mao-de-obra 

Na realidade de Sapatu a predominancia da mao-de-obra 

familiar esta presente em todas unidades rurais. 0 Quadro 46 

demonstra que na maioria dos estabelecimentos a mao-de-obra e 

exclusivamente familiar (62,5%). 

QUADRO 46. Mao- de obra utilizada em unidades agricolas familiares do Bairro 

Sapatu, no Municipio de Eldorado Paulista 1 SP 1 1995. 

Categorias NQ de % sabre total 

unidades de unidades 

Exclusivamente familiar 05 6215 

Predominante/familiar + assalariados 03 3715 

TOTAL 08 10010 

. -Fonte. Daoos da pesqu1sa (n - B) 

Os produtores familiares que completam sua necessidade de 

for<;a de trabalho com assalariados e de 37 1 5% 1 sendo que o 

percentual de mao-de-obra familiar nesses casos varia de 80 a 

90%. 



5.3.2.4. Aquisi9ao de insumos, Financiamento e 

Comercializa9ao 
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Buscou-se observar a dependencia dos produtores 

familiares de Sapatu em rela9ao a aquisi9ao de insumos e sua 

utiliza9ao na agricultura. 

Inicialmente, quanto a sementes e mudas, notou-se como 

mostra o Quadro 47, que a maioria usa exclusivamente pr6prias 

ou complementa adquirindo uma parte de suas necessidades. 

QUADRO 47. Utiliza9ao de sementes e mudas, pr6prias ejou 

adquiridas por agricultores familiares do Bairro Sapatu, 

no Municipio de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

Formas de obten9ao NQ de g. 
0 sobre 

elementos total 

de unidades 

Exclusivamente pr6prias 04 50,0 

Pr6prias + adquiridas 02 25,0 

Exclusivajadquiridas 02 25,0 

TOTAL 08 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 8) 

Deve-se ressalvar no entanto que, como se trata de 

sementes e tambem mudas, que na bananicul tura e usual a 

utiliza9ao de mudas pr6prias devido a inexistencia de viveiros 
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produtores de mudas certificadas. Mesmo assim, o fato de 50% 

dos produtores se utilizar de material exclusivamente proprio 

demonstra que, mesrno no caso das sementes, ocorre pouca 

aquisi9ao de material certificado. 

Evidenciando o baixo nivel de ado9ao da moderna 

tecnologia agricola, constatou-se que nenhurn dos entrevistados 

utiliza fertilizantes ou maquinas agricolas. Quanto ao uso de 

defensives o percentual e de apenas 37,5%. Nao possuem animal 

de trabalho e poucos usam ra96es ( 12,5%) ou medicamentos 

veterinaries (37,5%). 

Ao contrario das outras situa96es estudadas, OS 

agricultores familiares de Sapatu de modo geral, nao se valeram 

dos recursos do credito rural, nem mesmo no "periodo aureo" dos 

financiamentos subsidiados. 

Por sua condi9ao especifica de agricultores posseiros, 

sem escritura de seus irn6veis que pudessem apresentar em 

hipoteca como garantia aos financiamentos, as unidades 

familiares de Sapatu estiveram sempre afastadas do acesso a 

recursos que pudessem irnplementar mudan9as tecnol6gicas e novos 

investirnentos. 

Alem das dificuldades norrnais do acesso ao credito rural 

pelos pequenos produtores no Brasil, em Sapatu tal alternativa 

foi quase irnpossivel de ser utilizada. 

Na situa9ao atual, de credito caro, onde ate agricultores 

patronais "fogern" dos bancos, - os agricultores familiares de 

Sapatu utilizam-se apenas de recursos pr6prios para financiar 
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suas p1anta9oes, nao tendo nem mesmo as op9oes de adiantamentos 

de compradores ou emprestimos pessoais. 

Em uma situa9ao de agricu1tura pouco integrada ao 

mercado, a produ9ao vol tada ao con sumo proprio e bastante 

express iva. 

0 Quadro 48 demonstra que apenas 37,5% dos entrevistados 

tern produ9ao predominantemente dirigida ao mercado, 

comercializando junto a intermediaries da propria regiao. 

QUADRO 48. Destino da produ9ao ern unidades agricolas farniliares do Bairro 

Sapatu, no Municipio de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

Destinos N2 de % sobre total 

elementos de unidades 

Predorninante/interrnediarios + Consurno 

proprio 03 37,5 

Interrnediario (50%)+Cons. Propr. (50%) 02 25,0 

Exclusivarnente consurno proprio 02 25,0 

Consurnidor (artesanato)+Cons. proprio 01 12,5 

TOTAL 08 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa (n = 8) 

Nota-se uma participa9ao mui to express iva da produ9ao 

para consumo proprio, com presen9a entre todos os produtores. 

Entre os que entregam seu produto predominantemente para 

intermediaries, o consumo proprio varia de 10 a 20%. 
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EM SAPATU (ELDORADO PAULISTA - SP) 
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Quante a assistencia tecnica, a situa9ao encontrada no 

Bairro Sapatu e bastante particular. A tendencia numa 

comunidade de agricultores familiares tradicionais seria 

encontrar urn quadro de muito pouca orienta9ao tecnica recebida 

pelos produtores, uma vez que a extensao rural tern se 

concentrado, no Estado de Sao Paulo e em outras regioes do 

pais, junto a agricul tura patronal e nas regioes de maier 

avan9o capitalista no campo. 

No entanto, ao se optar pelo estudo de uma comunidade de 

lavouras tradicionais, "da qual j a se ti vesse referencias 

atraves de relates oficiais", assumiu-se a limita9ao de inserir 

a pesquisa numa realidade excepcionalmente trabalhada por 

agentes de 6rgaos governamentais. 

Mesmo considerando tal limita9ao, persistiu-se nesta 

escolha pela riqueza que representava o estudo de uma realidade 

de agricultura familiar pouco integrada ao mercado, mas que 

teve o privilegio de participar de urn trabalho de extensao 

rural, aparentemente fora dos moldes tradicionais. 

Se por urn lade deve-se tomar cuidado com os dados obtidos 

no tocante aos indices de recebimento de Assistencia Tecnica, 

por outre lade deve-se aproveitar para avaliar qualitativamente 

aquela experiencia diferenciada de extensao, concebida numa 

linha de educa9ao para o auto-desenvolvimento social e 

economico. 
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A pesquisa no Bairro Sapatu, a sernelhan9a do procedirnento 

adotado ern Lirneira e Itarare, buscou levan tar, para cada 

aspecto do processo produtivo (APP) o recebirnento (ou nao) e a 

dernanda de assistencia tecnica, identificando os agentes que 

atuararn. 

Os aspectos do processo produtivo analisados forarn os 

rnesrnos citados nos estudos dos produtores farniliares de Lirneira 

e Itarare. 

5.3.3.1. Assistencia Tecnica recebida 

Neste item vai-se analisar o recebirnento ( ou nao) de 

orienta9ao tecnica na agricultura, destacando os aspectos do 

processo produtivo (APP) conternplados e os agentes que 

intervierarn ern cada urn destes aspectos. 0 Quadro 49 indica para 

cada APP o nurnero de referencias de orienta96es tecnicas 

recebidas pelos agricultores de Sapatu. 

Nota-se que quase toda orienta>ao tecnica recebida pelos agricultores familiares de Sapatu veio 

da atua,ao do PEAPA (Programa Emergencial de Apoio a Pequena Agricultural e do CEDAVAL (Centro de 

Desenvolvimento Agricola do Vale do Ribeira). A participa,ao relativa destes programas no total dos APP (55) 

foi de, respectivamente 61,9 e 21,8% das assistencias recebidas. 



QUADRO 49. Recebimento de Assistencia Tecnica, agentes tecnicos utilizados e aspectos do processo 

produtivo (APP) assistidos em unidades agrfcolas familiares do Bairro Sapatu, Municipio de 

Eldorado Paulista, SP, 1995. 

AGENTES/ ~~~/ % QUE 
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APP(*) C.A. COOP FIR BCO AGR. PART. PEAPA CEOAVAL OUT. TOTAL RECEBEU 

EC 
cs 
PS 
CL 
SM 
PL 
CI 
AD 
PD 
MQ 
CR 
co 
AR 
CM 
FN 
CT 
AS 

01 

01 

01 

01 

TOTAL 03 01 

% POR 
AGENTE 5,4 1,8 

01 

01 

1,8 -

02 
01 
03 
02 
02 
02 

02 
04 

04 

02 
03 
02 
02 
03 

34 

61,9 

01 
03 

01 

01 
01 
01 
01 
01 

01 

01 

12 

21,8 

01 
01 

01 

01 

05 
05 
04 
03 
02 
03 
01 
03 
05 
01 
04 

04 
04 
03 
02 
06 

04 55 
. 

7,3 100,0 

Identifica,ao dos agentes: C.A. - Casa da Agricu1tura/CATI; COOP. - Cooperativa; FIR-Firmas; 
BCO - Bancos; IND/AGR. Industria/Agroindustria; PART - Particulares; OUT - Outros. 
(*) Identifica,ao dos APP: EC - Escolha da Cultura; CS-- Conserva9ao do Solo; PS - Prepare 
do Solo; CL - Calagem; SM- Sementes e Mudas; PL -Plantio; CI - Controle de Invasoras; AD -
Aduha,ao; PO - Pragas e Doen9as; MQ - Maguinas Agricolas; CR - Constru9iies Rurais; CO- Co-

(**) 

62,5 
62,5 
50,0 
37,5 
25,0 
37,5 
12,5 
37,5 
62,5 
12,5 
50,0 

50,0 
50,0 
37,5 
25,0 
75,0 

lheita; AR- Armazenagem; CM- Comercializa9ao; FN - Financiamento; CT - Contahilidade; AS - Associativismo. 
(**) um dos entrevistados (12,5%) declarou nao ter recebido nenhuma Assistencia Tecnica. 
Fonte: Dados da pesguisa (n = 8) 

0 PEAPA foi instituido pelo Governo Estadual de Sao Paulo 

em 1986, com o objetivo de prestar assistencia tecnica a 

pequenos produtores envolvidos no Programa de Regularizac;ao 

Fundiaria, que se desenvolvia na regiao com a finalidade de 
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conceder titulos de propriedade aos posseiros ocupantes de 

terra devolutas. A l6gica do processo era dar condi<;:oes de 

desenvolvimento econ6mico e social a essas familias, 

viabilizando suas unidades produtivas e evitando que a 

titula<;:ao viesse apenas servir a especula<;:ao imobiliaria pela 

repentina valoriza<;:ao de uma terra "com escritura". 

0 referido "Programa Emergencial" foi coordenado pel a 

CATI (Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral)/ 

Secretaria da Agricul tura, atraves da sua Divisao Regional 

Agricola do Literal Paulista (DIRA/LP) com sede em Registro. 

Integrou-se ao PEAPA tambem a Secretaria de Assuntos Fundiarios 

atraves de tecnicos do Institute de Assuntos Fundiarios (IAF). 

0 Programa teve curta dura<;:ao, tendo sido interrompido em 

1987, por ocasiao da mudan<;:a no Governo Estadual. 

A atua<;:ao da Secretaria da Agricul tura junto a esta 

popula<;:ao de posseiros (virtualmente novos proprietaries) teve 

continuidade atraves de equipes tecnicas (agr6nomos, tecnicos 

agricolas e assistentes sociais) lotadas no CEDAVAL, que 

trabalharam questoes ligadas a organiza<;:ao dos produtores, 

comercializa<;:ao e capacita<;:ao tecnol6gica, atraves da forma<;:ao 

de monitores agricolas junto as comunidades atingidas. 

Esta ultima etapa, coordenada pelo CEDAVAL, se prolongou 

ate 1991, sendo tambem interrompida pela mudan<;:a de Governo. 

A comunidade do Bairro Sapatu, como uma das beneficiarias 

desses "programas especiais" de governo demonstrou claramente, 

nas entrevistas realizadas, o quao marcante foram estes 

trabalhos de extensao agricola na hist6ria de seus 
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estabelecimentos. Mui tas for am as referencias a a<;:oes 

desenvolvidas na epoca, e que repercutem ate hoje. Ha sempre a 

expectativa de que aquele trabalho possa ser retomado novamente 

pelo Governo Estadual. 

Verifica-se pelo Quadro 49 que o percentual daqueles que 

declararam ter recebido orienta<;:ao tecnica nos diversos APP e 

relativamente elevado (acima de 37,5% em 12 dos 17 aspectos do 

processo produtivo considerados). 

Relembre-se aqui, para se ter urn referencial, os dados da 

pesquisa GALLUP (1987), citada anteriormente, em que o 

percentual de pequenos (empregam ate 10 pessoas) e produtores 

familiares (nao contratam mao de obra)(52 l que receberam 

orienta<;:ao de agron6mos e de 15%, em cada uma destas 

categorias. fndice bern inferior ao constatado na pesquisa no 

Bairro Sapatu. 

Evidentemente nao se pode considerar neste aspecto, os 

agricul teres de Sapatu como representatives da assistencia 

tecnica que recebem outros produtores familiares de lavouras 

tradicionais, de outras localidades. 

No en tanto, o estudo desta si tua<;:ao especifica pode 

indicar caminhos a serem trilhados pela Extensao oficial junto 

a estes segmentos dos familiares, revelando o potencial de 

programas desta natureza conduzidos de forma adequada as 

condi<;:oes de tais popula<;:oes. 

(52) Cri terio utilizado pel a refer ida pesquisa para 
segmentar as diversas categorias de produtores rurais. 
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Voltando ao Quadro 49, deve-se destacar ainda a ausencia 

de assistencia tecnica de firrnas que cornercializarn insurnos, 

industriajagroindustria e de particulares, reflexo sirnplesrnente 

da baixa integra9ao ao rnercado de insurnos e rnaquinas agricolas 

e da nao articula9ao corn a industria processadora de produtos 

agropecuarios. 

A presen9a de assistencia tecnica atraves da Casa da 

Agricultura tarnbern e bern fragil (5,4%). Verifica-se que rnesrno 

o espa9o aberto pela Secretaria da Agricultura atraves do PEAPA 

e do CEDAVAL, nao foi aproveitado para que de algurna forma se 

desse sequencia ao trabalho atraves da Casa da Agricul tura, 

unidade local de extensao rural, pertencente rnesrna 

Secretaria. 

Para concluir a analise de Assistencia Tecnica Recebida 

sera fei ta urna cornpara9ao entre os di versos segrnentos de 

agricultores farniliares de Sapatu, observando-se o percentual 

de recebirnento de orienta9ao tecnica de cada urn deles nos 

aspectos do processo produti vo rna is assistidos. 0 Quadro 50 

apresenta os resultados obtidos. 

QUADRO 50. Participa9ao dos segmentos de agricultores familiares nos aspectos do processo 

produtivo {APP) que mais receberam Assistencia Tecnica no Bairro Sapatu, Municipio de 

Eldorado Paulista, SP, 1995. 

APP CONS. SOLO ESC. CULTURA PRAGAS E ASSOCIATIVISMO 

SEGMENTOS DOEN~AS 

N2 NQ % N2 % NQ % N2 % 

Exclus. Familiar 05 03 60,0 03 60,0 04 80,0 05 100,0 

Predom. Familiar 03 02 66,6 02 66,6 01 33,3 02 66,6 

Fonte: Dados da pesquisa {n 8}. 
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Ao contrario da tendencia encontrada ern Limeira e ern 

Itarare, no caso do bairro Sapatu os produtores exclusivamente 

familiares conseguirarn assistencia tecnica maior ou igual 

aquela recebida pelos predominanternente farniliares 

(eventualrnente cornpletarn corn for9a de trabalho assalariada). 

Certamente a reversao da tendencia ocorreu pelas 

situa9oes particulares derivadas das assistencias tecnicas 

prestadas pelo PEAPA e pelo CEDAVAL, que priorizararn pequenos 

produtores agricolas (predorninantes entre os exclusivarnente 

familiares). 

5.3.3.2. Assistencia Tecnica Demandada 

Com o objetivo de identificar espa9os nao ocupados pelos 

agentes de assistencia tecnica, forarn levantadas junto aos 

agricultores familiares de Sapatu possiveis demandas nao 

atendidas e os agentes preferenciais para atender a estas 

expectativas. 

Os aspectos do processo produtivo (APP) considerados 

foram os mesrnos analisados no item anterior. 

0 Quadro 51 apresenta os resultados relativos a demanda 

potencial por assistencia tecnica, dos produtores farniliares da 

localidade estudada. 

Constata-se uma concentra9ao rnaior de dernanda nos APP, 

Sernentes e Mudas (SM), Plantio (PL) e Aduba9ao (AD), cada urn 

corn urn percentual de 50% (sobre o total de elementos 

entrevistados). Tais demandas evidenciam ainda urna necessidade 
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de orienta~ao em aspectos que poderiam ser considerados 

"fundamentos" da agricultura. 

0 agente mais apontado para responder as demandas de 

assistencia tecnica foi a Casa da Agricultura com 55,55% das 

indica~oes. 

