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JOSIMO 

MAnic da terra e da jusliva 
Quem e esse menino negro que desafia linUtes? 

Apenas urn homeiiL 
Sandalias Surradas. 

Paciencia e mc!Jgnavilo 

Riso alvo 
Mel notumo 

Sonho UTecusavel. 
Lutou contra cercas 

T odas as cercas 
As eercas do medo 

As cercas do 6dio 
As eercns da terra 
As cercas da fome 
As eercas do corpo 

As cercas do latifU.ndio. 
Trago na palma da miio urn punhado de terra, que te cobriu 

Esta fresca. 
E morena, mas n3o e livre como querias 

IV 

Pedro Tierra 
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Dedicat6ria 

Ao nos lembrarmos de onde partimos, sentimos o quanta fomos 

ajudados em cada etapa da nossa vida. 

Mas, a maior alegria que sentimos pelas conquistas alcan~adas, 

somente podertJ ser avaliada atraves da representartio que tal ato 

desempenhard em nossas vidas a partir de entlio. Quando sentimos 

que foram muitas pessoas diferentes que contribuiram para que 

nossa estrada fosse aberta e, a partir deste primeiro passo, 

constatarmos como e bonito quando a gente pisa jirme nos caminhos 

onde bate hem mais forte o corar;iio, naquele ponto onde somente o 

nosso Pai e a nossa Mile sabem preencht-lo. Foram eles que 

souberam conduzir o Menino-Moleque que mora no centro do meu 

corar;iio, e foram eles tambem que preparam-me para um dia 

encontrar o nosso Grande Mestre Juramidam, ao qual sou 

eternamente grato pela Luz do Pai e da Mde, que no mesmo se 

encerra e a quem dedi co este meu trabalho. 



vi 

RESUMO 

A presente pesquisa teve por finalidade aprofundar o entendimento da questilo da 

organiza~Ao da produ~Ao e do trabalho, atraves da proposta do cooperativismo 

coletivizado do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST, em 

assentamentos rurais. Trata-se de movimentos comunitArios que se estabelecem no 

interior dos assentamentos, objetivando a melhor qualidade de vida dos assentados. 

0 trabalho foi desenvolvido junto ao Grupo IV do Assentarnento da Fazenda 

Reunidas, no municipio de Promissilo-SP, local onde a proposta cooperativa!coletivista, 

encontrou respaldo. Atraves da iniciativa de 40 familias de assentados, que se 

associaram, criou-se a COPAJOTA-Cooperativa Agropecu3ria Padre Josimo 

Tavares, objetivando, segundo estes trabalhadores, principalmente, o termino da sua 

exploracilo por grupos de atravessadores que normalmente atuam nestas instiincias da 

producao agropecuaria. 

Atraves de urn trabalho realmente participative, os produtores rurais ali assentados 

almejarn nilo apenas o aumento da producilo e produtividade agropecuaria, mas tam bern a 

participar;5o nas riquezas sociais por eles geradas, o que lhes garantini, com certeza, a 

melhoria do nivel de vida, em termos de alimenta\i3'.0, habitayao, educa~ao, lazer, cultura 

e saUde. 
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No aprofundamento da questao da organiza>llo, analisamos os aspectos hist6ricos 

anteriores a crial'ilo da cooperativa, bern como a evolu>l!o das familias ja assentadas e as 

formas de organiza,ao do processo produtivo escolhido e, finalmente, a questao da 

participa~Ao nestas organiza,oes. 
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ABSTRACT 

The subject ofthis study is to understand the work and production organisation in 

rural settlements (assentamentos rurais) through the cooperative/collectivist proposal, i. 

e., the community movements established within the settlements for better quality life for 

the settlers based on the Landless Rural Workers Movement (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra) 

The study was developed together with Group IV of the Fazenda Reunidas 

Settlement, Promissi!o - SP, where the cooperative/collectivist proposal found support. 

The initiative of 40 settlers families resulted in the creation of COPAJOTA - Padre 

Josimo Tavares Agricultural Cooperative, whose objective is to finish workers 

exploitation. 

Through participative work the rural settlers not only hope for an iniciative in 

production and productivity but for the participation in the social wealth generated by 

them, which will garantee better life in terms of food, housing, education, heath, culture 

and so on. 

The historical aspects before the cooperative creation as well as the evolution of 

the families already settled, this organisation of the choosen productive process and the 

participation in this organisation were analysed in this study. 
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I-INTRODU<,::AO 

Antes de iniciannos a nossa analise a respeito da organizavi!o do trabalho e da 

produvi!o vivida por urn grupo, sob a 6tica do cooperativismo coletivizado, em urn 

assentamento de trabalhadores rurais, optamos por esclarecer, que, tanto nos despertou 

atenvao as infonnav5es existentes na literatura e que ajudaram-nos na fonnulavi!o de 

novas ideias a respeito do tema, como fundamentais tambem foram aquelas que nos 

chegavam como complementacao das conversas de fim de noite, ou nas crendices que 

cada pessoa demonstrava ao interpretar as doenr;as e os chamados castigos que os 

molestam. 

Urn sentimento de ajuda mutua pode ser constatado desde os prim6rdios da 

hist6ria da humanidade, nos momentos em que, despojados do sentimento eg6ico que 

tanto priva a humanidade da beleza de vivermos em uniao, passamos a realizar de foiTila 

grupal, inllmeras tarefas que tern existencia caracterizada por necessidades prementes em 

certas inst!lncias ou ate mesmo pelo simples prazer de trabalhar em cooperacao com os 

que participam de uma mesma aventura. 

A escolha deste tema de pesquisa para elaboravi!o da dissertavi!o conclusiva em 

urn curso de mestrado, com area de concentrar;ao em Sociologia e Extensao Rural, tern 
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urn caniter refor~ante no prop6sito de aceitar estas ma.os que cooperam, ao mesmo tempo 

que oportunizamos a extensao de nossas pr6prias maos. 

Na sociedade modema, toma~se cada vez mais dificil a sobreviv€:ncia e a solu~ao 

de problemas, quando a busca se baseia no individualismo, ainda que saibamos de 

grandes avanyos tecnol6gicos e cientificos devidos a alguns individuos que, 

isoladamente, realizaram obras magnificas e de grande contribui9~0 para a humanidade. 

No entanto, com a dornina~ao do capitalismo, a iniciativa de pessoas corn grande 

capacidade criativa foi tolhida. Hoje, muito mais do que em urn periodo anterior, as 

pessoas tern necessidade fonnal ou infonnal de unirem-se em busca dos seus objetivos. 

Em nossas experiencias como profissionais da agricultura, tanto na prodw;ao 

como na comercializa9~0 dos fiutos deste trabalho, deparamo-nos com series obstftculos. 

Estes, normalmente, s~o de ordem as mais diversas possiveis, desde a obten9~0 de 

insumos, servi~os e bens de consumo. Enfim, todas as vezes onde o profissionalismo e 

exigido como base de sustentac;a.o das tarefas extensionistas no meio rural, o elemento 

primordial tern sido a uni~o de esfor9os formais ou informais dos participantes o que tern 

contribuido para que venhamos a fonnar uma opiniiio a respeito da import§ncia e 

necessidade da cooperayao entre os pequenos produtores, principalmente entre os 

assentados rurais. 

Destacamos, portanto, a import§ncia do estudo do movimento cooperativista, 

objetivando, sobretudo, o encontro de soluyOes ou do encaminhamento das mesmas, em 

especial, no tocante aos aspectos s6cio-econ0micos. 

Grande parte da viv€mcia com o cooperativismo fora obtido em nossos trabalhos 

de extensa.o junto aos produtores rurais de subsistencia nos estados de Pernambuco, 

Bahia e Minas Gerais e tambem em trabalhos realizados na regiiio geo-econOmica de 
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Brasilia, quando a tonica principal de investiga9do foi a questdo da organiza10do do 

trabalho e da produ9do. 

Na prodw;ao familiar rural, onde a maioria muito mal consegue produzir para 

subsistencia, a questilo da organiza9do, com o intuito de defender -se do capital comercial 

e daqueles que avan10am sobre suas terras, e de fundamental importiincia. 

A questdo da organizacdo passou a despertar grande interesse para o publico por 

nos escolhido, cuja composicao esta restrita as farnilias dos assentados rurais, afim de 

viabilizar-se politica, social e economicamente em seus lotes. 

As pesquisas realizadas em assentamentos rura1s tern demonstrado que a 

orientacdo do M.S.T. (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) aos seus 

associados, tern sido no sentido de adotarem tbrmas grupais de organiza\OdO da produ10ao. 

variando das rnais simples as mais complexas, denominadas "coopera~ao agricola11
, sendo 

que o aprendizado econOmico, social e politico obtido nessa interarrao entre as familias, 

sem dllvida algoma, representa importante avanyo da consciencia critica indispensavel 

para a integracdo das Iutas sociais. 

A cooperacdo agricola e a aplicacao da divisao do trabalho entre os agricultores, 

para que possam organizar melhor a sua forma de trabalho e produzir mais. Concep9ao 

esta que o comando do M.S.T., sem dllvida, abra9a para fortalecer seus prop6sitos de 

manter cada vez mais firme a unido entre os assentados. "Este trabalho pode ser o que ja 

esta acumulado na forma de bens de capital ou benfeitorias. Mas tambem pode ser o 

trabalho vivo, ou mao-de-obra, que o agricultor aplica a cada dia nas atividades da 

produ10do." (M.S. I., 1993). 
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A coopera9~0 pode ser aplicada em uma irrea agricola, nas seguintes formas:a) no 

uso da terra; b) no trabalho; c) nos meios de produ9~o; d) nas benfeitorias; e) no 

comercio; f) na industria; g) nas atividades sociais e culturais. 

Na experiencia coletivizada da COPAJOTA (Cooperativa Agropecuirria Padre 

Josimo Tavares) no assentamento de Promissao, cada familia dispoe de 20,0 hectaress, 

dos quais !5,0 de]es forarn destinados a produy~O da cooperativa. 

A partir desta realidade, qual seja a do Grupo IV do Assentarnento da Fazenda 

Reunidas, cujas dimensoes atingem 18.130 ha, poder-se-a pensar nas transforma9iles das 

estruturas de produ9ao e de poder deste segmento, ou seja, com a posse da terra os 

individuos passam a pensar em produzir e viver na mesma, como verdadeiros cidadaos. 

Nossos objetivos, ao avaliarmos a proposta da funda9ao de uma cooperativa 

coletivizada, a COPAJOTA (Cooperativa Agropecuaria Padre Josimo Tavares), se 

situam, principalmente, na analise dos mecanismos de ordem intema e extema que 

possam ter influenciado como facilitadores ou inibidores da proposta de coopera~ao 

agricola, especificamente no Grupo IV, onde vivem cento e vinte (120) familias de 

produtores rurais, das quais quarenta ( 40) delas optararn, inicialmente, por este modelo 

de cooperativismo. Com o desenrolar do processo, no entanto, algumas delas desistiram, 

restando hoje apenas dezesseis (16) familias. 