Nota-se que urn percentual bastante expressive (38,89%) 

nao tern ideia de quem possa atender as suas necessidades de 

orienta~ao tecnica. Na situa~ao particular de produtores 

agricolas pouco integrados ao mercado, verifica-se que 

desconhecem muitas vezes outras alternativas de agentes 

tecnicos, pois como se viu no item referente a "Assistencia 

Tecnica Recebida", e total a ausencia de atua~ao de firmas de 

insumos e industrias processadoras junto a este segmento dos 

familiares. 

Apesar do relativamente elevado percentual de recebimento 

de Assistencia Tecnica verificado anteriormente, evidencia-se 

urn destacado interesse por mais orienta~ao na agricultura, com 

a expectativa notada no decorrer das entrevistas de que este 

apoio tecnico possa lhes ajudar na melhoria de suas condi~oes 

de vida. 

Para concluir, deve-se inserir aqui ainda algumas 

observa~oes importantes sobre a assistencia tecnica 

diferenciada que estes produtores receberam. 



QUADRO 51. Demandas por assistencia tecnica, nao atendidas em rela9ao as unidades agricolas 

familiares do Bairro Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

APP 

EC 
cs 
PS 
CL 
SM 
PL 
CI 
AD 
PD 
MQ 
CR 
co 
AR 
CM 
FN 
CT 
AS 

TOTAL 

% POR 
AGENTE 

C.A. 

02 

02 
03 
03 
02 
03 
02 

01 

01 

01 

20 

55,55 

A GENTES 

IND/ NAO 
COOP FIR BCO AGR. PART. OUT. SABE TOTAL 

01 

01 

01 01 

2,78 2, 78 -

01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

02 
01 
01 
01 

02 
02 
02 
03 
04 
04 
03 
04 
03 

01 
02 
02 
02 
01 
01 

14 36 

38,89 100,0 

% QUEREM 
RECEBER 
( *) 

25,00 
25,00 
25,00 
37,50 
50,00 
50,00 
37,50 
50,00 
37,50 

12,50 
25,00 
25,00 
25,00 
12,50 
12,50 

Identifica9ao dos agentes: C.A. - Casa da Agricu1tura/CATI; COOP. - Cooperativa; FIR - Firmas; 
BCO - Bancos; IND/AGR. Industria/Agroindustria; PART - Particu1ares; OUT - Outros. 
(*) Ca1culado sobre o total de elementos entrevistados 
Fonte: Dados da pesquisa ( n = 8) 
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Em primeiro lugar, foi impressionante na aplica<;:ao do 

questionario de pesquisa, quando se levantava em cada APP o 

recebimento ou nao de orienta<;:ao tecnica, 0 relato 

pormenorizado que os entrevistados faziam dos conteudos 

tecnicos aprendidos na experiencia como PEAPA e CEDAVAL. Mesmo 

tendo se passado alguns anos ap6s a interrup<;;ao daqueles 
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traba1hos (desde 1991), a reten9ao dos conhecimentos pode ser 

considerada excepcional. 

Por outro, lado ficou patente que, apesar do marcante 

trabalho de extensao rural realizado, mui tos daqueles 

"conteudos tecnicos" tiveram sua aplicabilidade limitada pela 

absoluta ausencia de recursos financeiros para implementar 

minimamente alguns investimentos e mudan9as tecnol6gicas 

necessaries. 

Este ultimo ponto evidencia o quanto o trabalho de 

extensao junto a esta categoria de produtores fica limi tado 

pela falta de uma politica agricola dirigida, especificamente 

ao desenvolvimento da agricultura familiar. 

5.3.4. TIPOLOGIA DAS UNIDADES AGRfCOLAS FAMILIARES DO 

BAIRRO SAPATU - MUNICiPIO DE ELDORADO PAULISTA - SP. 

5.3.4.1. Tipifica9ao em Grupos Homogeneos 

Em Sapatu, trabalhou-se com n=8 unidades produtivas sobre 

m=56 modalidades ativas e 6 suplementares. A aplica9ao da 

Analise de Correspondencia Multipla resultou nas inercias 

associadas 11 e 12 com valores 0,28 e 0,21, respectivamente. As 

duas juntas explicam 47,80% da inercia total, equivalente a 

1,02. 

Das 56 modalidades as que melhor contribuiram a 

explica9ao da inercia dos do is primeiros eixos principais, 

definiram F1 e F2• Nas Tabelas 8 a 11 dos Anexos sao mostradas 
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as coordenadas das modalidades e as inercias respectivas dentro 

de cada fator. 

Na Figura 3.1, e apresentado urn esquema com a posi9ao das 

modalidades destas variaveis em rela9ao ao sentido do fator 1, 

que melhor explicaram a sua inercia. Na Figura 3.2, apresenta

se o mesmo para o fator 2. 

No fator 1 (F1), as variaveis que o definiram foram as 

relacionadas como sistema de produ9ao composto pelo cultivo de 

arroz, milho, mandioca e banana, e cria9ao de bovinos 

leiteiros. 

0 lado negativo do eixo mostra que as culturas de arroz, 

milho e mandioca sao predominantes e vol tadas para consumo 

proprio, as areas dos estabelecimentos sao menores e nao ha 

pecuaria. Estes produtores nao adquirem insumos e nao recebem 

assistencia tecnica em controle de pragas e doen9as e em 

financiamento. 

0 lado positivo mostra exatamente o oposto, as areas sao 

maiores e a banana e a cultura predominante, complementada com 

plantio de arroz, milho e mandioca voltados para o mercado. 

Ocorre pecuaria leiteira. 

As modalidades que descreveram o sistema de produ9ao 

explicaram 48% da inercia associada a este fator. As relativas 

a utiliza9ao de insumos 29%; as relativas ao recebimento de 

assistencia tecnica 11%; e as relativas ao destino da produ9ao, 

4 !1, 
0. 



VARIAVEIS SUPLEMENTARES 
AREA TOTAL (ha) 
AREA CULTIVADA (ha) 
PASTAGEM (ha) 

ASSISTENCIA T£CNICA PARA: 
contr. pragas/doen9as 
financiamento 

ADQUIRE INSUMOS e/ou SUPRIMENTOS: 
sementes/mudas pr6prias 
transporte para produ9ao 
medicamentos 

(-) 

utiliza9ao de medicamentos 

SISTEMA DE PRODUCAO: 
area cultivada/area total 

intensidade de cultivo, em 
rela9ao a area cultivada 

arroz 
milho 
mandioca 
banana 
bovines leiteiros 

PRODUCAO P/ CONSUMO PROPRIO 

men or 
menos 
nao tern 

NAO 

NAO 
NAO 
NAO 
NAO 

menos intensa 

mais intensa 
mais intensa 
mais intensa 
rnenos intensa 
nao tern 

= 100% 

maier 
mais 
tern 

(+) 

Fl 

SIM 

SIM 
SIM 

mais intensa 

menos intensa 
menos intensa 
menos intensa 
mais intensa 
tern 
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< 100% + inter
mediario + con
sumidor 

Figura 3.1. Defini9ao do fator 1 segundo as rnodalidades que rnelhor 
contribuiram para a sua inercia, em estudo de unidades agricolas 
familiares do Bairro Sapatu, Eldorado Paulista (SP),1995. 



VARIAVEIS SUPLEMENTARES 
AREA TOTAL (ha) 

SISTEMA DE PRODU~AO 
intensidade de cultivo 
de feijao em rel. a 
area cultivada 

RENDA NA AGRICULTURA: 

MAO-DE-OBRA: 

men or maier 

-------+------Fz 

mais intensa 

< 100% agr.+assal. 
+ apos.+com 

100% familiar 

menos intensa 

100% da agri
cultura 

< 100% familiar 

RECEBE ASSISTENCIA TECNICA PARA: 

escolha da cultura 
conserva9ao do solo 
calagem 
plantio 
aduba9ao 
c. pragasjdoen9as 
comercializa"ao 

SEMENTES: 
adquire 
pr6prias 

NAO 
NAO 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 
SIM 

NAO 
SIM 

SIM 
SIM 
NAO 
NAO 
NAO 
NAO 
NAO 

SIM 
NAO 

Figura 3.2. Defini9ao do fator 2, segundo as modalidades que melhor 
contribuiram para a sua inercia, em estudo de unidades agricolas 
familiares do Bairro Sapatu, Eldorado Paulista (SP), 1995. 
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0 fator 2 foi definido pelo cultivo do feijao associado 

ao recebimento de assistencia tecnica, aquisi9ao de sementes e 

dependencia da renda agricola. 

0 lado negativo do eixo Fz mostra uma participa9ao maior 

da cultura do feijao, unidades com areas totais menores, 

recebimento de assistencia tecnica, nao utiliza9ao de sementes 
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certificadas, outras rendas completando a renda agricola e mao

de-obra exclusivamente familiar. 

0 lado positive de F2 mostra menor participa~ao do feijao 

na area cultivada, totalidade da renda e proveniente da 

produ~ao agricola, pouca assistencia tecnica recebida, uso de 

semente certificada e a mao-de-obra familiar complementada por 

assalariados. 

As modalidades relativas a cultivo de feijao explicam 8% 

da inercia associada ao fa tor 2. 
I as de mao-de-obra 3 !l,• 

0/ 

dependencia de rend a agricola, uso de sementes 

(pr6priasjadquiridas) 15%; e recebimento de assistencia tecnica 

61%. 

A aplica~ao da Analise de Conglomerados de Ward 

classificou os produtores em tres grupos. As coordenadas das 

unidades produtivas estao representadas na Figura 3.3, em 

rela~ao aos eixos F1 e F2, pelo numero dos respectivos grupos em 

que for am classificados. Esta classifica~ao explica 77% da 

inercia correspondente ao dois eixos. 

Apresenta-se a seguir as modalidades que representaram 

frequencias relativas ~ 75% dentro de cada grupo, definindo o 

perfil da maioria dos componentes. As demais modalidades 

apresentam frequencias relativas aproximadamente iguais, nao 

podendo ser consideradas como definidoras do grupo. 
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Figura 3.3. Coordenadas das unidades produtivas sabre os eixos 

faloriais F1 e F2, representadas pelos numeros dos agrupamentrJS. 

obtidos pela ACW, sabre os dois eixos fatoriais, para os 

agricultores famlliares do bairro Sapatu, Municipio de ~ldorado 

Paulista, SP, 1995. 



GRUPO 1: unidades (1, 5, 6, 
8) n= 4 

moda1idades 

atl 
a_c1 
pasta1 
ac1 
ar2 
fe2 
mi2 
man2 
banl 
bvll 
mofa2 
ragr1 

addefl 
admedic1 
numedic2 

cs2 
cal 
sm1 
pll 
pdl 
fnl 

freqi.iencia 

4 
4 

4 

4 

4 
4 

4 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

Estas unidades produtivas sao 
caracterizadas na sua maioria 
por: 

area total entre 8, 47 e 14,52 ha 
area cultivada entre 0,67 e 2,70 ha 
nao tern pastagem 
area cult. entre 4% a 19% da area total 
arroz entre 37% e 64% da a. cultivada 
feijao entre 10% e 26% da a. cultivada 
milho em 18% a 26% da a. cultivada 
mandioca de 7% a 13% da a. cultivada 
tern ate 13% da area cult. com banana 
nao tern bovines leiteiros 
100% de mao de obra familiar 
< 100% de renda da agricultura 
insumos: 

nao adquire defensives 
nao adquire medicamentos 
nao usa medicamentos 
assistencia tecnica para: 

recebe nao recebe 
conserva9ao do solo 

calagem 
sementes 
plantio 
pragasjdoen9as 
financiamento 
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GRUPO 2: unidades (2,4) n= 

rnodalidades 

at2 
a_c2 
ac2 

arl 
fe1 
mil 
ban2 
bvl2 
av2 
rnofa1 

dccp1 

adrnu2 
prrnu2 
adtrans2 
adrnedic2 
nurnedic2 

ec2 
cs2 
srn1 
pll 
ad1 
crn1 

frequencia 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
Estas unidades produtivas sao 
caracterizadas na sua rnaioria 
par: 

area total entre 25,76 e 72,60 ha 
area cultivada entre 4,9 e 38,72 ha 
entre 21% a 100% de area cultivada ern 
rela9ao area total 
0 a 22% de arroz ern rel. a. cultivada 
0 a 6% de feijao ern rel. a. cultivada 
0 a 14% de milho em rel. a. cultivada 
22 a 77% de banana ern rel. a. cultivada 
tern bovines leiteiros 
tern aves 
mao de obra nao e exclus. familiar 

dest. prod. nao e exlus. cons. proprio 

insurnos: 
adquire nao adquire 

mud as 
mudas pr6prias 

trasporte da produ9ao 
medicamentos 
usa rnedicamentos 
assistencia tecnica para: 

recebe nao recebe 
escolha da cultura 
conserva~ao do solo 

sernentes 
plantio 
aduba9ao 
comercializa9ao 
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GRUPO 3: unidades (9,7) n= 2 
Estas unidades produti vas sao 
caracterizadas na sua maioria 

modalidades freqliencia por: 

a_c2 2 4,9 e 38,72 ha de area cultivada 
mil 2 9 a 14% da area cultivada com milho 
ban2 2 22 a 77% da area cultivada com banana 
mofa2 2 100% mao de obra familiar 
dccp1 2 100% prod. para consume proprio 

insumos: 
adquire nao adquire 

admu1 2 sementes/mudas 
prmu2 2 sem/mudas pr6prias 
adtrans2 2 trasporte da produ9ao 
numedic2 2 usa medicamentos 

assistencia tecnica :eara: 
recebe nao recebe 

cs1 2 conservac;:ao do solo 
ca2 calagem 
pl2 2 plantio 
pd2 2 c de pragas/doenc;:as 
cm2 2 comercializac;:ao 

5.3.4.2. Descri~ao das principais caracteristicas dos 

Grupos Homogeneos 

Com o metoda de Analise Fatorial de Correspondencia 

Multipla (ACM) seguido de uma classifica~ao pela Analise de 

Conglomerados de Ward (ACW), obteve-se para os agricul tores 

familiares do Bairro Sapatu, Eldorado Paulista, tres grupos 

distintos. 

A partir dos dados que compoem esses grupos sao descritas 

suas principais caracteristicas quanto a: 
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- sistemas de produ9ao; 

- dependencia da renda agricola; 

- tipo de mao-de-obra utilizada; 

- utiliza9ao de insumos; 

- financiamento; 

- destine da produ9ao; 

- assistencia tecnica recebida; 

- assistencia tecnica demandada. 

Os dados referentes aos tres grupos estao sintetizados no 

Quadro 52. 

GRUPO I - composto par quatro elementos (1, 5, 6, 8) 

Seus componentes usam quase exclusivamente mao-de-obra 

familiar (em media 97,5%). 

Sua produ9ao e rna is val tada para a tender ao proprio 

consume (75% do que produz fica na propria unidade), tendo a 

mais baixa intensidade de cultivo (em media 12,15% da area 

total e cultivada). A bananicultura, que e a cultura regional 

mais dirigida para mercado, tern pouca expressao entre seus 

membros (area com banana representa na media 8, 75% da area 

cultivada destes estabelecimentos). 
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QUADRO 52. Tipologia das unidades agricolas familiares do Bairro Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, 

SP I 1995 

INDICADORBS GRUPO GRUPO GRUPO OBS. 
I II III 

[04) [02) [02) 

fndice media de utiliza,ao 97,50 80,00 100,00 -
de mao-de-obra familiar [%) 

s p 

I R Area total media [ha) 19,05 49,18 17,11 -
s 0 Area med. Arroz/Feijao/ 
T D D Milho/Mandioca [ha) 1,58 3,01 2,53 -
E E u Area media /Banana [ha) 0,23 10,89 4,15 -
M i Intens. media cultivo [%) 12,15 47,80 59,51 1 
A Area banana/Area cultiv.[%) 8,75 36,00 56,00 2 

0 

Renda Agrfcola/Renda familiar [%) 48,75 85,00 70,00 2 

fndice media de autofinanciamento da 
produ10ao 100,00 100,00 100,00 2 

% principal destine da produ,ao Cons. Ataca- 50,00-Atac. -
Proprio. dista 40,00-Cons. -
75,00 85,00 Prop. 

T 
E E Sementes certificadas [%) 50,00prop. 100,00 100,00 -
c M 50, OOadqr. adq+prp. propria 
N p Defensi vas [%) 25,00 50,00 50,00 -
0 R 
L E Fertilizantes [%) 0,00 0,00 0,00 -
0 G 
G A Maquinas Agrfcolas [%) 0,00 0,00 0,00 -
I D 
A A Animais de Trabalho [%) 0,00 0,00 0,00 -

fndice de Assist. Tecnica RBCEBIDA 5,0 7,0 9,5 3 

fndice de Assist. Tecnica DE~]ADA 4,5 5,5 3,0 3 

Agente Preferencial [%) 61,11- 90,90- 66,66- 4 
nao sabe C.A. C.A. 

Observa,oes: 1- Legisla,ao Florestal exige 50% Reserva; 2- Percentual media; 3- N2 APP recebidosjN2 de 
elementos; 4-% sabre a total dos APP demandados. 
Fonte: Dados da pesquisa [n = 32) 
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Para sua reprodu9ao dependern da cornplernenta9ao da renda 

agricola corn outras atividades como o assalariarnento ern 

propriedades vizinhas, a aposentadoria e o artesanato. 0 

percentual rnedio da renda que obtern na agricultura e de 48,75%. 