Atraves da utiliza9~0 da Hist6ria de Vida dos Assentados do Grupo IV da Fazenda 

Reunidas, esperarnos poder ter atingido urn nivel de detalhamento na pesquisa que seja 

suficiente para podermos avan~ar nesta tetmitica e ate mesmo colaborar para minirnizar a 

irnagern discursiva, nos niveis politicos, de que Reforma Agrttria, em urn sistema 

econOmico como o nosso, na.o sera possivel. 
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"Durante seculos, perdura uma situavao em que urna classe dirigente, as vezes 

sem identifica~lio real com os problemas de uma produ~ilo equilibrada no meio rural, e 

desatenta aos potenciais energeticos e recursos naturais que envolvem tal atividade, 

permanece igual a si mesma, exercendo sua interminitvel hegemonia." (RIBEIRO, 

1995). Ou seja, nesta classe se encontram os responsitveis por uma ordem social 

fundamentada no latifundio e no direito implicito de ter e manter a terra improdutiva. 

Este direito fica cada vez maiS implicito quando percebemos que o 

desencadeamento do processo de apropria~lio de terra com o prop6sito de se aumentar o 

poderio econ6mico, ou seja, a manuten~lio dos latifundios, tern variado deste instftncias 

globalizantes como os grandes latifundiitrios do norte do pais ate uma familia como a 

Ribas, a qual , no final do seculo passado assumiu a posse de terras devolutas daquela 

regilio onde constituiu seu vasto patrim6nio, de aproximadamente 125.000 hectares. 

De forma que a propria hist6ria de ocupa~ao destas terras pela familia Ribas, 

segundo infonnayOes obtidas do D.A.F.(Departamento de Assentamento Fundi<:irio) de 

Promissao, jit nos mostra o quanto este processo vern ocorrendo desordenadamente nas 

mftos dos latifundii:lrios. Este cHI assumiu ilegalmente toda esta area e a explorou ate 

exaurir suas potencialidades agropecuArias. E ainda se sentem no direito de acionarem o 

Estado pela indeniza~ao das benfeitorias ali desenvolvidas. 

0 conhecimento hist6rico dos mecanismos de viabilizacao e entraves ao sucesso 

da produ~lio agropecmiria, quando analisada sob a 6tica da pequena produ~ao familiar 

rural, leva-nos a urn estudo da importancia do processo de crescimento e 

desenvolvimento do cooperativismo, que parece ser urn dos mecanismos menos 

perversos de capitaliza~ao. 

Os dados sobre o tema indicam que em termos econOmicos, a participac;ilo das 

cooperativas atinge elevados percentuais na prodw;ao agropecuAria nacional, com 
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destaque para soja, trigo, carne e Ieite. Diante disto, passarnos a questionar as causas que 

dificultarn a existencia desta mesma participa,ao em modelos de produ10ilo mais simples, 

tal como se da entre os produtores familiares rurais nos assentamentos de Reforma 

Agniria. 

Sabe-se que vivemos uma crise s6cio~econ6mica e politica onde nao h{t respostas 

condizentes, por parte das autoridades govemamentais, a grande maioria dos problemas 

que nos envolvem. 

A realidade nos mostra que, dos 300.000 titulos de terra viabilizados ate hoje pelo 

INCRA, em verdade, poucos poderao ser considerados como tendo atingido seu objetivo 

principal, que se caracteriza na emancipa\OilO do pequeno produtor rural. 

Em virtude de perspectivas tllo pessimistas como estas, a cupula do M.S.T. tern 

trabalhado no sentido de atingir urn nivel de organiza9ilo capaz de inverter tal quadro, 

onde a orienta9ao bAsica se situa na adoy§o de formas grupais de organizayao da 

produ10ilo. 

Nossa op10ilo de estudo tarnbem foi influenciada pela necessidade que sentimos 

ern analisarmos como realmente estava sendo organizado o trabalho e a producao 

coletivizada na COPAJOTA, quando o discurso do M.S. I. aponta tal op9il0 como a saida 

ideal para o desenvolvimento da vida s6cio-econ0mica nos assentamentos. lsto e, para a 

direcao do movimento, a resolw;:ao de quaisquer que sejam os problemas, quando 

efetivada de forma individual, nao levani a transforrna,ao social, uma vez que as 

necessidades t~m que ser percebidas e analisadas pelos assentados de forma participativa 

e organizada, e nilo percebida e analisada apenas por elementos extemos ao grupo, para 
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quem a realidade estan\ sob uma falsa 6tica, e por asstm se dar, podem levar ao 

paternalismo, e, consequentemente, a outras fom1as de dominavao. 

Face a tal proposta, colocamos a importil.ncia de uma reflexao sobre a verdadeira 

relavao entre a viabilidade de reproduvao s6cio-economica das famllias dos assentados 

rurais e a organizar;ao dos mesmos, alem dos aspectos que envolveram e envolvem tais 

experiencias. Ate porque, na proposta apresentada pelo M.S. T. a terra estan\ sob controle 

do coletivo (associados da cooperativa); os meios de produvao fazem parte tambem do 

patrimOnio social; o trabalho esta organizado num processo produtivo socialmente 

dividido e a produvao esta voltada para a subsistencia e para o mercado, onde num 

processo reeducativo, espera-se que estes associados possam manter uma consciencia 

organizativa. 
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II- REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Nesta revisilo bibliogniftca trabalharemos a questilo do cooperativismo para 

entendermos a proposta do cooperativismo coletivizado realizado no interior de urn 

assentamento de trabalhadores rurais sem terra_ Ou seja, rnesmo diante da reconhecida 

complexidade envolvendo esta temlitica, estaremos com a aten('ilo voltada, 

principalmente, para as rela>oes existentes nilo apenas entre a administra,ilo da 

COPAJOTA e seus associados, mas, sobretudo entre o grupo por n6s escolhido e as 

suas prliticas dilirias, aftm de identiftcar no quotidiano destas pessoas, ate que ponto 

ou nivel, a autonomia das mesmas esta vigorando, assim como, qual o grau de 

comprometimento entre os agentes envolvidos no processo e os pr6prios assentados. E 

por fim, como se processa o exercicio da liberdade que as partes requerem para que 

possam atingir a condi>ilo de cidadilos a que todos almejam. 

0 cooperativismo e urn tema sempre atual e para que se possa situa-Io e precise 

estannos atentos as questOes relacionadas com os conflitos sociais no campo, os quais 

em sua maioria foram os responsaveis pelo esti:lgio atual de organiza~ao dos grupos e, 

consequentemente, pelo despertar da necessidade de efetuarem urn trabalho 

associativo. 

0 movimento dos trabalhadores sem terra e analisado por GRZYBOWSKI 

(1987), como "aquele que apresenta maior grau de articula>ilo intema entre os 

movimentos de luta pela terra e, por isto revela maior homogeneidade nas formas de 

luta em seus varios conflitos particulares". 
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Exatamente a partir do enfoque da articulayao que estes movimentos promovem no 

campo e a expansfio dos rnesmos, intencionamos analisar como o processo social tern se 

dado e que propostas estao surgindo, a fim de solidificar uma alian9a entre os varios 

segmentos rurais e as diferentes for9as politicas de nossa sociedade. Assim sendo, 

poder-se-1! pensar na cria9ilo de altemativas de participa9ilo economica e politica, como 

e o caso do cooperativismo no Brasil, ainda que suas propostas de alianyas sejam, 

historicamente, bastante fn\geis diante da !uta atual por Reforma Agraria. 

Assim, a possibilidade de construir uma Reforma Agraria que unifique as 

reivindica9oes e interesses do conjunto da classe trabalhadora existe, "desde que ela 

seja colocada, nao como uma proposta meramente setorial, mas numa perspectiva mais 

ampla, como altemativa para o modelo de desenvolvimento capitalista brasileiro. 

(MARTINS, 1994) 

E, numa perspectiva mais ampla, acreditamos ser possivel dizer que, a medida do 

empenho dos individuos na discussilo do prop6sito de batalhar pela posse da terra, 

conforme encontramos num texto de FERRAZ (1994) "e preciso se ter certeza de que 

aqueles que se propOern as aliancas com a missao de reformar agrariamente este pais, 

deem garantias de que nao estilo envolvidos no processo para esvazia-lo". Exatamente 

porque, o discurso pr6-Reforma Agraria e bastante conhecido. No entanto, poucos silo 

os que tern coragem de assumir com dedi cacao e com prop6sitos claros a iniciativa de 

produzir e se estabelecer na terra, quando apenas recebern urn lote sem benfeitoria 

alguma e ainda mais com o agravante da falta de recursos para iniciar uma explora9iio 

agricola, ou sem condi90es de obter financiamentos bancArios. 

Segundo BERGAMASCO et a/, (1990), ha momentos em que as pessoas 

envolvidas na proposta de discutir os assentamentos rurais passam a percebe-Ios como 

parte de urn movimento interminAvel, "como parte de uma hist6ria de distintos 
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tempos, vivida por mUltiplos atores sociais que tern as fronteiras de seu mundo 

demarcadas por pressfJes, atritos e, consequentemente lutas. Cabe, portanto, a 

afinnavilo de urn principio analitico: os assentamentos de trabalhadores rurais no 

Estado de Silo Paulo nilo silo, ao Iongo dessas reflexoes, analisados em si mesmos, 

como expressao de uma politica perversa ou benefica, mas discutidos no circuito 

hist6rico de Iutas pela terra, nas idas e vindas dessas lutas, no contexto das migravoes 

e dos movimentos sociais". 

0 que se verifica na maioria dos estudos a respeito da atuavao dos assentados, 

quando da liberavilo do espavo fisico na terra para nesta produzir, e que a luta para 

permanecer ou entrar na terra pode ser urn momento novo ou a volta a uma situa~ao 

passada, dai que esse processo nao pode, decisivamente, ser pensado homogeneamente, 

como se essa disputa garantisse, por si s6, identidade politica aos trabalhadores rurais. 

(BERGAMASCO, op cit.) 

I. Historico do Cooperativismo 

Apesar de historicamente encontrarmos anotaviles relativas a fonnas de 

cooperativismos, desde a idade media, e, em alguns casos, de cooperativismo agricola 

sendo praticado sob criterios organizativos dignos de serem copiados por muitas das 

propostas de organizavao do trabalho e produvilo em areas comprovadamente modema 

em agricultura, tern-se assegurado que o mode1o vigente de cooperativismo surgiu na 

Europa no seculo passado, como proposta de superavilo de urn grande m\mero de 

problemas evidenciados no desenvolvimento do capitalismo. 

0 lema cooperativismo e importante nao apenas para os trabalhadores e pequenos 

produtores rurais (evidentemente os mais diretamente interessados), como para todos 
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aqueles que buscam aprofundar seus conhecimentos acerca do mundo rural, e segundo 

BERGAMASCO (1989), "parece nao ser exagerado apontar que o mesmo tern 

interesse arnplo para todos aqueles que nao se acomodam em posivoes passivas e 

individuais, mas, pelo contnlrio, procuram conhecer a realidade na qual vtvem, e 

inserir~se no esfon;o para sua transfonnavao". 

Posicionar com precisao as origens de iniciativas de cooperavao fica muito dificil, 

ate porque as acOes de cooperacao se encontram assinaladas nas mais remotas 

relavi'les humanas. Onde esteja ocorrendo a liberdade de trabalhar em comunidade com 

trabalhos livres e grupais, por certo ter-se-a oportunidade da vivencia do 

cooperativismo. 

E importante assinalarmos que, no momento do desenvolvimento do capitalismo 

desestruturando as antigas rela>i'les sociais, foi que o cooperativismo surgiu. 