Metade de seus elementos usarn sernentes e rnudas pr6prias, 

apenas 25% usa defensivos e nenhurn deles se utiliza de 

fertilizantes, rnaquinas agricolas ou anirnais de trabalho, 

evidenciando urna baixa ado9ao de tecnologias rnodernas. £o 

grupo que apresenta menor indice de recebimento de Assistencia 

Tecnica (5,0), obtido da rela9ao entre o numero total de APP's 

(aspectos do processo produtivo) citados e o numero de 

cornponentes do grupo. 

Seus elementos parecem nao ter referenciais para indicar 

que agentes de assistencia tecnica prefeririarn para atender as 

suas demandas de orienta9ao na agricultura. 

Concluindo, e o grupo mais voltado para subsistencia, 

menos tecnificado e ern processo aparente de proletariza9ao. 

GRUPO II - composto por dois elementos (2, 4) 

£ o grupo que possui as maiores areas totais medias 

(49,18 hectares) e as rnaiores areas medias com banana (10,89 

hectares). A banana ocupa 36% da area cultivada. Tern uma boa 

intensidade media de cul tivo ( considerando as lirni ta96es da 

regiao) corn 47,80% da area total sendo cultivada. Eo grupo que 

mais cornplementa a mao-de-obra da familia com assalariados. 

Ainda assim a for9a de trabalho familiar e de 80% do total. Sua 
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produ9ao e voltada para o mercado, sendo que em media 85% dela 

e vendida a atacadistas. Tern uma elevada dependencia da 

atividade agricola sendo 85% de sua renda global gerada pela 

agricultura. 

Em termos de tecnologia empregada metade de seus 

elementos usa defensives, todos usam simultaneamente sementes 

e mudas pr6prias, e certificadas, nao usam fertilizantes, 

maquinas agricolas e animais de trabalho. 

Tern urn indice de recebimento de assistencia tecnica 

intermediario (7,0), mas e o grupo com maior demanda de 

orienta9ao tecnica (indice de demanda de assistencia tecnica 

igual a 5,5). Seus elementos visualizam a Casa da Agricultura 

como o agente mais apropriado para satisfazer suas demandas de 

orienta9ao tecnica. 

Resumindo, e o grupo mais voltado para produ9ao de 

mercado, com mais expectativas em rela9ao a Assistencia Tecnica 

e que mais se utiliza de assalariados para completar a for9a de 

trabalho familiar. 

GRUPO III - composto por dois elementos (3,7) 

Este grupo s6 se utiliza de mao-de-obra familiar e possui 

as menores areas totais medias. Talvez devido a esta exiguidade 

de terras tenham as maiores intensidades medias de cultivos 

(59,51%) superando a restri9ao legal de explora9ao de apenas 

50% da area. Seu sistema produtivo mantem urn certo equilibria 

entre a produ9ao para mercado (50% destinado a atacadistas) e 
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a produ9ao para consurno proprio (40%). Tern as rnaiores 

participa96es da bananicultura sobre o total da area cultivada 

(a banana representa 56% de sua area de cultivo), rnostrando ser 

esta a atividade principal para rnercado. 

Na questao tecnol6gica verifica-se que todos usarn 

sementes e mudas pr6prias, rnetade usa defensives e nenhurn deles 

usa fertilizantes, maquinas e anirnais de trabalho, a sernelhan9a 

dos outros dois grupos. 

0 seu indice de assistencia tecnica recebida e o mais 

elevado de todos ( 9, 5), denotando que tal vez tenharn sido os 

membros desse grupo a principal clientela do PEAPA e CEDAVAL. 

Sao os que dernandarn menos orienta9ao tecnica atualmente. 

Em sintese, e urn grupo constituido de "familiares puros", 

com pouca terra, rnaior intensidade de explora9ao e que foram 

mais assistidos tecnicarnente. 



SINOPSE DOS GRUPOS DE AGRICULTORES FAMILIARES 

DO BAIRRO SAPATU, MUNICiPIO DE ELDORADO PAULISTA, SP 

GRUPO I 

GRUPO II 

- Usam quase exclusivamente mao-de-obra familiar 

- Tern baixa intensidade de cultivo 

- Produ9ao voltada para subsistencia 

- Dependem de outras rendas (assalariamento, 

aposentadoria, artesanato) 

- Metade usa semente/muda propria 

- Recebem pouca assistencia tecnica 

- Nao sabem a quem recorrer quanta a assistencia tecnica 

- Complementam mao-de-obra familiar com assalariados 

- Tern rnaior area media e boa intensidade de cultivo 

(relativamente a regiao) 

- Dependern rnais da renda agricola embora tenham outras 

rend as 

- Produ9ao para mercado 

- 100% usa sementesjmudas pr6prias rnais adquiridas 

- 50% usa defensivos 

- Born indice de assistencia tecnica recebida, mas 

dernandam, rnais preferindo a Casa da Agricultura. 

GRUPO III - Usarn exclusivamente mao-de-obra familiar 

- Tern menores areas 

- Maior intensidade de cultivo 

- Produ9ao se divide entre mercado e consurno proprio 

- Exclusivamente sementes e rnudas pr6prias 

- 50% usa defensivos 

- Receberam rnais assistencia tecnica e dernandam rnenos 
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5.3.5. EXPECTATIVAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES TRADI

CIONAIS DO BAIRRO SAPATU (ELDORADO PAULISTA-SP) 

EM RELA~AO ~ ASSISTENCIA TECNICA 

5.3.5.1. Introducao 
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A situacao de baixa integracao ao mercado predominante 

entre os agricultores familiares de Sapatu, explica tambem a 

pequena gama de agentes envolvidos na orientacao tecnica. 

Sao muito tenues as ligacoes que estes produtores tern com 

a Casa da Agricultura ou com as firmas de insumos. 

A principal experiencia de extensao rural vivida par 

estes agricultores foi transit6ria (de 1986 a 1991) derivada de 

programas especiais de governo para apoio ao desenvolvimento da 

"pequena agricultura" praticada par posseiros da regiao do Vale 

do Ribeira. Tais programas foram responsaveis par quase toda a 

orientacao tecnica recebida pelos produtores de Sapatu (PEAPA -

61,9% dos APP's assistidos e CEDAVAL- 21,9% das assistencias 

recebidas; ambos coordenados pela Secretaria da Agricultura). 

A abertura dada par estes programas nao foi capitalizada 

pela Casada Agricu1tura, que e citada em apenas 5,4% dos APP's 

atendidos. No entanto, possivelmente sem outras opcoes, e este 

agente tecnico que e apontado para atender 55,55% das 

necessidades de orientacao tecnica levantadas. 

E preciso ir a frente e tentar entender o porque da 

preferencia par este agente, aproveitando tambem para ava1iar 

as experiencias de Extensao Rural diferenciadas que esses 

agricultores vivenciaram. 
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5.3.5.2. A assistencia tecnica nos grupos de produtores 

tipicos 

Vol tando ao Quadro 52, resul tante da tipificac;:ao em 

grupos homogeneos de agricultores familiares do Bairro Sapatu, 

sera fei ta uma analise da assistencia tecnica em cada caso 

especifico. 

0 grupo III e o que mais recebeu orientac;:oes tecnicas na 

agricultura devido provavelmente a maior incidencia sobre ele 

do Programa Emergencial de Apoio a Pequena Agricultura (PEAPA). 

0 grupo se caracteriza por: usar mao-de-obra exclusivamente 

familiar, ter uma maior intensidade de cultivo, menores areas 

e conciliar uma produc;:ao para mercado e consumo proprio. Talvez 

pelos conteudos tecnol6gicos j a recebidos nao demande mui ta 

Assistencia Tecnica atualmente. 

0 grupo II teve nivel intermediario de recebimento de 

assistencia tecnica, mas e o grupo que atualmente mais demanda 

orientac;:ao tecnol6gica. Sua produc;:ao e bastante voltada para 

mercado, possuindo as maiores areas, completando sua 

necessidade de forc;:a de trabalho com assalariados e dependendo 

mais da renda agricola. 

0 grupo I e aquele que menos recebeu assistencia tecnica, 

e se caracteriza por produc;:ao de subsistencia, baixa 

intensidade de cultivo, pequenas areas, outras atividades fora 

da agricultura para se manter e o mais baixo nivel de 

utilizac;:ao de insumos. Demandam assistencia tecnica, mas a 

maioria nao tern ideia de a quem recorrer. 
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Os elementos dos grupos II e III, em sua maioria, indicam 

a Casa da Agricultura, como agente que poderia atender as suas 

demandas de orienta~ao tecnica. 

A seguir, sera apresentada a avalia~ao que OS 

agricultores familiares tradicionais fazem dos agentes de 

assistencia tecnica; as formas de melhor acesso a novos 

conhecimentos de tecnologia agricola; a analise que fazem do 

padrao de tecnologia atual; e a percep~ao deles a respeito da 

subordina~ao ejou autonomia em face da industria, dos 

fornecedores de insumos, dos compradores da produ~ao, dos 

agentes financeiros e dos tecnicos. 

As respostas a estas questoes foram obtidas atraves de 

entrevistas com produtores tipicos de cada grupo homogeneo 

identificado, conforme descrito no capitulo sobre Metodologia. 

Esses agricul tores se repartiram entre os grupos da 

seguinte forma: 

GRUPOS N2 de Elementos N2 de Entrevistados 

I 04 02 
II 02 01 
III 02 01 

TOTAL 08 04 

Investigou-se os cri terios adotados pelos agricul tores 

familiares de Sapatu na op~ao por determinado agente tecnico 

para atender as suas necessidades de assistencia tecnica. 
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Os atributos mais citados para qualificar a op9ao foram 

disponibilidade (no sentido de disposi9ao e presteza no 

atendimento) e confianca. 

Tais criterios diferem das situa96es encontradas entre os 

produtores de Limeira e de Itarare, e isto tern uma explica9ao. 

A assistencia "especial" que o Bairro Sapatu recebeu do 

PEAPA e do CEDAVAL permitiu uma disponibilidade quase plena 

para o atendimento a estes produtores e o estabelecimento de 

uma rela9ao de confianca muito forte com os tecnicos devido ao 

grau de cornpromisso que estes tinharn corn o trabalho, segundo 

relates obtidos. 

A competencia foi colocada num patarnar inferior. A 

justificativa mais uma vez se refere ao trabalho do PEAPA, pois 

segundo os agricultores, apesar da dedica9ao dos tecnicos, 

esses eram recem-formados corn pouca experiencia de agricultura. 

Solicitou-se nas entrevistas que os agricultores 

destacassem em rela9ao aos principais agentes com quem tivessem 

tido contato, as qualidades especificas notadas. 

Em rela9ao ao PEAPA os produtores ressaltaram, como visto 

acima, a disponibilidade e a confianca. 

Quante a Casa da Agricultura, apontada como alternativa 

para suprir as suas necessidades de apoio tecnico, destacaram 

como qualidades a atencao (no atendimento), o custo (por ser 

gratuito), a cornodidade e ainda a falta de outra opcao. 

Nota-se, pel a si tua9ao destes agricul teres pouco 

integrados ao mercado, o distanciamento de firmas fornecedoras 

de insumos, bancos, industrias processadoras ou tecnicos 
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particulares, tornando suas op9oes de assistencia tecnica 

reduzidas ao apoio tecnico governamental da Casa da 

Agricultura. 

Diante do quadro colocado percebe-se a grande limita9ao 

destes agricultores na busca de assistencia tecnica. 

Ao serem questionados do porque nao buscarem o apoio da 

Casa da Agricul tura, colocada como unica op9ao para eles 

atualmente, responderam: 

- "Eles nao tern uma tecnica mais apropriada as condi9oes 

do pequeno de nossa regiao". 

- "Eu procurei mas nao atenderam por falta de condi9oes 

(carro, gasolina). Eles prometem mas nao atendem". 

- "Acho que a Casa da Agricul tura s6 atende se for em 

grupo". 

"Agora nao estou em condi9oes de fazer urn 'plantio 

born'". 

Alem dos problemas de infra-estrutura de atendimento da 

Casada Agricultura (falta de veiculos, combustive!, motiva9ao) 

ja destacados em Limeira e Itarare, nota-se uma dificuldade de 

compatibiliza9ao da tecnologia proposta pelo agr6nomo e as 

limita96es financeiras desses produtores. 

Tendo em vista a especificidade da experiencia de 

extensao rural vivenciada pelos agricultores familiares de 

Sapatu, atraves dos trabalhos do PEAPA (1986/87) e CEDAVAL/ 

Monitores Agricolas (1988/91), buscou-se junto aos produtores 

envolvidos uma avalia9ao dos resultados alcan9ados. 
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Constatou-se que anteriormente ao Programa poucos tinham 

contato com tecnicos. Possuiam uma no9ao vaga do trabalho de 

assistencia tecnica: "sabia que o agronomo podia ajudar na 

produtividade da lavoura". Em geral visualizavam o agr6nomo 

como urn profissional a servi9o de quem pudesse pagar, ou seja, 

dos grandes proprietaries: "nao sabia que tinha agronomo de 

gra9a", "pensei que era s6 para fazendeiro"; "pensava que se 

procurasse o agronomo ele iria cobrar"; "nao estava ao alcance 

da gente". 

Alguns tiveram contato com o tecnico da Casa da 

Agricultura em virtude do trabalho de forma9ao de Associa9ao de 

Moradores. Na epoca ( 1982/86) a Secretaria da Agricul tura 

incentivava o associativismo de pequenos produtores. Relatam 

ter havido certa aproxima9ao, tendo o agronomo se proposto a 

assisti-los tecnicamente. 0 trabalho nao foi para frente pelas 

dificuldades encontradas para assimilar as tecnologias 

apresentadas (calagem, aduba9ao, controle de pragas), por nao 

contarem com recursos pr6prios ou de credito rural 

diferenciado. 

Com o advento daqueles programas especiais de apoio a 

pequena agricultura mudou a visao dos produtores em rela9ao ao 

servi9o de orienta9ao tecnica do agronomo. Come9aram a perceber 

que o tecnico poderia ser util tambem no trabalho com pequenos 

produtores. 

Aprenderam coisas novas, algumas puderam ser aplicadas, 

outras nao. Destacaram como aspectos posi ti vos orienta96es 

sobre a preserva9ao da pequena agricul tura, meio-ambiente, 
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conserva9ao do solo, aduba9ao verde, aduba9ao organica, cria9ao 

de aves, apicultura, piscicultura, hortas caseiras, controle de 

pragas sem venenos, espa9amento e colhei ta do arroz, 

associativismo, contabilidade, preven9ao de doen9as e 

verminoses (agua, fossa, etc) e tambem corte e costura para as 

mulheres. 

Embora reconhe9am esses pontos posi ti vos do PEAPA e 

CEDAVAL, acham que os resultados econ6micos nao foram muito 

expressivos devido a falta de apoio crediticio: "nao tive como 

levar em frente pois os financiamentos dos projetos nao 

sairam". 

Os tecnicos parecem ter animado a comunidade quanta a 

possibilidade de obten9ao de recursos especiais para apoiar o 

desenvol vi men to de alguns proj etos. Com a nao concretiza9ao 

destes recursos houve uma certa frustra9ao dos produtores: 

"muitos ficaram descrentes e passaram a criticar a Associa9ao 

que tinha apoiado o trabalho do PEAPA". No trabalho de 

Moni tores Agricolas do CEDAVAL a si tua9ao foi semelhante: 

"criou esperan9as de que com os monitores a comunidade poderia 

melhorar de vida, mas nao era possivel, fal tou apoio de 

financiamento". 

Concluem que "poderia haver resultados melhores se os 

trabalhos nao tivessem sido interrompidos". Dizem ter aprendido 

que "e possivel ter tecnico sem precisar pagar" ( se for do 

governo). Continuaram porem sem aplicar tecnicas que 

aprenderam, pela falta de recursos para implementa-las. 
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Enfirn, a descontinuidade, a falta de apoio crediticio e 

a dificuldade de trabalhar tecnologias apropriadas as condi96es 

desses produtores, forarn os pontos de estrangularnento 

identificados nestas experiencias alternativas de Extensao 

Rural. 

Sol ici tou-se ainda aos agricul to res entrevistados urna 

avalia9ao de cada agente, obtendo-se os resultados apresentados 

abaixo: 

CASA DA AGRICULTURA 

- "nao tinharn proposta de agricultura que desse para a 

gente aplicar"; 

"a cornunidade precisa de proj etos especiais para 

desenvolver, e a Casa da Agricultura s6 apoia se for orienta9ao 

tecnica de rotina"; 

- "parece que e rnais para a classe media para cirna"; 

- "nunca tive contato". 

PEAPA ( Prograrna Ernergencial de Apoio a Pequena 

Agricultura do Vale do Ribeira): 

"deviarn ter ensinado do jeito que a gente tivesse 

condi9ao de fazer sern precisar gastos ... aprendi coisas que urn 

dia pode ser 6til''; 

- "corn eles a gente tinha liberdade para procurar e pedir 

orienta9ao"; 

"nao teve tanta diferen9a da assistencia tecnica da 

Casada Agricultura". 
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PROGRAMA DE MONITORES AGR1COLAS/CEDAVAL (Centro de 

Desenvolvimento Agricola do Vale do Ribeira): 

"aprendi sabre tecnicas al ternati vas ( aduba<;ao 

organica, verde), preserva<;ao dos recursos naturais, 

avicultura, piscicultura .. faltou apoio financeiro"; 

- "apoiou projeto de pecuaria da associa<;ao cedendo vacas 

e bezerros". 

FIRMAS 

- ''orienta mas e s6 para vender". 

"achei boas as orienta<;5es sabre medicamentos para 

cria<;ao de galinhas e frangos". 

- "nunca usei". 

Completando a analise feita pelos produtores,levantou-se 

trabalhos relevantes de assistencia tecnica, que tivessem 

contribuido de modo significative para o desenvolvimento da 

agricultura familiar na regiao. 

As experiencias destacadas foram as seguintes: 

a. Assistencia pUblica 

- Casa de farinha orientada pelo PEAPA; vacas e bezerros 

cedidos pelo CEDAVAL para inicio da pecuaria da Associa<;ao; 

maquinas de costura cedidas e curso de corte e costura para as 

mulheres; assessoria para escrever o estatuto da Associa<;ao. 

Orienta<;ao para implanta<;ao de horta e granja 

integradas (alimenta<;ao de aves/aduba<;ao organica); vacina<;ao 

de aves domesticas. 



Cria9ao de frango; 

conserva9ao do solo. 

b. Assistencia Privada 
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aduba9ao organica e verde; 

- Aprendizado sobre controle de doen9as e aves. 

5.3.5.3. Comunica9ao e aprendizado de novas tecnologias 

Questionou-se os produtores a respei to dos meios que 

facili tam o aprendizado de novas tecnicas. Os entrevistados 

destacaram as seguintes formas: 

12) Demonstra9oes praticas de campo; 

22) Troca de ideias com outros agricultores; 

32) Consultas e receitas dos tecnicos. 

Diferentemente dos resultados de Limeira e Itarare, os 

agricul to res de Sapatu parecem nao valorizar "palestras, 

reunioes e cursos com tecnicos" dando preferencia a atividades 

mais "praticas" como as "demonstra9oes de campo" e a "troca de 

ideias". Valorizam ainda a rela9ao individualizada com os 

tecnicos atraves das "consultas e receitas". 

Os agricultores do Bairro Sapatu nao possuem televisao e 

nao souberam ci tar programas de radio sobre agricul tura que 

tivessem o habito de ouvir. 

Embora sem ter condi9oes de confrontar estes dois tipos 

de difusao de tecnologia, colocam que o problema deles nao esta 

tanto em nao ter as informa9oes tecnicas, mas sim em nao ter os 
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meios financeiros para efetuar as mudanc;:as: "urn e outro nao 

ensinam como comec;:ar", sem teras recursos minimos. 

Verifica-se em Sapatu uma si tuac;:ao extrema de dificuldade 

de acesso a informac;:ao tecnol6gica, pela quase ausencia de 

orientac;:ao tecnica direta e par uma pobreza tal que as priva do 

cantata com as canais de comunicac;:ao de massa. 

Interrogou-se as agricultores familiares de Sapatu sabre 

as fatores que mais interfeririam no acesso a informac;:ao 

tecnica, sendo as seguintes, em ordem de importancia: 

12) 0 conhecimento (relacionamento pessoal) com as 

tecnicos; Situac;:ao financeira. 

22) Ter propriedade maior; nivel de instruc;:ao; local da 

propriedade. 

A partir da propria experiencia de assistencia tecnica 

vivida no bairro, as produtores parecem valorizar o 

relacionamento pessoal com tecnicos (que tiveram atraves do 

PEAPA e CEDAVAL) e a situac;:ao financeira (que nao tiveram para 

implementar as tecnicas aprendidas). 

Alem disto, merece referencia o destaque para o fator 

"local da propriedade" que em Limeira e Itarare mostrou nao ser 

o mais limitante e em Eldorado/Sapatu parece pesar (na 6tica do 

agricultor). Uma explicac;:ao possivel seria a de que, apesar de 

suas casas ficarem a be ira da rodovia asfal tada, terem suas 

roc;:as em locais de dificil acesso, com estradas precarias. 
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5.3.5.4. Questionamento do padrao tecnol6gico vigente 

na agricultura 

Apesar de terem passado par experiencias de extensao 

rural que podem ser consideradas "alternativas", com enfase em 

preserva9ao dos recursos naturais, conserva9ao do solo, 

aduba9ao verde e organica e integra9ao de atividades, percebe

se claramente entre os agricultores de Sapatu uma critica a 

"falta de tecnologias adequadas as suas condi96es", que 

pudessem ser adotadas mesmo com seus parcos recursos. 

Par ai pode-se concluir pela existencia entre eles de 

certo questionamento do paradigma de desenvolvimento agricola 

predominante em nossa sociedade. 

Investigou-se porem, a semelhan9a de Limeira e Itarare, 

a opiniao dos agricultores de Sapatu sabre o impacto da 

agricultura atual sabre o meio-ambiente. 

Os resultados foram as seguintes: 

"Prejudica urn pouco, deveria ser uma tecnica mais 

organica". 

"Sabendo usar nao prejudica nada". 

"il.s vezes e prejudicial, deveria pesquisar tecnica mais 

natural". 

"Quanta a tecnicas de mecaniza9ao depende de saber 

fazer o servi90 bern feito ... a quimica sempre prejudica ... acho 

que precisava urn trabalho alternative". 

Verifica-se aqui, de modo geral, que alem da consciencia 

dos prejuizos ao meio-ambiente, ja percebem existir outras 
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alternativas ("tecnica mais organica", "tecnica mais 

natural" ... ), num provavel reflexo dos trabalhos desenvolvidos 

pelo PEAPA e CEDAVAL. 

5.3.5.5. Subordina9ao e autonomia dos agricultores 

familiares 

Visando analisar a percep9ao que os produtores familiares 

de Sapatu tern da sua subordina9ao ejou autonomia, as 

entrevistas buscaram saber deles as situa96es em que se sentiam 

mais "amarrados" e quando se sentiam mais "livres". 

A realidade especifica de Sapatu mostrou duas situa96es 

particulares de subordina9ao: "na hora de vender" (a semelhan9a 

de Itarare e Limeira) e "quando e obrigado a trabalhar para 

fora para completar a renda". Esta 111 tima si tua9ao mostra o 

caso dos "familiares pobres" com terra ejou condi96es 

insuficientes para a sua reprodu9ao, transitando para o 

assalariamento para garantir a sobrevivencia de sua familia. 

Como si tua96es de maior autonomia, "mais liberdade" 

apresentaram: "quando estao trabalhando na sua produ9ao", na 

escolha da tecnica a usar e mesmo na aquisi9ao dos poucos 

insumos utilizados. 

Em rela9ao aos agentes financeiros logicamente nada os 

subordina, pela total inacessibilidade ao credito rural. 



6. DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

6.1. ASSISTENCIA T£CNICA EM CONDI~OES DIFERENCIADAS DA 

INTEGRA~AO DA AGRICULTURA FAMILIAR A IND6STRIA 

Pretendeu-se neste estudo, por urn lado, analisar o 

desempenho de unidades produtivas familiares em situa9oes 

diferenciadas de integra9ao com a industria, caracterizando 

seus sistemas produtivos e, por outro lado, verificar como esta 

se dando a assistencia tecnica a esses produtores, atraves dos 

agentes governamentais e privados. 

A primeira abordagem relaciona-se com a questao colocada 

no inicio deste trabalho quanto a evolu9ao da agricul tura 

familiar dentro do processo de desenvolvimento das rela9oes 

capitalistas no campo. 

A outra face da investiga9a0 prende-se a discussao do 

espa9o da extensao rural publica, tendo em vista a crescente 

subordina9ao da agricul tura aos interesses industriais e o 

avan90 da assistencia tecnica privada, com participa9ao cada 

vez mais destacada junto aos produtores rurais. 

Analisando tres realidades distintas em que se insere a 

produ9ao familiar no Estado de Sao Paulo ( ci tricul tura em 

Limeira, feijao em Itarare e lavouras tradicionais em Sapatu) 

avaliou-se o nivel de atendimento as demandas de orienta9ao 
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tecnica dos diversos estratos de agricultores farniliares, 

verificando o grau de valoriza9ao e satisfa9ao ern rela9ao aos 

varios agentes tecnicos, tentando identificar espa9os nao 

ocupados e exigencias diferenciadas apresentadas. 

Em Limeira, desvendou-se uma realidade de agricultores 

familiares bastante modernizados e integrados ao mercado, com 

urn indice de recebimento de assistencia tecnica relativamente 

elevado e com menores demandas ern rela9ao aos diversos agentes 

tecnicos. 

A interessante estrategia de reprodu9ao das unidades 

familiares citricultoras, com diversifica9ao de "produtos" 

(fruta-mercado, fruta-industria e citros-mudas) a partir de urna 

mesma atividade matriz (citricultura), revelou o acionamento de 

uma maior gama de agentes tecnicos: firmas, particulares, 

bancos, cooperativas, Casa da Agricultura e outros organismos 

oficiais de pesguisa, ensino e extensao. 

A liga9ao com a industria de suco eleva provavelmente o 

grau de tecnifica9ao da citricultura limeirense mas, por outro 

lado, o produtor familiar cria mecanismos de adapta9ao (e ao 

mesmo tempo de certa autonornia) em rela9ao ao sistema 

agroindustrial, jogando com varias alternativas de mercado e 

modernizando-se de modo a manter a sua competi ti vi dade em 

rela9ao aos grandes estabelecimentos patronais que atuam na 

produ9ao de laranja no Estado de Sao Paulo. 

Apesar de cerca de urn ter90 dos citricultores familiares 

de Limeira se declararem satisfeitos em termos de recebimento 

de assistencia tecnica, nao apresentando demandas, a grande 
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maioria dos produtores apresenta expectativas nao atendidas em 

aspectos do processo produtivo relacionados ao planejamento da 

produ9ao, administra9ao dos recursos financeiros, 

comercializa9ao e organiza9ao social (associativismo). 

Recai na assistencia tecnica oficial (Casa da 

Agricultural a expectativa maior desses agricultores, no 

atendimento as necessidades citadas. Segue, como possivel 

alternativa, o apoio tecnico da Cooperativa. Ve-se que, mesmo 

numa situa9ao de grande predominio de atendimento tecnico pelas 

firmas vendedoras de insumos e expressiva diversidade de 

agentes, mantem-se uma exigencia significati va quanto aos 

servi9os de extensao oficial e de organiza96es dos produtores 

(Cooperativa). 

Apesar da situa9ao encontrada em Limeira, com urn grau de 

recebimento de orienta9ao tecnica expressi vo, nao se deve 

entender que a difusao de novas tecnologias se de de maneira 

uniforme entre os agricultores familiares. 

A pesquisa revelou que o segmento de "familiares puros", 

aqueles que dependem apenas da mao-de-obra da propria familia, 

e o menos assistido tecnicamente e o que tern o menor acesso ao 

credito rural, dificultando as altera9oes na base tecnica do 

seu sistema de produ9ao. 

Passando a analise da situa9ao encontrada em Itarare com 

os produtores familiares de feij ao notou-se, apesar de uma 

heterogeneidade maior nas condi9oes economicas e sociais dos 

produtores ( identifica9ao de 6 grupos tipicos), uma menor 



diversidade de agentes tecnicos atuando e urn 

intermediario de atendimento de assistencia tecnica. 
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nivel 

Em Itarare, apesar de se verificar tambem a predominancia 

de orienta9ao tecnica das firmas que comercializam insumos e 

maquinas, tem-se uma distribui9ao mais equilibrada da 

participa9ao dos diversos agentes tecnicos, tendo a assistencia 

oficial e a proveniente da Cooperativa urn peso relativamente 

importante. 

0 que fica evidente entre os produtores de feijao e a 

elitiza9ao da assistencia tecnica. Aqui existe uma grande 

disparidade no atendimento de uma minoria capitalizada, na 

faixa dos "empresarios familiares", em detrimento dos demais 

agricultores familiares. Isto se da, principalmente, pelo apoio 

tecnico pri vilegiado prestado pel a Cooperati va a produtores 

mais estruturados em quantidade e qualidade de terra (propria 

ou arrendada), maquinario e acesso ao credito rural. 

Consequentemente, tambem em Itarare, os que usam 

exclusivamente mao-de-obra familiar sao os que tern menor acesso 

aos agentes tecnicos. 

As demandas tecnicas apresentadas sao mais numerosas do 

que em Limeira (apenas 20% declararam ja estar 

satisfatoriamente atendidos), mas se concentram em aspectos do 

processo produti vo semelhantes: Escolha da Cul tura ou 

Variedade, Comercializa9ao e Contabilidade Agricola; 

caracterizando espa9os nao cobertos pelos diferentes agentes 

tecnicos. Registram-se ainda demandas de orienta9ao em 
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Associativisrno, Armazenagem, Controle Fitossanitario e Prepare 

do Solo. 

0 que chama aten9ao tambem, no caso dos produtores 

familiares de feijao, e a grande expectativa ern torno da 

possivel assistencia tecnica atraves da Casa da Agricultura, 

que obteve a preferencia em 63% dos aspectos do processo 

produtivo indicados. 

E possivel concluir que nesta situa9ao intermediaria de 

integra9ao com a industria que ocorre entre os produtores de 

feijao, a presen9a das firmas de insumos seja menos intensa, 

abrindo maiores espa9os para a assistencia publica, embora nem 

sempre ela ocorra de forma satisfat6ria. 

A situa9ao encontrada entre os agricultores familiares 

tradicionais de Sapatu, municipio de Eldorado Paulista e bern 

diversa dos casos anteriores. 

Embora tenha-se observado uma realidade particular em que 

produtores pouco integrados ao mercado passaram por uma 

experiencia alternativa de assistencia tecnica, tendo sido 

trabalhado urn grande numero de aspectos do processo produtivo, 

verificou-se que os resultados praticos nao corresponderam. Por 

falta de urna politica mais ampla de incentives e credito rural 

apropriado, esses produtores nao tiveram condi96es minimas de 

implementar os novos conhecimentos tecnicos. Serviu talvez a 

experiencia para desperta-los para as possibilidades de uma 

assistencia tecnica diferenciada e adequada as suas condi96es, 

desde que acompanhadas de urn minimo de apoio credi ticio. 

Mostrou que nao bastam propostas tecnicas alternativas e 
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adaptadas as condi96es de pequenos produtores, se 

simul taneamente nao se conta com uma politica mais ampla de 

apoio a agricultura familiar. 

Entre os produtores de Sapatu, nota-se uma quase ausencia 

de outros atendimentos tecnicos. A presen9a da Casa da 

Agricultura e minima, e a assistencia de firmas de insumos, 

cooperativas ou particulares e inexistente, refletindo 

simplesmente a baixa integra9ao ao mercado, a nao aquisi9ao de 

insumos produzidos pela industria e a nao articula9ao com a 

agroindustria processadora de produtos agropecuarios. 

Apesar do baixo atendimento, e grande a expectativa em 

rela9ao a Casa da Agricultura para cobrir as suas demandas de 

orienta9ao tecnica (55,55% dos APP referidos). 

Os aspectos do processo produtivo em que as demandas sao 

mais fortes diferem das situa9oes de Limeira e Itarare: 

Sementes e Mudas, Plantio e Aduba9ao. Tais demandas denotam 

ainda necessidades ligadas a aspectos que podem ser 

considerados "fundamentos" da agricultura. 

Urn grande percentual dos produtores familiares de Sapatu 

nao tern sequer ideia de quem possa atender as suas expectativas 

atualmente, revelando desconhecer outras alternativas alem da 

Casa da Agricul tura, uma vez que os trabalhos de extensao 

levados pelo PEAPA e pelo CEDAVAL nao existem mais. 

Pelas condi96es especificas da experiencia anterior que 

participaram, em Sapatu, ao contrario do esperado, os 

"familiares puros" conseguiram assistencia tecnica maior ou 

igual aos demais segmentos familiares. 
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6.2. TIPIFICA~AO EM GRUPOS HOMOGENEOS E AS NECESSIDADES DE 

ASSISTENCIA TECNICA 

As metodologias estatisticas utilizadas, Analise de 

Correspondencia Multipla eAnalise de Componentes Principais se 

mostraram interessantes para tipifica9ao de grupos homogeneos 

internamente, contribuindo para o conhecimento da ocorrencia de 

sistemas produtivos diversos vigentes entre os agricultores 

familiares, de uma mesma atividade agropecuaria e suas 

situa9oes especificas quanto a Assistencia Tecnica recebida e 

demandada. 

Dessa forma, em Limeira foram identificados quatro grupos 

tipicos. Constatou-se que os grupos I e IV, se caracterizam 

pela produ9ao de mudas e frutas para industria, sao os mais 

tecnificados e que mais recebem assistencia tecnica. Os que 

vendem mais para atacadistas (grupos II e III) recebem menos 

orienta9ao tecnica. 0 grupo IV, mesmo j a sendo o que mais 

recebeu atendimento, e o que mais expectativas apresenta em 

rela9ao ao apoio da Casa da Agricultura. 