Era o pr6prio capitalismo o responsavel tambem por uma serie de fen6menos: 

expropria.;ao de pequenos produtores, exodo rural, desenvolvimento da indUstria e da 

mecanizacao, processo de fonnacao da classe operaria urbana e rural. Diante do que se 

apresentava, surgiram propostas para explicar e enfrentar a nova realidade, o novo 

modo de produ9ao 

Foi em 1844, que os teceloes de Rochdale, na lnglaterra, numa tentativa de 

resolverem problemas que lhes apareceram em decorrencia do capitalismo, fonnularam 

os principios bAsicos do cooperativismo. 

E preciso acrescentar a existencia de vArias posic;Oes contrArias a estes principios, 

principalmente ao se considerar que nao serA com os principios Rochdaleanos que se 

organizarA cooperativas que possam fazer frente as empresas privadas, sobretudo, "em 
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virtude dos danos que o modelo rochdaleano tern causado as cooperativas que o tern 

como base"(PINHO 1982). 

0 cooperativismo apresenta rnaior expansao no meio rural e este e urn campo de 

investiga9~0 interessante, uma vez que, a expropria9~o dos pequenos produtores rurais 

pOr ser uma pnltica com urn, faz com que os desfavorecidos se unam e resistam. 

E necess{rrio, antes da analise do desenvolvimento cooperativista no meio rural, 

reter urn pouco da hist6ria e do contexte inicial em que surge o projeto cooperativista, 

afim de se conhecer tambem o essencial de suas proposi9oes, principios e 

declara~Oes. Para sermos mais precisos a respeito das origens do movimento 

cooperativista, devemos remontar, a fase dos chamados precursores. 

De forma sucinta, as ideias cooperativistas come~am a aparecer com mats 

intensidade nos paises europeus, especialmente na Inglaterra, onde fora criado. Robert 

Owen, considerado o pai do cooperativismo moderno, contribuiu para que o 

movirnento tivesse os seus primeiros impulses. Ele utilizou o tenno coopera~ao mUtua 

em oposh;ao a concorrencia individual. Afinal, para Owen o maior mal da esptkie 

humana seria a pretensao ao lucro. 

Alem de Owen, e em varias partes da Europa, tal como Alemanha e !!ilia, por 

exemplo, desenvolveram-se novos modelos de coopera9i!o. 

Os ide6logos do movimento cooperativista tal como Robert Owen e outros foram 

aos poucos considerados ut6picos diante da realidade. 

E prectso acrescentarmos que, embora Owen seja considerado o "pai do 

cooperativismo" foi William King o que mais se aproximou da moderna concep~ao da 

empresa cooperativa, principalmente pelas inllrneras falhas que o mesmo identificou 
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em sua pr6pria maneira de praticar o cooperativismo. No entanto, ele afirmava que nilo 

era a falta de forvas, nem a falta de meios que impedia o trabalhador de progredir e 

emancipar-se, mas sim a falta de compreensilo do papel da cooperativa e do esforvo 

para economizar por si mesmo o capital necessaria ao desenvolvimento da sociedade. 

Pode se dizer que o cooperativismo evoluiu da ideia de urn socialismo ut6pico, 

pois afinal, o modelo criado nilo se defrontava com o modo de produvilo dominante. 

Isto e, nilo havia proposta de destruir a reia('ilO proprietarios dos meios de produvilo X 

proletariado. E foi exatamente com estas caracteristicas que o cooperativismo se 

espalhou pelo mundo, e chegou ao Brasil, atraves de imigrantes europeus, e, na 

sequ~ncia, foi sendo arnpliado e tambem remodeiado pelas pr6prias caracteristicas do 

nosso povo, sendo os imigrantes japoneses 
1 

os responsaveis por inovavoes de grande 

significiincia nas organizayOes cooperativas atualmente existentes. Inovavoes estas que 

favorecerarn em muito o cooperativismo brasileiro, embora o pr6prio modelo Japones 

tenha mostrado deficiencias organizativas diante das restrivOes impostas no governo 

do presidente Collor. 

2.Doutrina cooperativista e seus objetivos. 

Seja na produvilo, ou visando a assistencia tecnica, enfim movidos por fatores de 

ordem econOmica, social ou cultural que os objetivos do cooperativismo foram se 

estabelecendo. 

Os objetivos de uma cooperativa deveriam representar, principalmente, os 

objetivos individuais de cada componente. Tanto e que foram por motivos de 

identificacao com a natureza de seu trabalho e operacOes necessArias ao mesmo, que as 

pessoas se associaram a uma cooperativa. 

Em 1927 um grupo de 83 lavradores japoneses iniciaram em Moinho Velho-SP,o 
primeiro empreendimento cooperative de destaque neste pais, o que viria a se 
constituir na Cooperativa Agricola de Cotia-CAC. 
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As nocOes de democracia, associac;tlo de pessoas, auto-ajuda, capital a servico do 

homem, eliminac;ao ou diminuil;ilo do lucro e critica ao patemalismo estatal, foram os 

fatores que nortearam a al'ilo dos 28 tecel5es de Rochdale, que, em 1844, decidiram 

criar uma associa>ilo cuja base doutrim\ria constituiu os principios fundamentals do 

cooperativismo internacional, ainda hoje vigentes: 

a) Livre adesilo; tambem chamado principio da porta aberta, uma vez que toda 

pessoa pode ingressar numa cooperativa ou deJa sair voluntariamente, sem nenhuma 

restri>ilo. 

b) Gestilo e participa\'iiO democn\tica; ou administral'iiO realizada pelos pr6prios 

associados, atraves de representantes eleitos em assembleias gerais, nas quais cada 

associado tern direito a apenas urn voto, independente de suas quotas-partes. 

c) Distribui>ilo das sobras aos associados ou retorno proporcional as opera,5es: 

"pro-rata" das compras efetuadas nas cooperativas de consumo. 

d) Juros limitados ao capital ou remuneracao limitada a esse fator da produyao, 

caracteristica fundamental que distingue as cooperativas das sociedades mercantis em 

geral. 

e) Fundo de educal'iiO ou desenvolvimento do ensino em todos os seus graus, pois 

visa tomar o associado mais apto e consequentemente, mernbro ativo da cooperativa. 

f) Coopera,ilo entre cooperativas. 

A gestilo democn\tica e considerada, por muitos estudiosos sobre o 

cooperativismo, o mais importante dos principios que regem o mesmo. 

0 que se percebe tambem e que a maioria dos autores apresentam preocupa>ilo 

excessiva quanta aos aspectos doutrimlrios do cooperativismo, fator este que tern 

contribuido, recentemente, para as mais diversas contesta~Oes quanto ao tema. 
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"0 cooperativismo, na sua realiza9ao pn\tica, atraves das sociedades 

cooperativistas, reUne pessoas com atividades produtivas semelhantes, presumindo-se 

que suas necessidades sejam tambem semelhantes". Neste sentido, MEIRELLES 

(1981) considera a cooperativa como uma extensao das unidades produtivas. E no caso 

das cooperativas rurais, os proprietaries ao se associarem, o fazem movidos por fatores 

de ordem econ6mica, social e cultural, reafirmando, portanto, o principio onde os 

objetivos da cooperativa representarft os objetivos de cada urn dos seus componentes 

(associados), motivo de sua associayao, evidentemente. 

Neste sentido, e preciso confrontar os objetivos basicos do cooperativismo atraves 

de sua doutrina, com os objetivos do S.C.A.(Sistema Cooperativista dos Assentados) 

que buscam atraves desta pn\tica, a resolu9ao dos problemas de ordem econ6mica, 

social e org§.nica, sendo os econ6micos relacionados com a economia das familias 

assentadas, no sentido de desenvolver a coopera9ao agricola tal qual uma empresa 

econOmica, com produ9ao efetiva de "sobras", com aumento da produtividade no 

trabalho e acumula9ilo de capital; os sociais com a cria9ao de urn modelo organizativo 

da produ,ao agropecuaria capaz de desenvolver urn padrilo tecnol6gico adequado a 
realidade dos assentamentos, e que seja suficienternente motivador para que a luta 

econ6mica se transforme em !uta politica e ideol6gica, enquanto os orgilnicos, referem

se a libera9ao de milo de obra para participar de organiza9~es populares, alem de servir 

como retaguarda economica do movimento pr6-Reforma Agraria, atraves, 

principalmente, do desenvolvimento da consciencia social, ao acumularem fon;as para 

a transforma91lo da sociedade da qual fazem parte ativa (M.S. T., 1993). 
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3. 0 Cooperativismo no Brasil 

3.1-0rigem 

No inicio deste seculo ocorreram no sul do Brasil, junto as comunidades de 

imigrantes, o que poderia ser caracterizado como as prirneiras experiencias do 

cooperativismo agropecuArio, o qual se deu gra~as as pnlticas associativistas 

vivenciadas pelos imigrantes em seus lugares de origem e transplantadas ao nosso 

solo. 

Na decada de 1930, estas experi8ncias receberam muitos estimulos do Estado e 

posteriorrnente, por volta de 1950, este mesmo Estado criou as condi9oes para o 

surgimento de urn tipo especial de cooperativisrno que vinculasse a necessAria 

capacidade empresarial corn o "espirito cooperative". 

0 cooperativismo do inicio do st':culo, resultante da iniciativa dos pequenos 

produtores rurais, em sua maioria de origem alema e italiana no estado do Rio Grande 

do Sui, "constituiu-se numa tentativa abortiva de efetiva~;ao da via "fanner" de 

desenvolvimento do capitalismo no setor rural", e isto nos parece que se deu em 

fun9ilo do contexte especifico da epoca e da insuficiencia estrutural e concorrencial 

das cooperativas coloniais entao existentes (DUARTE, 1988). 

Dentro de urn contexte hist6rico do cooperativismo visando a pormenorizavao das 

bases do mesmo, tanto no aspecto de sua importfulcia ao processo de desenvolvimento 

da nossa sociedade, quanta na questao da organiza~ao, o trabalho de RIOS (1976) faz 

urn retrato rnuitissimo importante que tern servido de base para grande parte dos 

investigadores do tema. 
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0 cooperativismo no Brasil somente passou a ter uma legisla9d0 a partir de 1932 

quando foi promulgado decreto-lei versando sobre a constitui9il0 e funcionamento das 

cooperativas, facilitando e simplificando a sua funda9do e isentando-as de uma serie 

de impostos. E, a partir desta data, o Estado n[o s6 passou a regulamentar a 

constituivao de cooperativas, como procurou incentivar ao maximo a sua cria~ao. 

Para ZURITA (1994) o advento daquela que e considerada a primeira Lei 

Orgiinica das sociedades cooperativas atraves da promulga9[o do Decreto Federal 

n°22.239 de 19.12.1932, normatizou a verdadeira natureza juridica das sociedades, 

caracterizando-as, disciplinando-as, distinguindo os seus diversos tipos, bern como 

absorvendo as experiencias anteriores e inovando em materia fiscal. 

0 trabalho desenvolvido por LOUREIRO (1981) ressalta que "a perspectiva 

te6rica que orienta tal estudo e aquela que percebe 0 desenvolvimento do capitalismo 

no campo niio como urn processo exclusive de proletarizal(jlo ou assalariamento 

crescente de trabalhadores, mas tambem, como urn processo de subordinar;ao crescente 

de camponeses ao capital industrial e financeiro". A nfto generalizar;a:o da empresa 

capitalista e do trabalho assalariado no campo e a manuten9il0 de unidades 

camponesas, podem ser explicadas pela necessidade de desenvolvimento 

desequilibrado ou desigual do capitalismo, que impede a formacao de lucro na 

agricultura e a subordina ao capital industrial e financeiro. 