Em Itarare foram tipificados seis grupos. Os que 

apresentaram maior indice de recebimento de Assistencia Tecnica 

foram os grupos III e VI, que se destacam por possuirem maiores 

areas, utilizarem mais assalariados, terem mais areas 

arrendadas e pecuaria, acessarem mais ao Credi to Rural e 

utilizarem mais insumos. Contrariamente, os grupos II e IV sao 

os menos apoiados tecnicamente, sendo caracterizados por 

fazerem uso quase exclusive de mao-de-obra familiar, possuirem 
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menores areas, terem menor intensidade de cultivo e utilizarem 

poucos insumos. Estes do is ul timos grupos sao OS que rna is 

apresentam expectati vas em rela9ao a Cas a da Agricul tura no 

atendimento de suas demandas. 

Em Eldorado (Bairro Sapatu) os produtores tradicionais se 

dividiram em tres grupos bern nitidos. 0 grupo III foi o que 

recebeu mais assistencia tecnica, por conta de ter sido o mais 

atingido pelos programas especiais de extensao rural citados 

acima. Este grupo se caracteriza pelo usa exclusivo da mao-de

obra familiar, pela maior intensidade de cultivo, por possuir 

menores areas e uma produ9ao combinada para mercado e consumo 

proprio. Par outro lado o grupo II e o que apresenta maiores 

demandas de orienta9ao tecnica e se destaca par participar mais 

do mercado, ter areas maiores, depender mais da agricultura e 

completar a mao-de-obra familiar com assalariados. 0 grupo 

menos assistido (I) tern produ9ao vol tada para o seu proprio 

consumo e completa sua renda com assalariamento, artesanato ou 

pequeno comercio. Enquanto os grupos II e III dao preferencia 

a Cas a da Agricul tura, o grupo I nao consegue identificar o 

agente que possa atender sua necessidade de orienta9ao tecnica. 

A diversidade de situa96es encontradas atraves da 

tipifica9ao, neste trabalho, aponta para a necessidade de os 

planejadores da extensao rural, inseridos em conjunturas 

regionais, atentarem para a importancia da aplica9ao de metodos 

estatisticos apropriados, para identificar os sistemas de 

produ9ao predominantes, entendendo seus funcionamentos e suas 
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demandas especificas, de modo a lhes dar respostas consoantes 

com suas expectativas. 

6.3. QUALIFICA~AO DAS ATUA~OES DOS AGENTES DE ASSISTENCIA 

TECNICA 

A pesquisa buscou para cada si tuac;:ao especifica uma 

avaliac;:ao dos agentes tecnicos quanto as suas principais 

qualidades e limita<;oes. 

As orientac;:oes das firmas de insumos, apesar de terem 

maior presen<;a entre os agricultores de Lirneira e Itarare, sao 

vistas pela maioria dos produtores como simples "interesse de 

vender". Destacam a maior utilizac;:ao destes agentes tecnicos 

pela "comodidade" ou "facilidade", ou seja, os produtores 

procuram ou sao procurados pelos vendedores de insumos e 

maquinas e seguern as recomendac;:oes destes agentes por 

comodidade "ja que estao ali mesrno". Os agricultores de Sapatu 

nao tinham opiniao a respeito da orientac;:ao de firmas. 

Quanto a orientac;:ao da Casada Agricultura, os produtores 

de laranja destacaram a "confianc;:a" e em segundo lugar a 

"competencia" como atributos principais. Ja os produtores de 

feijao citaram como qualidades deste agente oficial a 

"competencia" e a "comodidade" (esta nos servi<;os de locac;:ao de 

curvas de nivel e orientac;:ao sobre Conserva<;ao do Solo). Os 

agricultores de Sapatu atribuiram a Casa da Agricultura 

"atenc;:ao" (no atendirnento), "custo" (gratuito), "comodidade" e 

ainda "falta de outra opc;:ao". 
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A orienta9ao tecnica de Cooperativa e vista em Itarare e 

Limeira pela "competencia". Em Sapatu ela nao ocorre. 

A assistencia tecnica "Particular" e mais utilizada em 

Limeira (obrigatoriedade legal nos viveiros de mudas) e os 

produtores veem-na como de "competencia" embora alguns a 

utilizem apenas por "exigencia legal". Em Itarare e Eldorado 

este tipo de orienta9ao e pouco conhecido. 

Quanta as limita9oes dos agentes nota-se que na visao dos 

produtores das tres situa9oes estudadas, a Casada Agricultura 

apresentaria atributos mais positives mas estaria limitada por: 

falta de condi9oes de infraestrutura (vefculo, combustfvel, 

salaries baixos), e por deficiencias em seus recursos humanos 

( fal ta de funcionarios, de eficiencia e de moti va9ao para o 

trabalho). No caso especifico de Sapatu foi destacado tambem a 

inadequa9ao de suas propostas tecnicas para atender ao pequeno 

produtor. 

Como limita9a0 da orienta9a0 das Cooperativas e apontada 

pelos produtores a sua restri9ao de atendimento aos associados, 

sendo que, no caso de Itarare, esta restri9ao estaria vinculada 

a urn certo elitismo: "e s6 para os grandes". Em algumas 

situa9oes a Cooperativa e vista como mais uma "loja de produtos 

para agricultura", sendo aprovada pelos seus "pre9os bons" ou 

rejeitada pelas "recomenda9oes [de adubos e defensives] 

exageradas". 

A assistencia direta pela agroindustria, mesmo no caso de 

Limeira, nao foi constatada, demonstrando pouca interferencia 

nas condi9oes das atividades agricolas estudadas. 
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No caso particular das orienta96es tecnicas do PEAPA e 

CEDAVAL, recebidas pelos agricultores de Sapatu, os pontos mais 

posi ti vos destacados for am a "disponibi lidade" ( presteza de 

atendimento) e a "confian9a" nos tecnicos. Como limi ta9oes 

destes agentes foi apontado a "fal ta do financiamento de 

projetos'', a ''pouca 

''descontinuidade''. 

experiencia" dos tecnicos e a 

Quanta ao destaque para trabalhos relevantes, segundo os 

produtores, realizados pela assistencia oficial, houve cita9oes 

para a area de Conserva9ao do Solo (Limeira e Itarare), 

produ9ao de mudas (em Limeira), recomenda9oes de calagem e 

aduba9ao (Itarare), Cooperativismo (em Limeira), implementa9ao 

de horta e granja integrados (Sapatu). 

Como contribui9oes relevantes da assistencia tecnica 

privada destacou-se, no geral, as atua9oes em controle de 

pragas e doen9as, aduba9ao e calagem e sementes certificadas. 

Parece haver uma tendencia hist6rica da assistencia 

publica se ligar mais a programas com enfase em recursos 

naturais e desenvolvimento social, enquanto a assistencia 

privada se concentra na difusao de agroquimicos e maquinas. 

Foram pesquisadas tambem as razoes de desestimulo na 

procura da assistencia tecnica pelos produtores familiares 

tendo se verificado a predominancia da desinforma9ao a respeito 

dos servi9os publicos ( "nao sabia que tinha agronomo na C .A."), 

falta de recursos para implantar as recomenda9oes ("nao estou 

em condi9oes de fazer urn plantio born"), fal ta de proposta 
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tecnol6gica adequada ( "achava que nao atenderiam quem nao tinha 

maquinario"), acomoda9ao e desrnotiva9ao. 

Como fatores que favorecern o acesso a orienta9ao tecnica 

os agricultores destacaram ern geral as condi9oes financeiras e 

o conhecimento pessoal corn tecnicos. 0 nivel de instru9ao 

tarnbem foi considerado de irnportancia. 

6.4. COMUNICA~AO E APRENDIZADO 

Investigou-se junto aos produtores farniliares as forrnas 

de cornunica9ao consideradas por eles rnais favoraveis ao 

aprendizado de novas tecnologias. 

Ern Lirneira e Itarare o destaque ficou por conta de 

rnetodos usuais na Extensao Rural como palestras, cursos, 

reunioes corn tecnicos e dernonstra9oes praticas de campo, 

combinadas corn visitas a planta9oes de outros agricultores e 

experiencias no proprio sitio. Ja em Sapatu parece haver 

preferencia por atividades rnais praticas, como dernonstra9oes de 

campo e troca de ideias corn outros agricultores. A rela9ao corn 

o tecnico e vista ai de rnaneira mais individualizada, atraves 

de consultas. 

Outro ponto abordado junto aos produtores foi o irnpacto 

dos prograrnas de agricultura pela televisao. Verificou-se que 

esta forma de cornunica9ao e lirnitada pela irnpossibilidade de 

sanar as duvidas irnediatamente e pela apresenta9ao de inurneros 

assuntos sem profundidade rnaior. Os produtores farniliares 
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parecem preferir o contato direto com os tecnicos a partir de 

problemas especificos que estejam enfrentando. 

0 aspecto mais positivo destacado sobre a televisao e o 

alcance que tern as mensagens, chegando a produtores que de 

outra forma nao teriam possibilidade de acesso a uma serie de 

informa<;:oes tecnol6gicas ("aprendo mais com a TV, tecnico e s6 

para os grandes"). No entanto, tem-se tambem ai 

contraditoriamente uma limita<;:ao, pois aqueles agricultores 

mais carentes de hens de consumo, encontrados em alguns bairros 

de Itarare e tambem em Sapatu, nao possuem televisao, nao sendo 

alcan<;:ados por esse meio de comunica<;:ao de massa. Por outro 

lado, raras foram as ci ta<;:oes de audiencia de programas de 

radio especializados em agricultura. 

Poder-se-ia pensar numa complementa<;:ao do trabalho de 

Extensao Rural articulado com programas de TV (e radio) visando 

urn crescimento na democratiza<;:ao das informa<;:Cies tecnicas. A 

televisao poderia cumprir o papel de abrir caminho para o 

trabalho educative levantando questoes tecnol6gicas da produ<;:ao 

e apontando aos produtores as alternativas de acompanhamento 

tecnico disponiveis. A extensao por sua vez teria que avan<;:ar 

buscando as comunidades mais carentes onde nem a televisao tern 

alcan<;:ado. 

6.5. QUESTIONAMENTO DO PADRAO TECNOL6GICO DA AGRICULTURA 

Verificou-se que os agricul tores familiares das areas 

pesquisadas tern ainda uma analise critica muito superficial em 
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rela9ao ao modelo tecnol6gico predominante na agricultura 

brasileira. 

De modo geral percebem danos ambientais e riscos a saude, 

provocados, principalmente, "pela quimica" usada mas nao 

visualizam alternativas parecendo estar conformados, achando 

que "nao tern jeito de evitar". 

Poucos for am aqueles que apontaram alguma al ternativa 

como "controle biol6gico", "menos quimica", "tecnica mais 

organica" ou "tecnica mais natural". 

Nao foram notadas iniciativas dos pr6prios produtores no 

sentido de tentar outras tecnologias menos agressivas ao meio 

ambiente. 

No caso do Vale do Ribeira, no bairro Sapatu, os 

agricultores chegaram a receber atraves da assistencia tecnica 

do PEAPA e CEDAVAL conteudos tecnol6gicos al ternativos como 

aduba9ao organica e aduba9ao verde, metodos culturais de 

controle de pragas, rota9ao de culturas. No entanto, em termos 

praticos os resultados foram pouco expressivos pois, como ja se 

apontou anteriormente, os produtores nao tiveram as condi96es 

financeiras minimas para implementar a maioria dessas op96es 

tecnicas. Percebe-se, no entanto, que ficou deste trabalho uma 

maior percep9ao entre os agricultores das possibilidades de uma 

pratica agricola em outras bases tecnicas. 

Em Itarare, os agricultores com nivel de "empresa 

familiar", incentivados pela assistencia tecnica da 

Cooperativa, tern utilizado a tecnica do "plantio direto" em 

feijao, que pode ser considerada tecnologia menos agressiva ao 
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solo, protegendo mais este recurso natural. No entanto, a 

ado<;ii.o desta tecnica se faz mais pelas vantagens imediatas 

percebidas pelos produtores no nivel da eleva.;ao da 

produtividade e nem tanto por se constituir numa tecnologia 

"conservacionista". Alias, percebe-se entre estes produtores 

"mais avan<;ados" tecnicamente, certo ceticismo quando se toea 

na questao dos riscos de contamina<;ii.o ambiental pelos 

agrot6xicos. Em geral, acham que a questao se trata de saber 

usar bern, "com cuidado", tais produtos. 

Na citricultura de Limeira, atividade mais modernizada e 

com maier utiliza<;ii.o de agroquimicos, tambem nao se percebe 

nenhuma critica mais profunda ao modo de se fazer agricultura 

presentemente. 

Como se vera, o aspecto da subordina<;ao aos interesses 

industriais, comerciais e financeiros atraves da tecnologia nao 

e percebido pela maioria dos agricultores familiares que 

enxergam a "escolha da tecnica" a ser utilizada como urn memento 

de autonomia. 

6.6. SUBORDINA~AO E AUTONOMIA 

Nas tres situa<;oes investigadas predomina entre os 

produtores familiares a percep.;ao do memento da comercializa<;ao 

como aquele de maier subordina<;ii.o a interesses externos a 

unidade produtiva, pois se veem sem condi<;oes de interferir na 

determina.;ao dos pre<;os de seus produtos. 
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Esta subordina9ao, na hora da venda, e mais agudizada na 

situa9ao especifica dos familiares ligados a industria de suco 

de laranja (Limeira) atraves de contratos de fornecimento. 

Ocorre tambem na citricultura uma situa9ao particular de 

nao-subordina9ao (ao menos direta) na comercializa9ao, 

destacada pelos produtores de mudas, que trabalham em geral 

mediante encomendas a pre9os pre-estabelecidos, tendo relativa 

seguran9a na hora de vender. Em verdade, esta alegada 

"liberdade" e limitada pelas condi96es conjunturais do mercado 

internacional ( e interno) da fruta, estimulando ou tolhendo 

novos plantios. 

0 segundo momento mais critico, quanto a subordina9ao 

percebida pelos agricultores, e a aquisi9a0 de insumos 

(principalmente em Itarare e Limeira) pelos pre9os 

desproporcionais em rela9ao ao valor dos produtos agricolas no 

mercado. 

Constata-se apenas em Itarare, a 

emprestimos bancarios como uma situa9ao 

coloca9ao dos 

entendida pelos 

produtores como de subordina9ao, pois entre os citricultores de 

Limeira e os agricul to res de Sapatu o credi to rural nao vern 

sendo utilizado nos ul timos anos. Mesmo entre os produtores 

familiares de feijao nota-se que menos de 20% dos entrevistados 

tern se utilizado normalmente dos emprestimos de bancos. 

Em Sapatu surge urn outro tipo de subordina9ao colocado 

pelos agricul tores familiares: a necessidade de "trabalhar para 

fora" para completar a renda da familia. Essa situa9ao mostra 

o caso dos "familiares pobres" com terra e/ou condi96es 
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insuficientes para a sua reprodu9ao transitando para o 

assalariamento para garantir a sobrevivencia de sua familia. 

Nas tres realidades estudadas se destacaram como 

situa96es de autonomia, na 6tica dos produtores, os mementos da 

produ9ao em si (metodo e gestae do trabalho), e da escolha da 

tecnica a usar. Parecem encontrar ai a liberdade que contrapoem 

a situa9ao de domina9ao a que estao sujeitos (na visao deles) 

os trabalhadores assalariados do campo e da cidade, sem 

autonomia para decidir o que, quanto, como, quando e onde 

produzir. 

Verifica-se nao terem, em geral, a percep9ao da 

subordina9ao tecnol6gica aos interesses industriais, comerciais 

e financeiros. 

A discussao deste 

questionamento apresentado 

aspecto nos 

por WANDERLEY 

remete 

(1989): 

porem ao 

"Ado tar 

inova96es tecnol6gicas, substituir culturas, especializar-se, 

nao seriam, tambem atos de autonomia?". 

A autora em seu estudo sobre os produtores familiares de 

algodao da regiao de Campinas, destaca que apesar do padrao 

tecnol6gico, o processo de trabalho consti tui urn "memento de 

internaliza9ao da decisao ao nivel da familia". Ressalta como 

elementos de autonomia entre os agricultores familiares o 

dominic da totalidade do processo de trabalho, a nao anula9ao 

do "saber do produtor" pelo "saber tecnico", a margem 

importante de decisao a respei to do destine dos recursos 

obtidos na produ9ao, a propriedade dos meios de produ9ao e a 

condu9ao imediata das opera96es do processo produtivo. 



7. CONCLUSOES 

A pesquisa realizada p6s em evidencia a ocorrencia de 

niveis diferenciados de integra9a0 da agricultura familiar a 

industria, com graus variaveis de participa9ao no mercado, de 

dependencia das insti tui96es financeiras e da utiliza9ao de 

tecnologias. 

As situa96es escolhidas permitiram observa96es 

importantes a respei to das estrategias de reprodu9ao 

diversificadas adotadas pela produ9ao familiar, de acordo com 

suas atividades e sua localiza9ao regional. 