LOUREIRO (op. cit.), afirma que "toma-se necessario deixar explicito, portanto, 

que esta perspectiva te6rica contraria o discurso exaltador do cooperativismo contido 

em ampla literatura academica e oficial, nao s6 no Brasil, como em varios outros 

paises, definindo~o como instrumento de solw:;ao do problema campones. Contraria 

tambem a concep~ilo que procura explicar o frequente fracasso da pratica 
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cooperativista nos paises subdesenvolvidos pela imaturidade da populavilo e pela fulta 

de prepare e educa~ao cooperativista'1
• 

A autora resume este segmento de seu trabalho, dizendo que a cooperativa alt!:m de 

usufruir beneficios politicos atribuidos pelo Estado, alem de ter, do ponto de vista 

econ6rnico, clientes cativos dos quais recebe produtos agricolas e clientes 

preferenciais para quem vende insumos, ndo corre os riscos do processo de 

comercializafYilO, qual urn capitalista comercial comum. Isto evidenternente, sem 

assumir tampouco os riscos do processo de prodw;ao, que corrern juntamente com os 

da comercializavilo por conta do cooperado. 

E importante lembrarmos que, o cooperativismo atravessou varias fases de crises 

economicas, principalmente a de 1929, porem, vencidas as crises as preocupaviles tern 

sido a ampliavilo de servivos prestados por estas organizavoes, o que tern ocorrido com 

bastante intensidade no pais, principalmente no meio rural. 

Portanto, hoje quando urn grupo como o da Cooperativa Agricola de Cotia (CAC), 

indiscutivelmente referenciado como urn dos mais estciveis no setor cooperative do 

pais, esteve as portas da fal~ncia, o cooperativismo entao passa a conviver com a 

desconfianva daqueles que se esqueceram de que, a decretavilo do Plano Collor, em 

marvo de 1990, atingiu mais uma vez a comercializavi!o da safra agricola. "De urn 

lado, o sequestro dos recursos financeiros deixou a maioria dos agricultores com 

dificuldade para dar continuidade ate mesmo as atividades da colheita. De outro, a 

correvi!o dos financiamentos rurais (pela variavilo do !PC de marvo de 84%) muito 

acima dos prevos minimos (pela variavilo da BIN de marvo de 42%) impediu que os 

agricultores saldassem suas dlvidas com os cruzados bloqueados"(SILVA, 1996). 

Com isso, o Grupo CAC teve problemas em saldar os emprestimos contraidos, 

principalmente, junto ao Banco do Estado de Silo Paulo-BANESPA o que o levou ao 

caos financeiro a partir de 1991. 
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3.2-0s Rumos do Cooperativismo 

0 cooperativismo inicial entre os pequenos produtores rurais do sui do pais, com 

todo o bucolismo que lhe era peculiar, acabou cedendo Iugar a urn cooperativismo 

empresarial, ligado principalmente ils culturas da soja e trigo, gral'as a iniciativa da 

burguesia rural ja consolidada e do Estado. 

Este novo modelo cooperativista se encaixou perfeitamente a dinftmica do 

capitalismo mais desenvolvido, consolidando-se como vias rnercantil e contratual de 

desenvolvimento do campo, a partir dos subsidies crediticios de que desfrutou e do 

consequente crescimento empresarial das cooperativas (DUARTE, 1991). 

Porem, quanto ao incentive estatal conjuntamente ao controle dai decorrente, tem

se dois aspectos a considerar: de urn lado, o potencial que as cooperativas possuem de 

organizar milhares de produtores rurais dentro dos padroes exigidos pelo mercado, 

facilitando portanto sua integrac~o ao sistema agroalimentar e, por outro !ado, o 

potencial que estas organizar;Oes detem tanto de amenizar, atraves da doutrina e do 

discurso da cooperar;ao, as tens5es e as contradic;Oes existentes, quanto de divulgar, 

atraves de urn processo educativo, urn novo padrtlo produtivo e urn novo padrao de 

val ores e de orientayOes ut6picas. 

0 cooperativismo agricola, em seus processos fundamentais de 

crescimento,centralizayao e acumulayao, em muito esta identificado as fonnas de 

organizacao tipicamente capitalistas. 

As cooperativas que ntlo alcancaram os imperativos de estrutura empresarial e 

racionalidade econ6mica, requeridos no rnomento, foram gradualmente desaparecendo 

ou sendo incorporadas por aqueles que melhor responderam as exigencias da dim'imica 

do modelo. Subsequente e complementarmente, foi observada uma articulal'ao 



20 

"funcional" da pequena produ,i!o familiar e de outras fonnas de rela>i!o de produ>i!o e 

processes produtivos rurais com as cooperativas empresarialmente desenvolvidas e, 

atraves dessas, com o capital industrial e financeiro, estatal e ou privado. 

3.3 - 0 cooperativismo na atualidade 

Evidencia-se, portanto, urn cooperativismo artificial no Brasil, uma vez que, 

nonnalmente, a comunica~;ao existente entre a dire~ao de uma cooperativa e os seus 

cooperados se limita, apenas, it entrega de produtos e recebimento do pagamento 

correspondente aos mesrnos. 

Ao se proceder uma analise da atua>i!o das cooperativas, a sua presen,a e suas 

propostas, teremos de reconhecer que elas fazem parte de urn projeto de consolida,i!o 

econOmica de urn setor ernpresarial na agricultura e de expansao de seus interesses. 

Por outro lado, as cooperativas nao sao apenas empresas e stm formas de 

organiza>i!o com participa>i!o politico-corporativas de todos os seus associados. 

0 cooperativismo representa uma das poucas altemativas para a concretiza9do dos 

paradigmas que objetivam equacionar a contradi>i!o que se estabeleceu no mundo 

atual, afim de manter o desenvolvirnento com os devidos cuidados as condi~;Oes de 

meio ambiente, e, que do ponto de vista de DUARTE (op.cit.), podera tambem 

transfonnar a utopia em urn projeto hist6rico em realizal'i!O, ocasionando efetivas 

mudan,as na sociedade, a medio e a Iongo prazo. 

"0 cooperativismo tern seguido, de modo geral, duas tend~ncias distintas. Uma de 

carater mais apologetico, fundamentada na doutrina cooperativista e que faz apelos aos 

ideais de uniAo, solidariedade no estilo 'juntos venceremos', . e outra de carater mais 

critico, resvala muitas vezes para urn reducionismo economicista, igualando as 
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cooperativas a qualquer outro tipo de empresa" (FLEURY, 1983). Dai que as 

cooperativas s~o institui9oes de natureza hibrida no seio da economia capitalista e 

constituem uma produ9~o socializada em miniatura, que e acompanhada por uma troca 

capitalista. Como na economia capitalista a troca domina a produ9~0 (em virtude da 

concorr~ncia) e, para que a empresa possa viver, ela exige uma explora9~0 implacavel 

da for9a de trabalho, quer dizer, o complete dominic do processo de produ9~0 pelos 

interesses capitalistas. Neste mesmo trabalho, FLEURY (op cit), acrescenta que tais 

previsOes nao ocorrerarn, haja vista a persistencia de produtores familiares, assim 

como de cooperativas que nilo se transfonnaram em empresas, em paises onde o 

capitalismo e plenamente desenvolvido. 

Para KAUTSKY (1968), dificilmente as cooperativas agricolas de credito e 

comercializat;ao ou industrializac;ilo de produtos agro-pecuArios constituiriam urn meio 

de viabilizar a pequena produ9~0 carnponesa. Essa ideia passa a ser defendida em 

virtude de urn fato bastante comum, em que o capital termina por estruturar a 

cooperativa, destruindo neste processo, aqueles elementos que lhe conferiram urn 

can'tter especifico. Evidentemente, que a anAlise feita tern bastante a ver com urn 

cooperativismo vivido em uma outra epoca e onde a visao de campesinato e sustentada 

muito mais pelo comprometimento dos seus atores com urn bucolismo rural do que 

com uma organizac;ao que prioriza os conhecimentos de seus associados, atraves da 

uniao de saberes que se complementam. 

As cooperativas possuem uma especificidade propria que as distingue da empresa 

privada. Especificidade esta gerada por seu objetivo e por seu modelo organizacional e 

que propiciaria assim as condivoes necessilrias para que os produtores a ela associados 

se articulassem de forma a realizar seus objetivos individuais (FLEURY, 1983). "A 

medida que, nao sendo o conjunto de produtores associados a uma cooperativa, 

homog~neo, eles tenderiam a se articular em grupos que expressassem seus interesses 
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(em re!a9~0 a cooperativa) gerando neste processo contradi91les que colocariam em 

cheque a pr6pria ess~ncia do cooperativismo". 

Neste momenta, uma dupla origem das cooperativas agricolas brasileiras passa a 

existir. Isto porque umas surgiram por necessidade e iniciativa de produtores, 

enquanto que outras foram criadas ern resposta aos incentives estatais e, nao 

correspondendo a uma real demanda por parte dos produtores, tiveram vida curta. 

Dentro de urn enfoque critico rnais recentemente elaborado, " ... o segmento do 

cooperativismo agropecuario e tido como urn dos principais agentes de expanslio e 

consolida9lio do capitalismo no setor rural brasileiro, a! em de ser reconhecido tambem 

como responsavel pela manutenylio de contingente consideritvel de produtores, 

especialmente pequenos e medias, para quem as cooperativas representam talvez a 

(mica possibilidade de manuten9lio e de incluslio nos padroes produtivos e de 

consumo" (DUARTE, 1994). Este fato tern contribuido para que seja dificultada a 

liberac;ao de recursos financeiros para formac;a.o do capital social das pequenas 

cooperativas. 

4. 0 Cooperativismo na Sociedade Capitalista 

Considerando o estudo a respeito do cooperativismo como uma atividade inserida 

em urn sistema de produ9~0 capitalista, neste capitulo estaremos, a luz de diferentes 

autores, analisando, principalmente, os fatores que o sistema beneficianl, e, em que 

nivel poderemos !he atribuir o papel de altemativa as praticas ja existentes, sob a 6tica 

da organiza9i!o do trabalho e da produ,~o. 

Encontramos no trabalho de BERGAMASCO et a!. (1984) que o cooperativismo 

parece vincular-se a urn sentido de transformac;ao da sociedade, principia que passa 

posteriorrnente a segundo plano, ou mesmo, deixando de existir. A possibilidade de 
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ayao das cooperativas, como elemento de transformayao social, fica assim bastante 

restrita, ou mesmo inexistente, sem essa concepyao mais ampla. Ainda no mesmo 

trabalho, os autores apontam para uma outra linha de analise acerca da defini>fio do 

cooperativismo e de suas rela>iles com a sociedade global, que se bifurca na 6nfase 

sobre a fun,no-consumo ou na fun>fio-produl'fio. No primeiro sentido, o 

cooperativismo e visto como urn instrumento para a reforma da sociedade, via 

organiza10i!o do consumo: parte-se do pressuposto de uma igualdade de interesses dos 

consumidores. 