Notou-se, por exemplo em Limeira, a op9ao por uma gama de 

produtos a partir de umamesma atividade matriz (citricultura), 

que permite ao agricultor maior seguran9a em rela9ao as 

oscila96es do mercado. Em Itarare o arrendamento proporcionou 

a muitos agricultores familiares uma maior flexibiliza9ao em 

rela9ao a quantidade e qualidade de terras que detem. Ja em 

Eldorado Paulista (Sapatu), em condi96es dificeis de solo e 

clima, o 

atividades 

artesanato. 

produtor assegura a 

de mercado e consumo 

sobrevivencia combinando 

proprio, assalariamento e 

As percep96es de subordina9ao ejou autonomia tambem 

apresentaram nuances. Embora em todas as situa96es "a hora de 
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vender" seja marcada como a de maior pressao sobre o produtor 

familiar, verificou-se no entanto situa96es especificas, como 

o contrato com a industria no caso de Limeira, ou a dependencia 

do credito rural para uma parcela dos produtores de feijao de 

Itarare ou ainda, a necessidade de se assalariar para os 

agricultores de Sapatu. 

A subordina9ao tecnol6gica ainda e pouco percebida por 

estes produtores que se acham "livres" para escolher as 

tecnicas e as formas de trabalhar. 

De modo geral, 

rela9ao ao modelo 

demons tram tambem pouca cri ticidade em 

tecnol6gico vigente na agricultura 

brasileira, visualizando poucas alternativas de mudan9a neste 

aspecto. Tambem nao questionam se essa tecnologia se presta a 

seus interesses, e nao evidenciam inten9ao de buscarem, por 

iniciativa propria, outros caminhos. 

Verifica-se das observa96es acima, o quanto sao validas 

as pondera96es de diversos autores, como ressaltado na revisao 

bibliografica, evitando sobrevalorizar o poder de comando dos 

CAI's sobre a economia agricola brasileira como urn todo, pois, 

de fato nao ocorre uma homogeneiza9ao nas formas de produzir ou 

uma integra9ao completa nas diversas atividades agricolas. 

Quanto a Assistencia Tecnica, publica ou privada, 

comprovou-se existirem demandas diferenciadas e niveis 

diversos de satisfa9ao, dentro de uma mesma atividade agricola 

ou entre as atividades observadas. 

Desta forma, existe urn maior percentual de produtores 

familiares satisfeitos com as orienta96es recebidas no caso de 



278 

Limeira do que em Itarare ou em Sapatu, demonstrando ser a 

citricultura, como atividade mais integrada a industria, mais 

assistida tecnicamente, contando inclusive com mais op9oes de 

agentes tecnicos. 

Por outre lado, as demandas de orienta9ao tecnica 

apresentadas pelos citricultores e pelos produtores de feijao 

se assemelham (planejamento, comercializa9ao, contabilidade, 

associativismo) e diferem das necessidades de Sapatu, que ainda 

precisa de assistencia nos "fundamentos da agricultura" 

(sementes e mudas, plantio, aduba9ao). 

A tipifica9ao em grupos homogeneos realizada, demonstrou 

com maier detalhamento a diferencia9ao de atendimento tecnico 

existente dentro de uma mesma atividade agricola. Assim, na 

citricultura de Limeira, ficou evidenciado que os grupos que 

tern mais produ9ao de mudas e de fruta para industria (I e IV) 

sao os mais tecnificados e que mais receberam orienta9ao 

tecnica. Entre os produtores de feijao de Itarare, onde ocorre 

maier diversidade de situa9oes, constatou-se que os grupos III 

e VI sao os mais assistidos, e se caracterizam por possuirem 

maiores areas, usarem mais assalariados, terem mais 

arrendamento e pecuaria, terem maior acesso ao Credito Rural, 

utilizarem mais insumos e terem a produ9ao voltada inteiramente 

para o mercado. No caso dos agricul teres tradicionais de 

Sapatu, o grupo que mais demanda orienta9ao tecnica (grupo II) 

se caracteriza por ter maier produ9ao para mercado, maiores 
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areas, dependencia maior da agricultura e completar a mao-de

obra familiar com assalariados(53). 

Em todas as situa96es estudadas ficou patente a 

existencia de espa9os nao ocupados pela Assistencia Tecnica, 

seja governamental, seja privada. As demandas por orienta9ao 

tecnica nos aspectos do processo produti vo ci tados acima, 

demonstrou que, se por urn lado as firmas que comercializam 

insumos e particulares nao se interessam por este tipo de 

necessidades do produtores (comercializa9ao, contabilidade, 

associativismo), por outro lado estaria ocorrendo certa omissao 

dos agentes tecnicos de cooperativas e do governo no 

atendimento a estes itens. 

Notam-se expectativas positivas em rela9ao ao atendimento 

tecnico do governo (Casa da Agricultura) e de organiza9oes dos 

produtores (Cooperativas), citados pel a maioria dos 

agricultores familiares como as melhores alternativas para 

cobrirem suas demandas. Tais agentes contam com razoavel 

credibilidade entre os produtores, que lhes atribuem qualidades 

como confian9a e competencia, enquanto a assistencia das firmas 

e vista como restrita ao interesse comercial, sendo mais 

utilizada por uma declarada "comodidade". 

Tais constata96es indicam que apesar do paulatino 

crescimento da importancia da assistencia tecnica prestada pela 

(53) Excepcionalmente (devido a atua9ao do PEAPA e CEDAVAL), 
o grupo que recebeu mais assistencia tecnica (III) se 
caracteriza pelo uso exclusive da mao-de-obra familiar, menores 
areas, combina9ao de produ9ao para consumo proprio com produ9ao 
para mercado. 
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iniciativa privada, nao se concretiza na pratica o pretense 

esgotamento da Extensao Rural publica. 

QUEDA e SZMRECSANYI (1972) por exemplo, diziam que a 

assistencia tecnica passaria a assumir "uma feic;:ao cada vez 

mais comercial" e que as preocupac;:oes com a educac;:ao do 

produtor rural cederiam lugar "as tecnicas da promoc;:ao de 

vendas". 

Se isto e verdade para a atuac;:ao das inumeras firmas 

distribuidoras de insumos e maquinas que atuam no mercado, 

verifica-se por outre lado que as demandas apresentadas pelos 

agricultores familiares (comercializac;:ao, associativismo, 

contabilidade agricola, escolha da cul tura) se inserem no 

aspecto da assistencia tecnica educacional, onde aparentemente 

apenas organizac;:oes governamentais ou ligadas aos interesses 

dos pr6prios produtores (como as cooperativas) se propoem a 

atuar. 

Desta forma nao se pode concordar com as analises que 

indicam, como tendencia geral, a reduc;:ao dos agentes 

governamentais apenas as tarefas de fiscalizac;:ao das atividades 

agropecuarias. 

Apesar do referido sucateamento do servic;:o publico de 

Extensao Rural, no Brasil e mais especificamente em Sao Paulo, 

promovido pelo predominio das recentes politicas neoliberais, 

perduram expectativas dos produtores familiares em serem 

atendidos pela assistencia tecnica governamental. 

Ficou patente do levantamento de experiencias positivas 

da Extensao Rural, junto aos produtores, o destaque dado aos 
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trabalhos vinculados ao desenvolvimento social (apoio ao 

associati vismo) e a preserva9ao dos recursos naturais 

(principalmente a conserva9ao dos solos). Sao aspectos de 

importancia para o conjunto da sociedade, que merecem ser 

resgatados pela Assistencia Tecnica publica. 

No entanto, as criticas dos produtores em rela9ao ao 

servi90 oficial de Extensao sao severas, apresentando como 

limi ta96es as deficiencias materiais e os recursos humanos 

desvalorizados e desmotivados. Quanto as cooperativas as 

principais restri96es parecem ser o elitismo muitas vezes 

encontrado selecionando seu quadro de associados, e ainda suas 

atua96es algumas vezes limitadas a meras repassadoras de 

insumos, a semelhan9a das firmas. 

Alem de, os produtores se tornarem mais exigentes e 

criteriosos na escolha de seus agentes tecnicos, fica evidente 

a necessidade de uma reformula9ao na assistencia tecnica 

prestada pelas Casas da Agricultura e pelas Cooperativas, para 

que possam a tender as expectativas notadas entre OS 

agricultores familiares. 

Quante a democratiza9ao do acesso a Assistencia Tecnica, 

verificaram-se significativas diferen9as entre os estratos da 

produ9ao familiar. Notou-se que os mais privilegiados sao os 

segmentos caracterizados como "empresas familiares" e ainda os 

"predominantemente familiares", que apresentaram maiores 

indices de recebimento de assistencia tecnica. Os "familiares 

puros", embora sejam maioria dos produtores estudados, vern 

recebendo menor apoio dos diversos agentes tecnicos. 
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Os agricul tares tern consciencia desta si tuat;:ao quando 

destacarn como fatores favoraveis a urna rnaior assistencia 

tecnica as condit;:oes financeiras, o tarnanho da propriedade, o 

grau de instrut;:ao e as relat;:oes pessoais corn os tecnicos. 

Para se reverter este quadro, e preciso que se tenha 

clara que a luta pela ampliat;:ao da dernocratizat;:ao do acesso as 

informat;:oes tecnol6gicas na agricultura, e uma luta politica 

que tern que se dar interna e externamente aos servit;:os de 

extensao rural e de pesquisa, unificando tecnicos, 

pesquisadores e principalrnente as organizat;:oes ligadas aos 

agricultores familiares, tentando alterar a correlat;:ao de 

fort;:as que no momenta atual tern garantido a elitizat;:ao destes 

servit;:os, seja como reflexo de politicas concentradoras de 

renda aliadas a grandes interesses financeiros, industriais e 

comerciais, seja como produto da acomodat;:ao corporativa dos 

funcionarios daqueles 6rgaos de governo. 

Dentro deste enfoque, estar-se-ia contribuindo para 

aumentar a viabilizat;:ao das unidades farniliares na agricultura 

brasileira, apoiando o fortalecimento de sistemas produtivos 

competi ti vos e assessorando organizat;:oes de produtores 

envolvidas na busca de mudant;:as nas politicas agricola e 

agraria, que dernocratizem o acesso a terra e favoret;:am o 

desenvolvimento sustentavel. 

Ainda no sentido da ampliat;:ao do acesso a assistencia 

tecnica, e preciso tambem inovar nas formas de cornunicat;:ao com 

a multidao de explorat;:oes familiares atualmente excluidas do 

progresso tecnol6gico. 
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Ficou claro que nero mesmo os meios de comunica9ao de 

massa (TV e radio) conseguem alcan9ar muitos dos pequenos 

produtores familiares. 

Apontou-se no estudo a necessidade de conjuga9ao de 

metodologias usuais da extensao (como reuni6es, palestras, 

curses, demonstra96es praticas) articuladas com iniciativas dos 

agricultores (areas de observa9ao de tecnologias alternativas 

nas propriedades rurais, acompanhadas por grupos de produtores) 

e apoiadas por programas de radio e televisao, para se ampliar 

0 alcance da assistencia tecnica e sua consequente 

democratiza9ao. 

Existe ai urn vasto campo aberto a criatividade dos 

educadores rurais e das organiza96es ligadas aos pequenos 

produtores. Poder-se-ia pensar: na implanta9ao de uma TV-Escola 

Rural com curses, debates e reportagens a serem discutidos em 

cada comunidade ou grupo de produtores, com acompanhamento de 

moni teres agricolas treinados e assessor ados pel a Extensaot 54 l, 

na autoriza9ao de funcionamento de "emissoras de radio 

comunitarias" informando, questionando e promovendo a troca de 

experiencias no ambito de determinada regiao agricola; 

de grupos, associa96es, cooperativas de 

agricultores familiares para contrata9ao de assistencia tecnica 

propria (eventualmente financiada e subsidiada pelo Estado); 

escolas rurais profissionalizantes a nivel ainda de 12 grau, 

(54) Vale lembrar a expen.encia do Programa de Forma9ao de 
Monitores Agricolas encetado pelo CEDAVAL no Vale do Ribeira 
( SP), junto a comunidades de pequenos produtores, con forme 
descrito no estudo da agricultura familiar do Bairro Sapatu. 
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integradas comunidade de agricul toresl 55 l. Enfim, 0 

importante e que se busque de todas as formas novos caminhos 

para que as informa9oes cheguem ao maior nUffiero de produtores 

rurais. 

Por outro lado, verificou-se, tomando a experiencia 

vivida por Sapatu, que o apoio ao desenvolvimento tecnol6gico 

dos sistemas de produ9ao de agricultores familiares tambem nao 

pode se restringir a propostas al ternati vas de extensao e 

pesquisa, mas deve ser acompanhada com recursos especiais de 

credito e fomento agricola. 

As propostas na linha da "agricultura sustentavel" 

(rota9ao de culturas, aduba9ao organica, integra9ao 

agricultura-pecuaria, aduba9ao verde, sistemas agro-florestais, 

etc.), podem ser op9oes interessantes para os produtores 

familiares, mas e indispensavel uma adequa9ao do credito rural 

para a implanta9ao destas praticas agricolas, algumas das quais 

nao encontram respaldo no atual sistema de financiamento 

agricola. 

Como 111 timo ponto interessante de ser destacado aqui, 

apresenta-se a necessidade de novos estudos complementares a 

este, no sentido de urn maior conhecimento das condi9oes em que 

se da a assistencia tecnica aos agricultores familiares em suas 

diferentes situa9oes. 

(55) Al ternativa interessante sao as Escolas Familias Rurais 
desenvolvidas no Espirito Santo e Parana, voltadas para jovens 
rurais, em regime de "alternancia", ou seja, periodos de 
atividades de ensino agricola em ambiente escolar revezados com 
periodos de atividades desenvolvidas na localidade de origem 
dos alunos. 
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Seria importante uma pesquisa para verificar as condi96es 

em que se da a orienta9ao tecnica aos produtores familiares, 

plenamente integrados aos CAI 's, como na avicul tura, 

suinocultura, fumo para industria, ou tomate industrial, 

observando o atendimento de suas necessidades e possiveis 

alternativas de assistencia tecnica, considerando o 

envolvimento tecnico ja existente com a agroindustria. 

As possibilidades para o conhecimento da agricul tura 

familiar e suas necessidades diferenciadas, levantadas na 

presente pesquisa, apontam caminhos possiveis de serem 

trilhados pelos servi9os de extensao rural. Estudos regionais 

de tipifica9ao de produtores familiares envolvidos numa mesma 

atividade agricola (ou num mesmo sistema de produ9ao) podem ser 

instrumentos valiosos para a elabora9ao de programas tecnicos 

apropriados a diversidade existente, dando respostas a cada 

situa9ao encontrada. 

Concluindo, deve-se ressaltar que os redirecionamentos 

nos servi9os de assistencia tecnica propostos, devem ser 

compreendidos no bojo da consolida9ao de uma politica nacional 

de apoio ao desenvolvimento da agricultura familiar, 

reconhecendo seu importante papel na constru9ao de uma 

sociedade efetivamente democratica. 

A distribui9ao da riqueza tern que se fazer acompanhar da 

distribui9ao do saber. 
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TABELA 1. SELECAO OE MUNICIP!O/LARANJA 

MA!ORES AREAS EM PROOUCAO 

a) SUBJET!VA lEA/CAT! 91/92 (em milhoes de pes em produ,ao) - Mogi Gua,u (8,5) 
Nogueira (3,7) ~ Limeira (3,4) ~ Barretos (3,5) - Mte. Azul Pta. (3,3) -

- Bebedouro (8,2) -
Taquaritinga (3,7) 

It8polis (7,5) - Araraquara (7,0) Artur 

b) !BGE/CENSO AGROPECUAR!O 1985 (em hectares)- Bebedouro (35.383) • Olimpia (17.869)- Taquaritinga (16.514) 
Pta. (15.599) - Araraquara (15.278) • Limeira (14.856) - Barretos (13.270) • Matao (12.852) • Cajobi (12.417) 
gueira (10.028) 

Itapolis (16.454) • Mte. Azul 
Mogi Gua,u (10.363) - Artur No-

MUNICIPIO INFORM. AREA DE 
(I BGE) LARANJA 

(ha) 

ARARAQUARA 270 15.278 

A. NOGUEIRA 634 10.028 

BARRETOS 277 13.370 

BEBEDOURO 572 35.383 

CAJOB! 291 12.417 

!TAPOLIS 935 16.464 

LIME!RA (*) 1.010 14.856 

MAT AD 244 12.892 

MOG! GUACU 141 10.363 

MTE. AZUL PTA. 346 15.999 

OLIMPIA 683 17.869 

TAQUAR IT I NGA 651 16.514 

FONTE: CENSO AGROPECUARIO !BGE/1985 
(*) MUNICIPIO ESCOLHIDO 

AREA No ESTAB. TOTAL % 
MEDIA C/ ATE 50 DE ATE 50 
LARANJA HECTARES EST ABEL. HA. 
(hal 

56,58 348 599 58,1 

15,81 794 912 87,0 

48,26 602 1.018 59,1 

61,85 416 688 60,4 

42,67 212 339 62,5 

17,59 1.050 1.485 70,7 

14,70 1.206 1.355 89,0 

52,83 236 366 64,5 

73,49 745 995 74,8 

46,23 249 381 65,3 

26,16 572 894 63,9 

25,36 672 937 71,7 

% ESTAB. EST ABEL. % ESTAB. %ATE %COM % % QUE 

C! COM C! ADM!· ATE 10 10 PES· A. T. ASSOC. RESIDE 
LARANJA ADMIN. NISTRA· PESSOAS SOAS GOVERN. COOP. ESTAB. 

DOR OCUP. OCUP. 

45,0 142 23,7 517 86,3 16,2 70,3 26,3 

69,5 38 4,1 860 94,3 3,6 43,2 44,3 

27,2 132 12,9 933 91,6 17,4 23,2 38,7 

83,1 143 20,7 586 85,1 26,4 81,4 25,4 

85,8 58 17' 1 302 89,0 35,4 58,7 24,7 

62,9 85 5,7 1.373 92,4 12, 1 46,7 35,0 

74,5 199 14,6 1.304 96,2 12, 1 51,3 42,0 

66,6 70 19,1 313 85,5 28,9 50,0 25,1 

14,1 172 17,2 896 90,0 8,5 37,0 35,3 

90,8 51 13,4 337 88,4 16,0 75,0 16,8 

76,4 71 7,9 852 95,3 26,9 66,5 30,4 

69,4 118 12,6 908 96,9 41,2 48,1 35,7 



TABELA 2. SELECAO DE MUNIC!PIO/FEIJAO 

MAIORES AREAS PLANTAOAS (em hectares): 

a) SUBJETIVA lEA/CAT! (91/92) - ltabera (12.000) - Paranapanema (11.000) - Itarare (9.000) 

ltapeva (6.000) - Cel. Macedo (4.600) - Riversul (4.500) - ltapetininga (4.000). 

Itaf (7.500) - Itaporanga (6.500) -

b) CENSO AGROPECUARIO (!BGE/1985) - Itapeva (12.032) - Itabera (9.771) - ltapetininga (8.261) - Itarare (8.086) - Capao Bonito (9.627) 

- Apiaf (7.359)- Riversul (6.236)- Itaporanga (6.151). 

MUNICIPIO INFORM. AREA DE 
(!BGE) FEIJAO 

(hal 

ITABERA 1.227 9.771 

ITAPETININGA 1.442 8.261 

ITAPEVA 2.535 12.032 

ITAPORANGA 1.017 6.151 

ITARARE (*) 1.177 8.086 

RIVERSUL 953 6.236 

FONTE: CENSO AGROPECUARIO IBGE/1985 

(*) MUNICiPIO ESCOLHIDO 

AREA N' ESTAB. 
MEDIA C/ ATE 50 
FEIJAO HA. 
(hal 

7,9 1.189 

5,8 1.852 

4,7 3.146 

6,0 1.146 

6,8 1.574 

6,5 1.081 

TOTAL % ESTAB. 
DE ATE 50 

ESTAB. HA. 

1.539 77,2 

2.411 76,8 

3. 740 84,1 

1.267 90,4 

1.794 87,7 

1.194 90,5 

% ESTAB. % ESTAB. C/ %COM % QUE %COM 
C/ COM ATE 10 ATE 10 RESIDE A. T. 

FEIJAO ADMIN. PESSOAS PESSOAS NO OFIC. 
OCUPADAS OCUP. ESTAB. 

79.7 2,2 1.478 96,0 63,8 13, 1 

58,9 14,1 2.226 92,3 62,1 14.7 

67.7 7,1 3.542 94,7 59,5 2,6 

80,2 1,6 1.220 96,3 75,7 1, 1 

65,6 3,1 1.691 94,2 51,5 13,1 

79,8 1,0 1.167 97,7 58,3 1,9 

% 
ASSOC. 
COOP. 

8,3 

26,5 

13,3 

3,5 

3.7 

4,8 



TABELA 3. Descri9ao das modalidades definidas pelas variaveis que 
caracterizam as unidades familiares citricolas, quanta 
a idade do proprietario, condi9ao legal da propriedade, 
dependencia da renda agricola, financiamento da produ9ao, 
destine da produ9ao e mao de obra e suas distribui96es de 
frequencias, no Municipio de Limeira, SP, 1995. 

VARIA VEL 

!DADE DO 
PROPRIE
TARIO 

MAO-DE-OBRA: 
familiar ejou 
assalariada 
temporaria 

MODALIDADE 

ida1 - entre 34 e 48 anos 
ida2 - entre 52 e 59 anos 
ida3 - entre 60 e 81 anos 

mofa1- nao e exclusivamente 
familiar e utiliza a M.O. 
assalariada temporaria, 
empreita e a meia 

mofa2- 100% familiar 
DEPENDENCIA DA RENDA AGRiCOLA: 
agricultura e/ou ragrl- nao e exclusiva da 
assalariamento agricultura, pode ser 

proveniente do assala
riamento au aposenta
doria ou de outros tipos 

ragr2-
DESTINO DA PRODUCAO: 

100% da agricultura 

industria dpin1 - menos de 100% 
dpin2 - = 100% 

atacadista 

consumidor 

intermediario 
consume proprio 
e varejo 

dpat1 - menos de 100% 
dpat2 - = 100% 

dpcn1 - menos de 100% 
dpcn2 - = 100% 

dpou1 - nao 

dpou2 - sim 
citin1 - para industria sem 

contrato 
citin2 - para industria com 

contra to 
citin3 - nao destina para a 

industria 
FINANCIAMENTO DA PRODUCAO: 
recursos crrp1-
pr6prios 

recursos pr6prios menor do 
que 100% e adiantamento 

ejou credito do comprador 
rural crrp2- 100% recursos do pr6prios 

FREQOENCIA 

9 
10 
13 

18 

14 

17 
15 

18 
14 

17 
15 

16 
16 

27 

5 

7 

7 

18 

10 

22 

298 
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Tabela 4. Descri9ao das rnodalidades definidas pelas variaveis 
que caracterizarn as unidades farniliares citricolas quanta ao 
sistema de produ9ao e suas distribui96es de frequencia, no 
Municipio de Lirneira, SP, 1995. 

VARIAVEL MODAL I DADE 

INTENSIDADE DO SISTEMA DE PRODUCAO: 

area total: 

area cultivada: 

intensidade de 
cultivo ern rel. 
a area total 

area citros ern 
rel. a area 
cultivada 

area rnudas ern 
rel. area cul
tivada 

area pastagern 
ern rel. area 
cultivada 

outras atividades 
(rnilho, bovines, 
leiteiros, outras 
culturas e 
cria96es) 

atot1 - entre 1 e 8 ha 
atot2 - entre 10 e 26 ha 
atot3 - entre 27 e 143 ha 

a_cul1 entre 2 e 8 ha 
a_cul2 - entre 9 e 20 ha 
a_cul3 - entre 22 e 142 ha 

a_cul1 - rnenor do que 87,5% 
a_cul2 - > 87,5% e < 100% 
a_cul3 - igual a 100% 

acitl - rnenor igual a 80% 
acit2 - rnaior do que 80% 

arncitl - nao tern rnudas 
arncit2 - entre 0,1% e 35,1% 

da area cultivada 

apast1 - nao tern 
apast2 - entre 1,8% e 37,7% 

da area cu1tivada 

o atv1 - nao tern 
o_ativ2 - tern 

FREQOENCIA 

11 
11 
10 

11 
11 
10 

9 
12 
11 

16 
16 

14 

18 

14 

18 

13 
19 
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TABELA 5. Descri9ao das modalidades definidas pelas var~aveis 
que caracterizam as unidades familiares ci tricolas quanto a 
utiliza9ao de insumos e suas distribui9oes de frequencia, no 
Municipio de Limeira, SP, 1995. 

VARIAVEL MODAL I DADE 

ADQUIRE INSUMOS: 
fertilizantes: cmfert1 - nao 

defensives 
agrico1as: 

ra9oes 

medicamentos 

cmfert2 - no comercio 
agfert1 - nao 
agfert2 - agroindustria 
cmdef1- nao 
cmdef2 - comercio 
codef1 - nao 
codef2 - cooperativa 

adracoe1 - nao 
adracoe2 - sim 

admeic1 - nao 
admedic2 - sim 

FREQOENCIA 

16 
16 
18 
14 

8 
24 
22 
10 

22 
10 

16 
16 
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Tabela 6.Descri9ao das modalidades definidas pelas variaveis 
que caracterizam as unidades familiares citricolas quanto ao 
recebimento de assistencia tecnica e suas distribui96es de 
frequencia, no municipio de Limeira, SP, 1995. 

Assistencia Tecnica para: 

VARIAVEL MODAL I DADE FREQOENCIA 

conserva9ao de solo csl- nao 18 
cs2- sim 14 

prepare de solo psl- nao 27 
ps2- sim 5 

calagem cal- nao 5 
ca2- sim 27 

aduba9ao adl- nao 10 
ad2- sim 22 

sementes e/ou mudas sml- nao 8 
sm2- sim 24 

plantio pll- nao 21 
pl2- sim 11 

controle de invasoras: cil- nao 13 
ci2- sim 19 

controle de pragas ou pdl- nao 5 
doen9as pd2- sim 27 

maquinas agricolas: mql- nao 19 
mq2- sim 13 

comercializa9ao: cml- nao 18 
cm2- sim 14 

financiamento: fnl- nao 13 
fn2- sim 19 

associativismo: asl- nao 21 
as2- sim 11 



Tabe1a 6 .A Coordenadas ati vas dos quatro primeiros fa to res principais e respecti vas inercias parciais segundo 
as moda1idades definidas pe1as variaveis que caracterizam as unidades fami1iares citrico1as do municipio 
de Limeira, SP, 1995. 

C6DIGOS COORDENADAS INi:RCIAS 
DE 

MODALIDADES F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 

ACITl -0.17135 0.32847 0.41963 -0.16954 0.003043 0.018316 0.033691 0.006432 
ACIT2 0.17135 -0.32847 -0.41963 0.16954 0.003043 0.018316 0.033691 0.006432 
AMCIT1 -0.06208 -0.48387 -0.79026 0.03467 0.000349 0.034779 0.104554 0.000235 
AMCIT2 0.04829 0.37635 0.61645 -0.02697 0.000272 0.027050 0.081319 0.000183 
RAGR1 -0.21979 -0.15251 -0.12440 0.36452 0.005319 0.004195 0.003146 0.031589 
RAGR2 0.24909 0.17284 0.14099 -0.41313 0.006028 0.004755 0.003566 0.035801 
MOFAl 0.55368 -0.10014 0.20367 0.17960 0.035741 0.001915 0.008929 0.008119 
MOFA2 -0.71187 0.12875 -0.26186 -0.23092 0.045953 0.002462 0.011480 0.010439 
DPIN1 -0.33956 -0.24419 0.06803 -0.47780 0.013443 0.011388 0.000996 0.057464 
DPIN2 0.43658 0.31396 -0.08746 0.61431 0.017283 0.014642 0.001281 0.073883 
DPATl -0.12157 0.24030 0.22033 0. 46013 0.001627 0.010415 0.009869 0.050332 
DPAT2 0.13777 -0.27234 -0.24971 -0.52148 0.001844 0.011804 0.011184 0.057043 
DPCNl 0.07492 -0.33554 -0.78758 -0.13757 0.000582 0.019113 0.118679 0.004235 
DPCN2 -0.07492 0.33554 0.78758 0.13757 0.000582 0.019113 0.118679 0.004235 
DPOUl 0.12711 0.12757 0.00116 0.04698 0.002825 0.004662 0.000000 0.000833 
DPOU2 -0.68637 -0.68889 -0.00626 -0.25368 0.015257 0.025177 0. 000002 0.004500 
CRRPl 0.07439 0.76910 -0.58412 0.27799 0.000358 0.062762 0.040801 0.010807 
CRRP2 -0.03381 -0.34959 0.56551 -0.12636 0.000163 0.028528 0.018546 0.004912 
CMFERTl -0.41580 0.68544 -0.35307 -0.07384 0.017917 0.079761 0.023850 0.001220 
CMFERT2 0.41580 -0.68544 0.35307 0.07384 0.017917 0.079761 0.023850 0.001220 
AGFERTl 0.29049 -0.57771 0.16782 0.13072 0.009838 0.063742 0.006062 0.004301 
AGFERT2 -0.37349 0.74278 -0.21577 -0.16807 0.012649 0.081954 0.007795 0.005530 
CMDEFl -0.62748 o. 72186 -0.38833 0.81300 0.020402 0.044231 0.014427 0.073945 
CMDEF2 0.20916 -0.24062 0.12944 -0.27100 0.006801 0.014744 0.004809 0.024648 
CODEFl 0.15935 -0.31428 0.10011 -0.29599 0.003618 0.023506 0.002637 0.026953 
CODEF2 -0.35057 0.69141 -0.22024 0.65118 0.007960 0.050723 0.005801 0.059297 
CSl -0.60251 0.21033 0.04434 -0.12112 0.042323 0.008449 0.000423 0.003693 
CS2 0. 77465 -0.27042 -0.05701 0.15573 0.054415 0.010862 0.000544 0.004748 
PSl -0.20331 0.13323 0.11370 -0.06918 0.007228 0.005085 0.004174 0.001807 
PS2 1.09785 -0.71946 -0.61396 0.37359 0.039034 0.027461 0.022538 0.009759 
CAl -1.13528 -0.80153 0.55407 0.88453 0.041741 0.034087 0.018355 0.054705 
CA2 0.21024 0.14844 -0.10261 -0.16380 0.007730 0.006312 0.003399 0.010131 
PLl -0.30032 -0.02921 0.26858 -0.19589 0.012268 0.000190 0.018115 0.011269 
PL2 0.57334 0.05577 -0.51274 0.37396 0.023420 0.000363 0.034583 0.021514 
Cll -0.77253 -0.09581 0.12774 -0.34389 0.050253 0.001266 0.002537 0.021499 
CI2 0.52858 0.06555 -0.08740 0.23530 0.034383 0.000866 0.001736 0.014710 
AD1 -0.77764 -0.38830 -0.30179 0.45044 0.039168 0.015997 0.010892 0.028374 
AD2 0.35347 0.17650 0.13718 -0.20475 0.017804 0.007272 0.004951 0.012897 
SM1 -0.89612 -0.63264 -0.65961 0.50226 0.041611 0.033973 0.041623 0.028222 
SM2 0.29871 0.21088 0.21987 -0.16742 0.013870 0.011324 0.013874 0.009407 
PD1 -1.22670 0.08047 -0.74895 -1.01019 0.048734 0.000344 0.033539 0.071352 
PD2 0.22717 -0.01490 0.13870 0.18707 0.009025 0.000064 0.006211 0.013213 
MQl -0.52173 -0.16578 0.22707 0.05623 0.033498 0.005540 0.011714 0.000840 
MQ2 0.76252 0.24229 -0.33186 -0.08218 0.048959 0.008097 0.017121 0.001228 
CMl -0.43948 0.01958 -0.21334 -0.23749 0.022518 0.000073 0.009797 0.014197 
CM2 0.56505 -0.02518 0.27429 0.30534 0.028952 0.000094 0.012596 0.018253 
Fill -0.75723 -0.23597 0.36703 0.47288 0.048281 0.007680 0.020942 0.040651 
FN2 0.51810 0.16145 -0.25113 -0.32355 0.033034 0.005255 0.014329 0. 027814 
AS1 -0.35879 -0.28318 0.09335 0.13306 0.017510 0.017868 0.002188 0.005200 
AS2 0.68496 0.54062 -0.17821 -0.25403 0.033427 0.034111 0.004177 0.009927 
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TABELA 6-B. Coordenadas suplementares des quatro primeiros fatores 
principais, segundo as modalidades definidas pelas variiiveis que 
caracterizam as unidades familiares citricolas do Municipio de Limeira, SP, 
1995. 

C6digos COORDENADAS 
de 

Modalidades Fl Fz F3 F4 

ATOTl -.603176 -.024281 0.166045 -.379298 
ATOT2 0.006808 0.260073 -.296738 0. 003272 
ATOT3 0.656005 -. 259371 0.143762 0.413629 
A CULl -.603176 -.024281 0.166045 -.379298 
A-CUL2 -.070945 0.052967 -.017681 0.067117 
A-ACUL3 0.741533 -.031554 -.163201 0.343399 
IDAl 0.333189 -.137004 0.307787 0.063032 
IDA2 0.032152 0.000661 0.078282 -.285066 
IDA3 -.255401 0.094341 -.273300 0.175644 
A CULl 0.056125 0.242636 0.053764 -.201196 
ACUL2 0.222446 0.089470 0. 085011 -.163549 
ACUL3 -.306429 -.365317 -.152653 0.401219 
APASTl -. 097125 0.005283 -.249863 -.155091 
APAST2 0.058275 -.003170 0.149918 0.093055 
0 ATVl -.149046 -.014593 -.272797 -. 337728 
O-ATV2 0.101979 0.009985 0.186651 0.231077 
CTIN1 0.242495 0.110446 0.813403 0. 492611 
CTIN2 0. 458921 0. 728916 -. 714565 0.731858 
CTIN3 -.272773 -.326419 -.038437 -.476182 
ADRACOEl -.137574 -.085095 0.112462 -. 072309 
ADRACOE2 0.302663 0.187209 -.247416 0.159080 
ADMEDICl -.210056 0.032884 0.028244 -.292437 
ADMEDIC2 0.210056 -.032884 -.028244 0.292437 
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TABELA 7. Descri9ao dos coeficientes dos tres primeiros componentes principais em re1a9ao as variiiveis 
originais e suas corre1a96es com as mesmas, em unidades familiares produtoras de feijiio, no 
Municipio de Itarare, SP, 1995. 