Contudo, cabe apontarmos para o fato de que os consumidores nao podem ser 

considerados de forma hornogenea. Isto porque, corn esta visao, encobriria-se a 

diversidade de interesses das classes sociais, e a diversidade de situa10ao econ5mica, 

social e politica entre os individuos. Uma perspectiva de mudanya da sociedade, nesse 

sentido, pressuporia que o cooperativismo se estendesse e se estruturasse nurn 

movimento de amplitude nacional para a rnassa dos trabalhadores, os quais s6 assim 

teriam chance de contrapor -se as pressOes em sentido contnirio por parte dos 

proprietarios da terrae do capital. 

No segundo caso, da Elnfase na funr;ao-prodw;iio, as experiencias sao mats 

numerosas valendo, no entanto, os mesmos argumentos para a func;:ao consurno. 

Em urn quadro analitico da questi:lo do cooperativismo agricola enquanto 

movimento social organizado, este representa uma forma especifica de organizac;:ilo e 

manifestar;ao de parcela significativa da sociedade civil e que se apresenta com duas 

caracteristicas bflsicas: a) o desempenho econOmico que se relaciona aos aspectos 

organizacwnais e empresariais das unidades cooperativas. Estas unidades tern 

desempenhado urn papel fundamental no processo de desenvolvimento e 

modernizal'i!O da agricultura, apesar de ocuparem espa\'OS secundarios e subordinados 

no sistema agroalimentarb) a segunda caracterlstica engloba a fun10ao de legitima10ilo e 
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relaciona-se a concretizacao ou nilo do cooperativismo enquanto movimento social, 

que emerge da sociedade civil como forma de salvaguardar uma unidade de interesses 

e represenffil:iles das classes produtoras rurais. 

"As cooperativas se encontram na impossibilidade de desempenhar urn papel 

dimlmico nas reformas politicas,mesmo aonde tais refonnas seriam rnais do que 

desejaveis" (LAIDLOW, 1980). Seu campo de as:ao principal e o economico e nao o 

politico. E fato que se funcionarem de modo realmente democnitico constituir-se-ilo 

em vetores indiretos de mudan~as favoraveis a democracia, sendo que este tipo de 

influencia tende mais a ter efeitos a Iongo, do que a curto prazo. 

Ao analisarmos o que de fa to esta acontecendo no momenta presente on de, em 

quaisquer que sejam as institui(Oiles, o nivel de participa(:llo de seus integrantes esta 

cada vez mais elevado, poder-se-ia registrar uma contradi(Ofio entre os autores 

anteriormente mencionados, uma vez que a organizacao de uma cooperativa nao 

deixarA de ser urn momenta politico super representative na vida dos seus associados e 

sera atraves da mesma tambem que no minimo estes associados poderno ter difundidas 

as suas a(Oiles, quer seja no meio rural ou nao. Segundo FERREIRA (1988), "desde a 

sua primeira fase de desenvolvimento (periodo p6s anos trinta), as cooperativas 

contaram com mecanismos de apoio oficial, o que culmina, principalmente, em apoio 

financeiro. Ou seja, as cooperativas encontram-se amplamente dependentes da atua~ilo 

govemamental, diante da enorme dificuldade de se constituirem como uma unidade 

autOnoma, no que diz respeito a gera~ilo de seus pr6prios recursos financeiros ou, 

mesmo, de recorrer aos recursos do sistema financeiro em geral." Mesmo que as 

demais empresas do complexo agro-industrial brasileiro tenham se desenvolvido 

tambem a custa de fortes incentivos govemamentais, estas nao sao fundadas sobre os 

mesmos principios das cooperativas que, teoricamente, nilo visam ao lucro. Ou seja, 

para que se de a acumula~a.o pela cooperativa, esta tern que articular interesses 
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diversos dentro dela pr6pria, ja que se encontram no seu interior as mais diferentes 

categorias sociais do meio rural. 

Assim, o argumento principal e de que a cooperativa tende a revelar sua natureza 

contradit6ria, a medida em que ela acelera o seu processo de crescimento, tende a fazer 

aquilo que se prop6s a combater no inicio de sua forma9ao, isto e, a reten9ao de parte 

da renda do produtor. Em outras palavras, para crescer a cooperativa tern de 

empreender urn processo continuo de expropria~ao dos seus pr6prios cooperados. 

"Para superar suas contradii;Oes intemas, acelerar o desenvolvimento econ6mico e 

atuar de forma mais dinamica na cacteia agro-alimentar, o cooperativismo estit fadado 

a caminhar rumo a integra9ffo do sistema, o que significa, entre outras coisas, a 

utiliza9ao comum e eficaz das condi90es de infra-estrutura ja existentes em alguns 

setores, bern como a diversifica9ao de atividades e cria9ao de infra-estrutura s6lida de 

comercializa9ffo, voltada para o mercado intemo e extemo" (DUARTE, 1992), 0 que 

significa ainda atuar mais efetivamente no sistema de credito, de presta9ao de servi9os, 

de pesquisa e desenvolvimento tecnol6gico; enfim naqueles setores que permitam 

ocupar de forma integrada, novos espa~tos da cadeia agro-alimentar e lhes garantam urn 

maior poder de barganha frente aos concorrentes e de pressao junto ao poder publico. 

"As tentativas empreendidas por urn contingente de trabalhadores rurais deste 

pais, contra as opressOes provenientes do capitalismo selvagem e no afil de resolver 

seus problemas s6cio-econ6micos, atraves de associa~tOes de carater mutualista, quase 

sempre, esbarram com a realidade de produy5es agricolas organizadas segundo 

tradi9Ges especlficas de cada povo ou de cada regiao, que se defrontam com propostas 

cooperativistas inspiradas sobretudo na corrente liberal dos socialistas ut6picos 

franceses e ingleses do seculo passado" (PINHO, 1982)-
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Nllo foi questionado no trabalho realizado por PINHO (op cit) , a signific!lncia 

das pequenas cooperativas que evidentemente estardo muito mais interessadas em 

pre(Oos justos na efetiva9llo dos pagamentos de seus produtos do que nos avan9os 

tecnol6gicos. Esclarecemos, no entanto, que os avan9os tecnol6gicos sllo encarados 

como necess:lrios, porem o acesso aos mesmos para uma grande parte dos produtores 

rurais, ainda e bastante precario. 

Evidencia-se neste ponto, portanto, uma mistificar;ao desenvolvimentista, 

GONZALEZ (1982) reconhecida como "subdesenvolvimento cultural', onde o 

reconhecimento dos saberes populares nao ocorre, dando-se o rnesmo com as ac;Oes 

desenvolvimentistas que poderiam advir das trocas dos mesmos." 

Portanto, sao processos sociais que traduzem o capitalismo em realidades pobres, 

arcaicas e com componentes culturais contradit6rios entre si, e contradit6rios com as 

formas modernas de explora9llo da for9a de trabalho. 

Em sintese, num calculo econOmico exercitado empiricamente pelos associados de 

urna cooperativa em urn assentamento rural, a expectativa de lucro nao deveni ocorrer 

segundo criterios empresariais normais, mas sim nas suas simplifica~Oes necessarias e 

adequadas a forma como se da a organiza9ll0 da produ9ll0 e dos gastos ocorridos no 

interior de cada familia assentada. 

5. Associativismo nos Assentamentos de Reforma Agrftria 

A dindmica de vida num assentamento, em si, ja se caracteriza em uma 

objetiva9ilo do projeto de associativismo, embora outro desafio passara a fazer parte 

das metas dos assentados que e a produ9llo agricola. Porem, e preciso ressaltarmos que 
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" ... apenas quando os grupos corn urn grau de consciencia critica experimentam durante 

muitos anos a ineficftcia de suas forums simples de organizacao, ou ainda quando 

recebem dos open\rios das grandes empresas a consciencia organizativa, e que eles 

conseguem criar estruturas orgiinicas eficientes e capazes de responder aos objetivos 

do grupo" (MORAIS, 1986), 

"As relac5es sociais travadas no interior do campo de disputa pela terra mostra, ao 

Iongo da hist6ria de lutas rurais, uma renovada batalha pelo reconhecimento do que os 

trabalhadores rurms consideraJn como legitimo em suas aspira9oes" 

(ZIMMERMANN, 1989). E, por outro lado, revela tambem o serio questionaJnento 

da base de sustenta9ao da legitimidade proveniente da ortodoxia do caJnpo, colocando 

igualmente em cheque o seu capital especifico, ou seja, urn dos principios basicos da 

estrutura deste espa9o de rela9oes, caJninho para a obten9ao de modifica9oes 

substanciais no mesmo. 

Este caminho nos confirma que quando acontece a fase de redimensionamento da 

luta, com a efetiva<;!lo do assentamento pretendido, ocorre uma desmobilizacao como 

resultado do Iongo e tenso processo de enfrentamento que os colonos sem-terra 

empreenderam. 

Os assentamentos sao reconhecidos pelo M.S.T.
3 

como uma fon;a adicional ao 

movimento refonnista nao apenas no sentido de viabilizar a produ9ao ou mesmo 

resolver o problema dos que nao possuem a terra, mas, principalmente em fun9ao da 

estrutura bAsica que se toma possivel criar e a partir da mesma, defini-los como 

importante vit6ria alcruwada na luta pela conquista da terra, porem sendo necess3rio 

que se constituam numa trincheira de !uta por uma politica agricola condizente com a 

realidade do assentado e do pequeno produtor, bern como pela conquista da real 

0 subdesenvolvimento cultural se caracteriza por ideias fora do lugar, 
obtidas de realidade extemporaneas e trazidas a outras realidades,segundo 
Gonzalez. 
3 Segundo declaracOes da Direcao Politica do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
sem Terra, reafirmadas nos encontros nacionais e congresses. 
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Refonna Agn\ria, a qual somente sera viabilizada com uma mudan9a estrutural da 

sociedade. 

"Com esta perspectiva o M.S.T. orienta e estimula a ado9ao de fonnas modelares 

de organizac;ao da produc;ao, que deverilo consti tuir nas ferramentas pedag6gicas para 

o crescimento da consciencia critica que foi sendo desenvolvida nas etapas anteriores 

de !uta. E neste espa90 de reia9oes sociais que as especificidades configuradas pelas 

diferentes origens etnicas, trajet6rias de vida e trabalho ressurgem, pon!m em bases 

novas, explicitando as contradi9oes do modelo de organiza9ao social e produtiva 

proposto, para familias com perspectivas de viabilizar urn modo de vida considerado 

aut6nomo eo mais posslvel auto-suficiente" (ZIMMERMANN, op cit.). 

Uma discussao bastante interessante versa sobre a questao da inter e 

multidisciplinaridade. Segundo ABRAMOV AY (1994), deven\ ser descartado 

qualquer possibilidade de trabalhos eficazes nos assentarnentos de Refonna Agniria, 

sem que estejamos embuidos deste necessAria estudo interdisciplinar. 

Tal proposic;ao e perfeitamente aceitavel, uma vez que no debate academico 

originado muitas das vezes nas pr6prias salas de aula, e ressaltado a polemica questao 

da conversao social dos recursos investidos numa dada sociedade, e a energia 

dispendida em todo o processo. Porem, o perceptive! em verdade, e a constata9ao de 

urn norteamento da questilo real dos assentarnentos rurais, conjuntarnente a 

problematica da pequena produ9ilo rural, relegadas a estratifica9oes sociais ou a 

trabalhos, as vezes, bastante isolados ou pouco expressivos em rela~YilO ao universo da 

agricultura brasileira. Resta nos urn questionamento rnuitas vezes sern fundarnento do 

que seja sucesso e insucesso. 