VARIA VEL CODIGOS COORDENADAS CORRELACAD 
Fl F2 F3 Fl F2 F3 

area culti vada( I l AC 0,475 0,115 0,160 0,877 0,122 0,159 

bovines 
1eiteiros BOV_LEIT 0,308 0,594 0,391 0,569 0,638 0,372 

renda na 
agricultura llEND_AGR 0,175 -0,671 0,525 0,323 -0,720 0,500 

mao de obra 
familiar MO_FAM -0,452 -0,097 0,001 -0,836 -0,104 0,001 

destine da 
produ,ao p/ DPROD_CP -0,328 -0,056 0,636 -0,606 -0,060 0,606 
conswno proprio 

financiamento da 
produ9iio com re- CllED-RP -0,345 0,404 0,363 -0,638 0,433 0,345 
curses pr6prios 

assistencia!2l 
tecnica AST 0,467 -0,091 0,098 0,863 -0,097 0,093 

Observa9oes: 

(1) AC e a variave1 " area cultivada" que eng1oba areas cultivadas em terra propria e terra arrendada, 
de mi1ho, feijao e pastagem. 

(Z) AST e a varicivel " freqtiencia de Hens de assistencia tecnica recebida pelo agricultor". 
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TABELA 8. Descri>iio, freqiiencias e coordenadas dos dais primeiros eixos principals e suas respectivas 
inercias parciais, segundo as modalidades definidas pelas variaveis que caracterizam as unidades familiares 
agricolas, quanta a idade do produtor, tipo de renda, destine da produ>ao e mao de obra no Bairro Rural 
Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

coordenadas inercia 
VARIA VEL MODAL !DADE FREQOENCIA 

Fl F2 Fl F2 

!DADE DO ida1 - entre 32 e 47 anos 4 0.11 -0.46 0.00 0.02 
PRODUTOR ida2 - entre 48 e 65 anos 4 -0.11 0.46 0.00 0.02 

MAQ-DE-OBRA: 
familiar e/ou mofa 1- nao e exclusi vamente 3 0.52 0.61 0.01 0.01 
assalariada familiar e utliza M.O. 
temporaria assalariada temporaria, 

empreita e a meia 
mofa2- 100% familiar 5 -0.31 -0.37 0.01 0.01 

RENOA: 
agricultura ejou ragrl- nao e exclusiva da 
assalariamento, agricultura, pode ser 
aposentadoria proveniente do assala-

riamento ou aposenta-
doria ou de outros tipos 6 -0.04 -0.37 0.00 0.02 

ragr2- 100% da agricultura 2 0.12 1.13 0.00 0.05 

DESTINO DA PRODucAD: 

consumo proprio dpcpl- < 100% + intermediario+ 6 0.36 -0.07 0.01 0.00 
e outros consumidor 

dpcp2 - 100% 2 -1.07 0.22 0.03 0.00 



TABELA 9. Descri,ao, freqfiencia e coordenadas dos dois primeiros eixos principais e suas perspectivas 
inercias parciais, segundo as modalidades definidas pelas variaveis que caracterizam o 
sistema de produ,ao no Bairro Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

coordenadas inercia 
VARIA VEL MODALIDADE FREQVENCIA 

Fl Fz Fl Fz 

VARIAVEIS SUPLOONTARES: 

area total atl- entre 8,47 e 14,52 ha 4 -0,55 -0,47 
at2- entre 25, 76 e 72,60 ha 4 0,55 0,47 

area cul ti vada a_cl -entre 0,67 e 2,70 ha 4 -0,94 0,09 
a_c2 - entre 4,90 e 38,72 ha 4 0,94 -0,09 

pastagem pasta! - nao tem 5 -0,69 -0,08 
pasta2 - entre 2,42 e 12,00 ha 3 1,15 0,19 

SISTEMA DE PRQDUCAo: 
area cultivada em acl - entre 4% e 19% 4 -0,49 -0,01 0,02 0,00 
rela,ao a ac2 - entre 21% e 100% 4 0,49 0,01 0,02 0,00 
area total 

intensidade de culti vo em 
rela,ao a area cultivada: 

arroz arl - entre 0 e 22% 4 0,49 0,01 0,02 0,00 
ar2 - entre 37% e 64% 4 -0,49 0,01 -0,02 0,00 

feijao fel - entre 0 e 6% 4 0,40 0,65 0,01 0,04 
fe2 - entre 10% e 26% 4 -0,40 -0,65 -0,01 0,04 

milho mil - entre 3 e 14% 4 0,94 -0,09 0,06 0,00 
mi2 - entre 18% e 26% 4 -0,94 0,09 0,06 0,00 

mandioca man! - entre 0 e 4% 4 0,71 0,10 0,03 0,00 
man2 - entre 7% e 13% 4 -0,71 -0,10 0,03 0,00 

banana ban! - entre 0 e 13% 4 -1,05 0,13 0,05 0,00 
ban2 - entre 22% e 77% 4 0,63 0,08 0,03 0,00 

cria,ao: 

nfunero de bovinos/ bvll - nao tern 5 -0,69 -0,08 0,04 0,00 
area de pastagem bvl2 - tem 3 1,15 0,13 0,06 0,00 

suinos sui! - nao tem 4 0,04 -0,02 0,00 0,00 
sui2 - tem (3 a 14 unid.) 4 -0,04 0,02 0,00 0,00 

aves avl - nao tem 3 -0,44 -0,28 0,01 0,00 
av2 - tem (15 a 60 unidades) 5 0,26 0,17 0,01 0,00 
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TABELA 10. Descri>iio, freqiiencias e coordenadas dos do is primeiros fatores principais e respectivas inercias 
parciais, segundo as modalidades definidas pelas variaveis que caracterizam e utiliza,ao de insumos no Bairro 
Sapatu, Municipio de Eldorado Paulista, SP,1995. 

coordenadas inercia 
VARIA VEL MODALIDADE FREQoENCIA 

F1 Fz Fl Fz 

PR6PRIAS: 
sementes/mudas: prmu1 - nao 2 -0,92 0,74 0,03 0,02 

prmu2 - sim 6 0,31 -0,25 0,01 0,01 

ADQUIRE INSUMOS: 
sementes/mudas: admu1 - nao 4 -0,18 -0,84 0,00 0,06 

admu2 - sim 4 0,18 0,84 0,00 0,06 
defensives addefl - nao 5 -0,27 0,07 0,01 0,00 
agricolas: addef2 - comercio 3 0,46 -0,12 0,01 0,00 

transporte da adtrans1 - nao 2 -1,07 0,26 0,04 0,00 
produ,ao adtrans2 - sim 6 0,36 -0,07 0,01 0,00 

medicamentos admedic1 - nao 5 -0,69 -0,08 0,04 0,00 
admedic2 - sim 3 1,15 0,13 0,06 0,00 

UTILIZAcAO DE MEDICAMENTOS: 
numedic1 - sim 4 0,94 -0,09 0,06 0,00 
numedi c2 - nao 4 -0,94 0,09 0,06 0,00 
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Tabela 11. Descri~ao, freqtiencias e coordenadas dos dois primeiros fatores 
principais e respecti vas inercias parciais, segundo as modalidades definidas 
pel as variaveis que caracterizam assistencia tecnica no Bairro Sapatu, 
Municipio de Eldorado Paulista, SP, 1995. 

Assistencia Tecnica para: 

Coordenadas Inercia 

VARIA VEL MODAL! DADE FREQUENCIA F Fz F F 
conserva~ao de csl - nao 3 o,b6 -0,77 o;oo o2

, 04 
solo cs2 - sim 5 -0,03 0,46 0,00 0,02 

calagem cal - nao 4 -0,44 0,64 0,01 0,03 
ca2 - sim 4 0,44 -0,64 0,01 0,03 

aduba~ao adl - nao 5 0,41 0,65 0,01 0,04 
ad2 - sim 3 -0,21 -0,85 0,00 0,05 

sementes ejou sml - nao 6 0,05 0,13 0,00 0,00 
mud as sm2 - sim 2 -0,15 -0,39 0,00 0,01 

plantio pll - nao 5 -0,05 0,66 0,00 0,05 
pl2 - sim 3 0,09 -1,10 0,00 0,08 

controle de 
pragas ou pdl - nao 4 -0,54 0,63 0,02 0,03 
doen~as pd2 - sim 5 0,23 -0,51 0,00 0,03 

comercializa<;:ao cml - nao 4 0,08 0,83 0,00 0,06 
cm2 - sim 4 -0,08 -0,83 0,00 0,06 

financiamento fnl - nao 6 -0,39 0,12 0,01 0,00 
fn2 - sim 2 1,18 -0,36 0,04 0,00 

escolha da eel - nao 3 -0,34 -0,86 0,01 0,05 
cultura ec2 - sim 5 0,21 0,52 0,00 0,03 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 

FACULDADE DE ENGENHARIA AGRiCOLA 

PESQUISA: PRODU~AO FAMILIAR - INTEGRA~AO E ASSISTENCIA T~CNICA 

QUESTIONARIO NO DATA I I 

A - IDENTIFICACAO 

1 - Nome: 

2 - Endere9o: Tel. 
------------------ ----

3 - condi9ao legal: PROPRIETARIO D ARRENDATARIO D 

PARCEIRO D POSSEIRO 

D 
OUTRA -------

D 
4- Idade D 5 - Mora no estabelecimento sin 

B - CARACTERIZA~AO DA INTEGRA~AO 

1 - Area Total D ha 

3 -

2 - Area cul ti vada D ha 

CULTURAS AREA ~ PISS PRODU~AO 

(ha) prod. (t) 

OUTRAS 



4 - CRIAt;OES 

Bovinos leite cab. 

Bovinos corte cab. 

Bovinos misto cab. 

Suinos cab. 

Aves cab. 

Outras 

Pas tag em ha. 

5- FONTES DE RENDA (%): 

AGRICULTURAL'----~ COM:ERCIO 

ASSALARIAMENTO APOSENTADORIA 

OUTRAS -----------

6 - MAO-DE-OBRA (% SOBRE TOTAL ANUAL) 

FAMILIAR ASSAL. TEMPORARIO 

ASSAL. PERMAN. EMPREITADA 

MEEIRO OUTRA ________ _ 



7- SUPRIMENTOS E INSUMOS (assinale corn ''x' ') 

SUPRIMENTOS 

Is 
AGRICOLAS 

ONDE 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 
ADQUIRE 

COMERCIO I 
AGROINDUSTRIA 

COOPERATIVA I I 
ATACADISTA 

PROPRIO 

NAO USA 

(1 - Sernentes e/ou rnudas, 2 - Fertilizantes; 3 - Ferrarnentas; 4 - Anirnais 
de Trabalho; 5 - Maquinas; 6 - Defensives; 7 - Cornbustiveis; 8 - Meios de 
trans-porte da produ9ao; 9 - Irnplernentos; 10 - Ra96es; 11 - Medicarnentos 
para cria96es) 

8 - COMERCIALIZA~AO 

a) Voce escolhe livrernente o cornprador de sua produ9ao ? 

D 
b) Destine da produ9ao (%) 

ATACADISTA COOPERATIVA INDUSTRIA 

D 
VAREJISTA 

D 
D 

CONSUMIDOR 
D 
D 

CONSUMO PROPRIO D 

Se destinado a industria tern contrato ? D s/n 

9 - CREDITO 

Recursos para custeio da produ9ao (%) 

RECURSOS PROPRIOS D CREDITO RURAL 

D 
EMPRESTIMO PESSOAL BANCARIO 

ADIANTAMENTO DE COMPRADORES 
D 
D 

OUTRQS, ___ _ 

D 

s/n 



C - CARACTERIZACAO DA ASS!STENC!A TECN!CA 

( assinalar com "x") 

ASPECTOS 
DO PROCESSO 
PRODUT!VO 

Escolha da cul 

AGENTES 
TECNICOS 

tura 

Conservacao do Solo 

Prepare do Sol 

Calagem 

Sementes(mudas 

Plantio 

Controle invas 

Aduba,a:o 

Pragas/doen,as 

Maquinas agric 

0 

ores 

alas 

Constru,oes ru rais 

Colheita 

Armazanagem 

0 

Financiamento 

Contabilidade 

Associativismo 

I 

~I 
II ,, 

II 

II 

:I 
II 

II 

II 

II 

II 

'I 

J 
II 

II ,, 

II 

II 

II 

II 

II 

3 I 4 1 2 

I I I 

:I 
II 
t' :I 

II II II ,, 

II II II 

II II ,, II ,, 
II II :I 
II II :I 
II II II 

II 
I 

II 
II :I 

'I II :I 

:I II ,, :1 

II 'I 'I 

II ,, j l 
'I II :I 

:I j ] 
II II II 

II 1 J 
'I 'I 'I 

II 'I II 

6L 5 8 9 10 OBSERVA~OES 

,I 

I I :I I I 
II II ) II II 

II II 

II I II 
_[ I 

II II :I I II 

II II II II II 

II II ,, 

II I II 
I I I 

II II II 
II 

II 
:1 

'I II :I 'I 'I 

II 'I :I 'I 
I J 

II 'I :I 'I II 

:I II J II II 

'I 'I 
I 

:I I J I J 
II 'I :I 'I 'I 

j II 
I 

j II 1 
'I 'I II 

I 

II 

II II l ,I 'I 

(1- Nao Recebe; 2- Casada Agricultura; 3- Cooperativa; 4- Firmas; 5- Bancos; 6- Agroindustria; 7- Parti
cular; 8- Outros; 9- Nao Precisa; 10- Gostaria de receber (indicar). 



PESQUISA: AGRICULTURA FAMILIAR - INTEGRA~AO A INDUSTRIA E 

ASSISTENCIA TECNICA 

- Questoes para aplica~ao junto a produtores familiares tipicos 

dos grupos homogeneos, identificados na 1a fase 

1. 0 senhor respondeu que nos aspectos do processo produtivo a, 

b, c ... , recebeu orienta~ao tecnica dos agentes 1, m, n .... 0 

que o levou a preferir estes agentes? 

( ) competencia ( ) confian~a ( ) disponibilidade ( ) custo 

( ) para confrontar com outras recomenda~oes ou propaganda 

( ) amizade ( ) comodidade ( ) honestidade ( ) aten~ao 

( ) outros (quais?) 

2. 0 senhor respondeu nos aspectos do processo produtivo x, y, 

z ... , nao recebeu mas gostaria de receber orienta~ao tecnica 

dos agentes f, g, h .... Por que preferiria estes agentes (vide 

alternativas anteriores)? Justifique. 

Por que nao procura estas orienta~oes atualmente? 

3. Analise de modo geral o atendimento da assistencia tecnica 

dos agentes abaixo, apresentando seus pontos fortes e fracos, 

positivos e negativos: 

Casa da Agricultura -

Cooperativa -

Firmas de insumos -

Bancos -

Particular -

Outros 

4. Em que aspectos a assistencia tecnica do governo contribuiu 

para o seu desenvolvimento como agricultor e como cidadi'io 

(tecnica, economica, social, politica e culturalmente)? 

5. Idem para a assistencia tecnica de firmas (privada). 



6. Compare o seu aprendizado sobre agricul tura at raves d 

orientacio direta de tecnicos com o aprendizado atraves do 

meios de comunicacio de massa (TV, radio, revistas, jornais 

etc.) 

7. De que forma voce acha que aprende mais sobre tecnica 

agricolas (enumere de 1 a 5 em ordem de preferencia): 

( ) atraves de palestras, cursos, reunioes com tecnicos; 

( ) atraves de demonstracoes praticas de campo; 

( ) atraves de consultas e receitas dos tecnicos; 

( ) trocando ideias com outros agricultores e com a familia; 

( ) assistindo programas de radio e TV sabre agricultura; 

( ) visitando plantacoes de outros produtores; 

( ) visitando areas de pesquisa do governo; 

( ) atraves da leitura de jornais, folhetos, livros, etc. 

( ) testandojexperimentando em seu proprio sitio; 

( ) analisando os custos (fazendo contas) para verse compensa 

( ) atraves das propagandas das firmas; 

( ) outras (quais?) 

Justifique: 

8. Voce acha que as tecnicas usadas atualmente prejudicam ' 

ambiente? Have ria jei to de evi tar este problema ? Voce ach; 

necessaria outro tipo de tecnica? Qual? 

9. Onde voce se sente mais amarrado e onde se sente mais livr' 

na sua relacio com a industria: a) na compra dos insumos; b) n; 

hora de vender o produto; c) na escolha da tecnica a ser usad; 

na lavoura; d) no financiamento da producio ? 

10. Na sua situacio, o que facilita (F) e o que dificulta (D 

para ter mais acesso as informacoes e recomendacoes tecnica: 

(colocar F ou D): 

( ) conhecimento com os tecnicos 

( ) 

( ) 

( ) 

situacio financeira 

local da propriedade(ou moradia) 

tipos de lavoura que trabalha 

( ) ter outras rendas 

( ) ser da cooperativa 

JUSTIFIQUE: 

11. Observacoes 

( ) tamanho da propriedad1 

( ) nivel de instrucio 

( ) adquirir insumos 

( ) tipo de mio-de-obra 

( ) tipo de comprador 

( ) outros (quais?) 