"A questiio do sucesso e insucesso dos assentamentos rurais e vista como urna 

utopia que desaba, exatarnente no momento em que o problema e enfatizado sob a 
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6tica da organiza.-;ao. ", onde o mundo das rela~Oes econOmicas que se implanta com o 

assentamento, e uma especie de continuidade, de reprodu~ao do mundo encantado da 

!uta que se estabelecia no momenta da ocupa~a:o da terra. "Os movimentos sociais, de 

certa forma, tentam perrnanecer no mundo encantado da !uta por uma utopia, no 

mundo da igualdade, etc. A gente fatalmente vai ter de falar sobre reforrna agn\ria com 

os empresarios, com o govemo, com os rnilitares, enfim ... N6s vamos ter que falar 

sobre refonna agniria corn pessoas que nao tern uma linguagem como a nossa e que 

nilo fazem parte tambem da nossa comunidade" (ABRAMOVAY, op cit.). 

Em estudo efetuado com familias assentadas no estado do Rio Grande do Sul, 

ZIMMERMANN (1994), evidencia os mecanismos sociais intemos associativos e 

dissociativos, os quais interferem na consolida~ilo do projeto de ser colona cultivado 

pel as familias dos sem terra e na expectativa do M. S .I. to mar o assentamento urn 

exemplo de viabilidade econ6mica e politica de reestrutura~ilo fundi:\ria. 

0 que se denota por ocasiao do estudo de campo num assentamento rural, sao os 

rearranjos grupais, onde a busca da homogeneidade de caracteristicas se constitue no 

motor da ayao organizativa. No exemplo em pauta, foi possivel verificar que as 

familias que assumiram formas grupais codificadas no sistema de classifica~ilo do 

M.S.T. (coletivo, semi-coletivo e associa~ilo de milquinas), conseguem perrnanecer 

num desenvolvimento satisfat6rio, em muito possibilitado pelo apoio que a 

organiza~tito lhes concede e tambem por terem procurado caracteristicas de 

similaridade que lhes perrnitissem a funcionalidade. "A ado~ilo de forrnas mais 

complexas, comprovadamente mais eficazes a potencializa~a:o da produtividade do 

trabalho e aumento dos investimentos produtivos, tern de se dar em meio a pnitica 

democrAtica do autofazer-se na diversidade de formas associativas que as 

especificidades das familias deterrninam" (ZIMMERMANN, op cit.). 
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Principalmente, porque hti questOes objetivas a serem discutidas e vivenciadas, 

tais como a integra~ao ou nao do setor reformado com os segmentos, a importfulcia de 

conquistarem tecnologias e politicas apropriadas a escala de produvilo dos pequenos 

produtores, bern como assist~ncia tCcnica compativel com suas especificidades, alem 

de mercado para seus produtos. 

Muitas vezes, as expectativas dos assentados sao identificadas como resultado do 

trabalho eficaz ou nao dos organismos com os quais eles estao trabalhando.Segundo 

BERGAMASCO (1994), fica evidenciado que a perspectiva de construl'ao de uma 

coletividade rural de produtores em cooperavao, "nao e necessariamente produto da 

vontade dos trabalhadores, mas resposta a uma decisao de modelo cooperativo forjado 

nas instAncias do poder." 

No mesmo trabalho, BERGAMASCO aponta para as analises das experiencias 

concretas vivenciadas nos assentamentos do Estado de Sao Paulo, que sinalizam 

positivamente no sentido de se buscarem e de se consolidarem novas estrategias de 

produvilo e reprodu9ao dos assentados na terra. 

Enfim, no panorama hist6rico dos assentamentos ou da vida dos assentados rurais, 

cabe ainda uma analise sobre as experiencias acumuladas. PAULILO (1992), afirrna 

que "uma vez que deixaram de ser sem-terra, jit que foram assentados, esses 

camponeses trazem em seu comportamento caracteristicas que sao condicionadas pelo 

passado. Sem ditvida, a experiencia de !uta tnmxe mudanvas significativas, mas ve-los 

somente do ponto de vista do novo tern trazido urn certo rnenosprezo pelo considerado 

velho, rnesmo que esse velho tenha sido uma estrategia de sobrevivencia vt'ilida por 

decenios. Tern levado tambem, a urn superinvestimento ideol6gico que faz arrefecer o 

apoio as reivindicac;Oes dos sem-terra ou dos assentados quando esses nao se 

comportam como esperam os mediadores, as lideran9as e a opiniao publica." 
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No Brasil, hll uma longa tradi(Oi!o de organiza(Oi!O de pequenos produtores rurais no 

estado do Rio Grande do Sul, que apresentam inilmeros avan(OOS, tanto pelo trabalho 

das cooperativas ( enquanto portadoras de projetos modemizantes e mediadoras entre o 

Estado e os agricultores), como pela organiza(Oi!O dos trabalhadores sem terra. 

Surge, portanto, segundo MARTINS (1994), uma nova perspectiva do "tempo da 

fartura" em que, "os trabalhadores, enquanto produtores de bens materiais, vao 

resgatando sua condi(Oao humana e deixando de ser objetos (mercadorias) para se 

tomarem sujeitos da hist6ria, atores conscientes de urn processo maior: a luta de 

classes que marca o confronto entre a opressi!o e a liberdade." Liberdade pela qual os 

assentados hoje tern demonstrado verdadeiro empenho, principalmente porque a fase 

de fartura ainda est\ bern Ionge do alcance dos mesmos, que lutam contra a opressao 

efetuada por outras classes da sociedade que manipulam as ferramentas necessarias 

para se produzir na terra, dificultando cada vez mais o almejado posto de cidadi!os 

com prodw;ao digna, razao pela qual todo agricultor aspira 

6.A Questi!o do Cooperativismo Coletivizado 

A coletiviza9ilo durante os Ultimos cinqo.enta anos, foi considerada, ou pelo 

rnenos assim declarada, como a forma natural de organizacao da agricultura sob o 

socialismo (SHANIM, 1990). 

Estava relacionada aos conceitos b3sicos da pressuposta economia socialista: 

producao em grande escala, planejamento e alta tecnologia, e industrializayao 

planejada. 0 objetivo era garantir modemidade e alta eficiencia para a agricultura, 

em bora, segundo o autor isto nao tenha acontecido. 
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Acrescentando-se que tal posi9ao e bastante questionada, uma vez que ja se 

conhece sistemas capitalistas nos quais a coletivizayao foi implantada, como no Ira ou 

na Tunisia, portanto, nao havendo uma rela9ao necesslrria entre o socialismo e a 

coletiviza9ao, e tambem por se conhecer regimes socialistas como o da Polonia, onde a 

coletiviza9ao nao foi implantada ou que ap6s sua implanta9ao esta foi abandonada. 

A agricultura de forma coletivizada foi considerada eficiente na extinta Uniao 

Sovietica, embora existindo a necessidade de comprovavao dos dados, uma vez que a 

referida na9ao importa alimentos M mais de uma decada. E, mesmo a proposta de 

manter uma agricultura coletivizada para pelo menos sustentar a industria, tam bern ja 

nao e mais aceita (SHANIM, op.cit). 

No entanto, a coletiviza9ao na agricultura como alguns paises implantaram, e a 

Hungria e urn caso especifico destes, que o fez em 1968, realmente funcionou, com 

produtividade alta, a ponto de haver exporta9ao de alimentos. 

No Brasil, quanto ao cooperativismo ate entilo vivido nilo ha registros de 

coletiviza9ao em grandes areas a nao ser de experiencias de associa9iles realizadas em 

nivel familiar. E, a respeito do cooperativisrno coletivizado realizado no interior dos 

assentamentos os registros anunciam ainda poucas experiencias destas, todas elas com 

pouco tempo de vida. 

No caso especifico da Fazenda Reunidas , onde o Grupo de associados da 

COPAJOTA optou por este modelo de cooperativismo, a base de sustenta9ao te6rica do 

movimento foram os trabalhos publicados por MORAIS (1986) e o laborat6rio pnltico 

sobre cooperativismo, adotado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -

MST. 
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Quando estamos tratando de coletiviza~ao no mew rural, segundo SHANIM 

(1990), a questfio da observancia apenas de melhores resultados econ6micos nao e 

suficiente para avaharmos urna proposta. «Em verdade, toma-se necessaria a 

pennane:ncia dos rnestres da terra; aquelas pessoas que realmente querem viver em suas 

aldeias, e se preocupam com a ecologia e com a permanencia no campo". Observacoes 

estas que durante o tempo de planejamento, implantacao e avaliacao de urn projeto 

devem ser extremamente observadas, principalmente no tocante ·a tipificacao do corpo 

administrativo que compoe tal empreendimento. 

Em verdade, nllo podemos olvidar que o cooperativismo, muito embora j::i vivendo 

seus dias de bastante distanciamento da fase pueril dos pequenos agricultores de 

Rochdale, parece, em certos momentos do seu desenvolvimento, destinado a morrer sob 

os golpes dos inimigos individualistas. 

No processo de organiza~ilo de urna comunidade de assentados no meio rural 

devemos ressaltar a dindmica que ali se estabelece, enquanto espayo de relay5es, uma vez 

que, " ... as caracteristicas heterogeneas individuais, que anteriormente estiveram 

homogeneizadas no processo de luta pela terra, ressurgem em bases novas.", 

ZIMMERMANN (1989). E estas caracteristicas terao papel fundamental na cria,ao e 

recria98o de diferentes formas organizativas voltadas para a produ980, num contexto rico 

de situa9eJes, impasses e enfrentamentos. 

As opcoes de exploracao produtiva nos projetos de assentamento, segundo formas 

modelares concebidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra-M.S.T. sao: 

a) Coletiva - caracterizada pelo espa9o fisico produtivo e domestico de dominio e 

responsabilidade da coletividade; 

b) Semi-coletiva - organiza coletivamente as relacoes econ6micas, sendo 

individualizado o espa9o domestico e parte do produtivo; 
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c) Associa9~0 de maqumas reline interessados na otimiza9~0 da capacidade 

produtiva das familias e da terra; 

d) Associa9~0 de vizinhan9a que reUne o trabalho de familias para a realiza9il0 de 

mutiroes, na fase de colheita, plantio e outras a9oes produtivas. 

ZIMMERMANN (op.cit.), aponta que "a forma coletiva e a de mais alta 

valorayao e, por conseguinte, detentora de privilegios e da confianc;a politica do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra -M.S.T." No estudo de caso feito pela 

autora, excetuandowse o grupo coletivo e semi~coletivo, que jA chegaram ao assentarnento 

de forma consolidada, e possivel dizer que as familias se buscaram independentemente de 

origem etnica. Silo OS elementos estruturais das familias ( capacidade produtiva, 

parentesco) e conjunturais (trajet6ria de vida, de trabalho e as condi9oes naturais do tote 

recebido no assentamento) que explicam a efetivas:ao e viabilidade dos arranjos grupais. 

As familias que assumiram as formas grupais codificadas no sistema de classificac;ao do 

M.S. I. (Coletivo, Semi-coletivo e Associas:ao de Maquinas), conseguem permanecer num 

desenvolvimento satisfat6rio, em muito possibilitado pelo apoio que a organizaydo lhes 

concede e tambem por terern procurado caracteristicas de similaridade que lhes 

permitissem a funcionalidade. Analiticamente, a autora diz que o direcionamento politico 

que o M.S. I. imprimiu ao assentamento, estudado por ela
4

, tornou a liberas:ao do pessoal 

num elernento de destaque, reforyando a importancia do trabalho conjunto e fomecendo 

mais insumo ao antagonismo reinante. E a conduyao politica do processo, centrada nas 

liderans:as, deixa para a base somente as atividades praticas, onde o primado do coletivo e 

de outras formas modelares, acaba por desrespeitar o ritmo de aprendizagem e a conduta 

democritica de convivencia que, juntamente com o trabalho de fonnayao te6rica, atuam 

como sustentaculos do crescimento conjunto da consciencia politica. Situas:ao 

semelhante, embora caracterizada pela preocupas:ao politica com o lema, foi identificada 

no trabalho realizado por D'INCAO & ROY (1995), quando pesquisavam sobre as bases 

1Neusa Zimmermann trabalhou com assentados produtores de trigo e soja no 

Estado do Rio Grande do Sul. 
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do cooperativismo em urn assentamento rural do Estado de Sao Paulo, e onde a questilo 

da coletiviza~ilo e bastante criticada, nl!o em fun~ilo das dificuldades de implanta,l!o do 

modelo, mas, sobretrudo, pelo delineamento que os autores fazem dos participantes 

daquele projeto e da oportunidade de expansao da consci~ncia como grupo que a 

experiencia lhes possibilitou. 

Em relavilo a coletivizacilo do cooperativismo vivido e analisado, oeste momenta, nos 

assentamentos, fica evidenciado a necessidade do amadurecimento da consciencia 

organizativa afim de que as aliancas possam ser fortalecidas nilo apenas com os grupos 

e institui90es ligados a questilo da Reforrna Agniria, mas tambem com os chamados 

novos adeptos, isto e, aquela camada da sociedade que se sente diferenciada o 

suficiente da "massa". Basta, porem, urn pouco mais de transparencia por parte dos 

projetos desenvolvidos no interior dos assentamentos, para que abandon em o seu falso 

separativismo, assumindo o papel de aliados da causa . 
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III- OBJETIVOS 

A presente pesquisa teve por objetivo aprofundar o entendimento da questi\o da 

organiza~ilo da produ~ao e do trabalho, atraves da proposta cooperativista/coletivizada 

em assentamentos rurais, Especificamente pretendeu-se: 

1- Analisar a proposta cooperativa coletivista do M.S.T. (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra) e sua implantayao no Assentamento Rural da Fazenda 

Reunidas. 

2- Verificar quais as condi~oes que Jevararn o grupo IV da Fazenda Reunidas em 

Promissao a optar por tal proposta. 

3-Verificar o nivel de aceita~ilo da proposta pelos assentados. 

4-Verificar que fatores tern contribuido para a maior ou menor participa~i!o dos 

assentados na cooperativa. 

5- Identificar mudan~;as s6cio-econ6micas e culturais ocorridas entre os assentados 

ap6s a cria~ao eo ingresso na COPAJOTA. 



IV -MATERIAL E METODOS 

l.Caracteriza~iio da area de estudo 

Essa pesquisa foi desenvolvida junto ao Grupo IV do Assentamento da Fazenda 

Reunidas, tambem chamado "Grupo de Campinas", onde esta instalada a COPAJOTA

Cooperativa de Produ~ao Agropecuaria Padre Josimo Tavares,a qual apresenta uma 

proposta de produ~ao coletivizada, motivo de nosso estudo. 

A Fazenda Reunidas, que outrora pertenceu a familia Ribas, foi desapropriada 

pelo govemo federal em junho de 1986, por constituir-se em latifi\ndio por explora~iio, 

niio respeitando a fun~ao social da terra. Esta localizada no municipio de Promissiio, 

noroeste do estado de Sao Paulo. Com uma area total de 18.130 ha tern hoje 624 fumflias 

assentadas, com diferentes tamanhos de lotes. Na Area por n6s estudada, isto e o Grupo 

IV, todos os lotes possuem 19,2 hectares, 14,4 dos quais sao destinados ao trabalho 

coletivo no caso dos associados da COPAJOTA, restando 3,6 hectares1 para o lote de 

quintal, on de cultivam horta, pomar e criam alguns pequenos animais. 

Esta regiao e caracterizada por sua tradi~ao em conflitos de terras, causados 

principalmente, pela expulsao de pequenos produtores e pela explorar;ao desse 

contingente de traba1hadores por grandes proprietllrios de terra. 

1 Em virtude de urn acordo firmado no inicio dos trabalhos deste grupo para 
beneficiar os companheiros que iniciaram a luta com aquelas familias, mas eram 
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Quanto as condi95es edafo-climaticas da regiao, registra-se a predomindncia de 

solos profundos, permeitveis, com textura media, acidos, de baixa fertilidade, inseridos 

em relevo plano e levemente ondulado, caracterlsticas claras de Pin (Podzolizados de 

Lins e Marllia com variavao Lins) e Pv(Podz6lico Vermelho Amarelo-Orto), 

(MINISTERIO DA AGRICULTURA, 1960), o que diminui o potencial de 

erodibilidade existente.O clima e tropical iunido com verao chuvoso de outubro a marvo e 

inverno seco de abril a setembro, com precipita9ilo media anual de 1200mm e 

temperatura media anual de 22°,com pequenos riscos de geadas, de maio a agosto 

0 Grupo IV, que inicialmente totalizava 312 famllias e posteriormente reduzido a 

150, tern sua hist6ria de !uta pela posse da terra marcada por dificuldades inumeras. Sao 

originarios de 16 estados da Federavao, sendo que entre os titulares selecionados, 

aproximadamente 62% pertencem a regiilo Sudeste. E, em sua maioria, silo trabalhadores 

da regiao, assalariados permanentes e temporaries, sendo que 84% trabalham em 

atividades agricolas hit mais de 20 anos. Alguns como b6ia frias na cultura de cafe, cana e 

laranja (D' AQUINO, 1994). 

Uma parte do grupo optou por construir suas resid8ncias pr6ximas ao centro 

comunitflrio, na agrovila. 0 assentamento possui posto de sallde e para os que vivem na 

agrovila e possivel utilizar a creche infantil, construida pelos associados da COPAJOTA. 

Contam ainda com terminais de rede eletrica servindo todas as famflias e com 6timos 

recursos hidricos, onde a pesca e complementayilo assegurada na questao alimentar. 

Desde a safra de 90 que os assentados t~m conseguido obter financiamentos de custeio no 

Banco do Brasil. 

Os trabalhadores rurais deste assentamento jit passaram por varias fases de 

organiza9ilo, desde a formavao de grupos de tratores, fundavao de associa95es, ate a 

funda9ilo da COPAJOTA-Cooperativa de Produvilo Agropecuaria Padre Josimo Tavares, 

solteiros, cada familia cedeu 1,2 hectares do seu lote que veio a completar o 
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em mar~o de 1992, a qual foi formada nos moldes das cooperativas de assentamentos 

existentes nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sui, conforme metodologia do 

M.S.T.- Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 0 M.S.T. realizou urn 

treinamento, denominado 11Laborat6rio", com duravao de aproximadamente 40 dias 

consecutivos, cujo objetivo foi capacitar os trabalhadores para se organizarem de forma 

cooperada e administrarem os trabalhos da cooperativa que estava sendo fundada pelos 

mesmos. 

A COPAJOTA e administrada por uma diretoria, urn conselho de chefes de setores 

e a Assemb!eia Geral, nesta ordem de instfincia de poder. Os setores compreendem os 

seguintes trabalhos: Maquinarios, Agricultura, Infra-estrutura (constru~ao e manuten~ao 

das benfeitorias ), Alimenta~ao, Educa~ao, Administrative (Financeiro) e Pecuaria 

Leiteira. 

Seu nllmero de s6cios integrantes inicialmente era de 85 associados, representando 

40 familias e 160 pessoas, as quais alcan~aram uma renda per capita de I ,08 salaries 

mensais na safra de 92/93 e 2,62 salaries mensais de renda familiar em 93/94. 

Posterionnente, houve uma ruptura no corpo administrative da cooperativa, o que levou 

alguns associados a acompanharem a antiga diretoria, tendo apenas 17 familias 

continuado como associados. A partir de outubro de 1995, este nllmero passou a 16 

familias. 

2. Caminhos metodologicos 

2.1 Fases da Pesquisa 

No memento em que se fez presente nossa op~ao de pesquisa sobre a importfincia 

da organiza~ao do trabalho e produvao no cooperativismo coletivizado praticado no 

interior dos assentamentos rurais e diante da necessidade de interaginnos com aqueles 

que se encontram na luta pela efetiva~ao da Refonna AgrAria com prodw;ao de alimentos 

late dos solteiros que se encontravam na luta deste o inicio da mesma. 
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e condi~Oes dignas,constatamos nosso pouco conhecimento do que era a vida ern urn 

assentamento. 

Portanto, a op~ao em trabalhar com urn assentarnento no Estado de Sao Paulo, 

causou-nos certa curiosidade, e, ao rnesmo tempo aceitamos o desafio, principalrnente 

por tennos travado conhecimento com outros trabalhos de pesquisa realizados naquela 

area de Reforrna Agn\ria. 

De forma que, sentimos a necessidade de utilizarrnos urna metodologia capaz de 

caracterizar as fases do processo de aproxima~ao, aceita~ao e por fim de execu~ao do 

nosso projeto de pesquisa, quando entAo ser-nos-ia possibilitado levantar infonnac;Oes 

suficientes que permitissem o cruzamento dos dados observados no cotidiano daquele 

grupo, atraves da hist6ria de vida de alguns grupos farniliares pertencentes ao mesmo, no 

tocante a fonna que se organizavam para as prttticas laboriais, e para as outros 

atividades,a partir da realidade da experiencia de urna produ~ao atraves da coopera~ao 

coletivizada. Assim, a metodologia empregada foi marcada por 3 fases. 

A pnmeua fase, ou periodo de aproximac;a.o teve inicio em 1993, quando 

com~amos a levantar os primeiros dados a respeito deste assentamento, considerado 

como o maior do Estado de Sao Paulo, com uma :\rea de 18.130 hectares. 

Diante do prop6sito inicial utilizamos dados secundarios atraves de 

levantamentos e amllises bibliogrAficas relativos a tem::ltica em pauta, assirn como dados 

censitft.rios provenientes dos Censos AgropecuArios, da Funda9ao Institute Brasileiro de 

Geografia e Estatisticas (FIBGE), dos levantamentos do lnstituto de Economia Agricola 

(lEA) e do Departamento de Assistencia ao Cooperativisrno (DAC), da Secretaria de 

Agricultura e Abastecirnento do Estado de Sao Paulo, altim de inforrna~Oes de boa 

precisao, encontradas nos trabalhos de (FERNANDES, 1994) e (ANDRADE, 1993). 
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No entanto, o primeiro contato real com o Grupo IV, aconteceu em maio de 1994, 

durante o 1 o Grito da Terra quando da ocupayfio do prectio da Receita Federal em Sao 

Paulo, como instrumento de protesto pelo descaso com que a questao do credito de 

custeio, assistencia tecnica e conserva~ilo do solo2 
, alem da libera~ao de outros creditos, 

tais como FEAP (Fundo Especial de apoio a Agropecmiria) e PROCERA (Programa de 

Crectito Especial para a Reforrna Agraria - linha de credito do Banco do Brasil) da 

produ9do rural, vinham sendo tratados em nivel do govemo estadual. Importante lembrar 

tambem que as primeiras questOes a serem refletidas neste trabalho, chegou-nos atraves 

da orienta9fio dada pela administraydo estadual do M.S.T .. 

Passada a primeira fase de aproximavao com o objeto de estudo, iniciamos a fase 

experimental propriamente dita, ou seja, a segunda fase metodol6gica, que poderia ser 

caracterizada como o momenta da aceitayao, na qual tomamos por base os levantamentos 

de dados primarios
3 

junto as familias dos assentados do grupo IV do assentamento da 

Fazenda Reunidas, com o intuito de averiguannos os progresses alcanyados em niveis 

s6cio-econ6micos, atraves de tecnicas condizentes com a hist6ria de vida dos mesmos. 

Ern seguida, partimos para os depoimentos orais, atraves de entrevistas com os membros 

da comunidade, com os tecnicos do DAF e tambem com pessoas envolvidas e 

comprometidas com a problematica da fixaydo e consolida9fio daquele nucleo. 

Importante lembrar tambem, que, desde o principio, os contatos, tanto em nivel de 

associados da COPAJOTA como com os nao associados, tomaram possiveis contar com 

ferramentas indispensAveis do ponto de vista da organizaryao, as quais poderiam nos 

levar ao prop6sito de resgatar a mem6ria da !uta pela terra ao Iongo da trajet6ria de vida 

dos trabalhadores hoje assentados, que vern fazendo parte de prioridades instrumentals no 

2 As horas maquinas que o governo tem concedido como ajuda na constru~ao de 
terraceamentos tem sido insuficientes. 
3 Foram considerados primaries os dados referentes ao nUmero de associados, 
tipos de culturas exploradas,benfeitorias e maquinarios existentes na area do 
grupo . 
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trato com a populal'llo rural que, segundo CHAULOULT (1983), poderao ter a 

durabilidade de nossa permanencia no meio rural 

Objetivando o aprofundamento do entendimento da questao da organiza,ao da 

produl'ilo e do trabalho, onde a proposta cooperativista coletivizada foi analisada sob a 

6tica da avao do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, recorremos ao 

desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa que utilizasse o material ja existente, 

acoplado as novas informa10oes. 

Considerando o fato de estarmos pesquisando urn segmento da vida familiar rural 

onde o trabalho bflsico nilo era apenas a mem6ria hist6rica, mas a memOria coletiva, a 

partir de entao, poderiamos tecer uma trama, cujo caniter principal, no tocante a pesquisa 

cientifica, seria promover a constrw;ilo do prOprio caminho dos envolvidos no processo, 

sem nos esquecermos, no entanto, que nesta trama deveria constar a nossa participayao. 

Afinal, conforme encontramos em RIBEIRO (1995), vivemos em uma sociedade que 

poderia ser comparada a urn caldeirao de rac;as ern apurac;ao, onde cada urn e inspirado, 

na maioria das vezes, pelos inllrneros valores que compreendem a formacao profissional 

assim como pela carga genetica que trazemos, em func;ao destas tantas rac;as. De modo 

que, se nilo nos impusermos como participantes deste movimento, acabamos 

enquadrando-nos como expectadores do mesmo, cientes de que esta questao do resgate 

da participa,ao, leva-nos a uma concep,ao que significa ter como ponto de partida os 

interesses da maioria e, com base nos mesmos, ai sim poder-se-8. pensar em se resgatar 

tambem todo e qualquer tipo de saber afim de se viabilizar a produ,ao de conhecimentos 

significativos ao cotidiano da maioria. Saberes estes, popular-tecnico-academico, que, 

mesmo diferenciados, passam a ser canais de informa~ao para formularmos urn saber 

integrador de vontades coletivas. 

Mas, foi em BRANDAO (wazzu 1984) que localizamos urn apmo a este 

prop6sito, a partir do momento que o autor justifica a necessidade de observarmos os 
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segredos que se ocultam na teoria, atribuindo ao pesquisador o oflcio de "pensar sobre a 

pnitica pessoal". Ou seja, "durante anos aprendemos que boa parte de uma metodologia 

cientifica adequada serve para proteger o sujeito de si pr6prio, de sua prOpria pessoa, ou 

seja: de sua subjetividade; que entre quem pesquisa e quem e pesquisado nao existe 

senao uma proximidade policiada entre o metoda ( o sujeito dissolvido em ci8ncia) e o 

objeto ( o outro sujeito dissolvido em dado)." De forma que, fora do dominio de qualquer 

interesse que na:o o da prOpria ciencia, tudo se resolve com boa teoria no principia, uma 

objetiva neutralidade no meio e uma rigorosa articulava:o de ambas as coisas com os 

dados obtidos, isto e quando de posse do ramalhete colhido atraves de todas as hist6rias 

de vida, concluimos a etapa a que nos propusemos. 

Evidentemente que o novo modo de vida na terra apresenta alguns contrastes, uma 

vez que parte dos agricultores envolvidos no processo tern optado por formas modemas e 

racionais de organizas:ao, enquanto outros sao conduzidos as saidas que se assemelham as 

experiencias vividas por seus antepassados, em sua maioria delineadas por velhas 

formas de organiza~;ao. 

Contrastes estes que configuram urn cen3rio onde a busca da terra para plantar, 

colher, viver na mesma, toma-se a principal aspira9ao das pessoas envolvidas no 

processo, ou seja, os ex-parceiros, ex-arrendatarios, ex-pequenos proprietarios, b6ias

frias, desempregados tanto do meio rural como do urbano, e ate mesmo familias sem 

nenhuma afinidade com a produr;ao agropecuaria ou com a luta pela terra, mas que se 

beneficiaram via "inscrir;do do govemo". 

De posse destes dados, iniciarnos a 3' fase, isto e, a montagem do que poderiarnos 

chamar de quadro geral da experiencia cooperativista no grupo IV da Fazenda Reunidas. 

Assim sendo, criamos urn questiom'rrio com perguntas que nos facultaram a percepr;do 

sobre os impactos ocorridos naquele grupo, assim como uma avaliar;ao sobre os motivos 

que levaram cada familia a optar por este modelo de trabalho coletivizado e quais os 
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beneficios causados ate a presente fase. Estes questionilrios facultaram a execu,ao 

propriamente dita de nossa pesquisa, uma vez que dos mesmos retiramos as informavOes 

de carater qualitativo ao prop6sito da analise da hist6ria de vida destes assentados. 

Os questionarios foram aplicados para 3 grupos assim constitufdos: 

-JOGrupo- Assentados que mantiveram a Op\'l'lO do trabalho cooperativo 

coletivizado. 

-2°Grupo- Assentados que nao se associaram a COPAJOTA. 

-3°Grupo- Assentados que optararn pelo trabalho em cooperativa, mas em seguida 

deixaram a COPAJOTA. 

Entre as famflias do 1 o Grupo foram aplicados 13 questionilrios em cada niiCleo 

familiar. Para as famflias do 2° e 3° Grupos aplicarnos 10 questionarios por grupo. 

0 criteria utilizado para o 1 o Grupo, constituido das 16 famflias associadas a 

COPAJOTA, foi aplicar os questionarios aos 13 primeiros micleos fumiliares com os 

quais mantivessemos contato nas viagens efetuadas ate o assentarnenrto. E, para o 2° e 3° 

grupo efetuarnos urn sorteio afim de evitarmos algum tipo de privilegio em fun\'1lO, 

principalmente, da amizade que, normalmente nos e facultada em urn grupo, atraves da 

convivencia. 

2.2 - Hist6ria de Vida 

No momenta em que a hist6ria de vida das pessoas e vista e revista com o 

prop6sito de reconstitui-la e, possivelmente, se entender os porques de determinados 

procederes, passa-se, automaticamente a urn campo que desperta muitos interesses com 

resultados importantissimos na area da pesquisa sociaL Trata-se de urn campo onde, 

necessariamente, haveni a reordenavao de urn quadro artisticamente produzido por 

inUmeros participantes durante a caminhada efetivada pelos rnesrnos. 
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0 quadro estanl sendo produzido em todos os instantes de nossas vidas e na 

dimensao do alcance de cada urn, onde a percep~ffo de certo e errado, ou os valores 

morais e ate mesmo ,a capacidade de criatividade dos observadores, com certeza 

influenciariio sobremaneira na forma que tais hist6rias chegarao ao publico meta. 

T omando-se a hist6ria de vida como urn dos eixos de anAlise, defrontamos com 

uma questi!o no tocante a diversidade de origens sociais dos trabalhadores assentados e a 

importi!ncia de suas trajet6rias de vida e traba!ho. Trata-se, no entanto, de trabalharmos 

com a determinavao dos mecanismos sociais internos do assentamento, onde as questOes 

embora norteadoras deste estudo, deverao ser estudadas somente ap6s urn levantamento 

mais criterioso de algumas premissas, tais como: a) A diferenciayao entre os 

trabalhadores quanta a origem e mesmo sobre a capacidade de cada urn produzir o seu 

proprio sustento, no momenta em que o lote foi adquirido. Principalmente porque, as 

avaliay5es, normalmente sao feitas em fun9i!o das melhorias que ocorreram no lote, 

quando ern alguns casos, estas somente foram possibilitadas em funyao da rela.yao de 

fon;:a que o titular do lote tenha conseguido manter com outros membros de sua familia, 

nao residentes no lote. 

b) Na proxima etapa, quando morando em seus lotes, entao as diferen9as come9arn 

a aparecer, e algumas delas sao recrudescidas. 

A partir deste rnomento algumas questOes passam a existir, tais como: as 

condiy5es em que ocorre homogeneiza9ao no encaminhamento de propostas para 

continuarem produzindo este ou aquele produto, o aprendizado obtido durante a fase de 

acampamento e a importancia do mesmo e a organiza9ao da cooperativa para os 

assentados e as formas de efetivit-la. 

0 que normalmente ocorre com os sujeitos investigados, definidos pela 

contradi9iio de nem ser o que eram antes, nem ser o que desejariam, nos leva a apontar a 
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necessidade de nao se trabalhar com categorias analiticas fechadas e consagradas. 

Portanto, uma das op~oes,apontadas por BERGAMASCO et a! (1990) seria 

" ... acompanhar o fazer-se dos assentados e dos assentamentos, revendo percursos, 

enfrentando o desejo de buscar compreender novos cenfrrios e novos atores; afinal a 

hist6ria de suas vidas e cornprovadamente diferenciada, e, quando reconstruida nos 

depoimentos colhidos, aponta para urn mapa desenhado por multiplas flechas a indicar 

urn Iongo e exaustivo processo migrat6rio". 

Reconstruir esse processo, entend~-lo em toda sua complexidade e o nosso 

objetivo, embora, em principio, pare~a uma misslio impossiveL Ate porque so poderemos 

analisar o testemunho dos protagonistas que insistiram na !uta pela obten~ao de terra. 

Enquanto, aos que tombaram por terra ou desistiram de mais esta jomada, engrossando 

portanto a fila dos derrotados, nos sao desconhecidos. 

No estudo da hist6ria de vida dos povos, algumas perguntas do tipo: "Quem somos 

n6s? Existimos para qu~? Por que? Na maioria das vezes, apenas confirma que somos o 

povo dos her6is assinalados, mas somos mesmos e o povo dessas multid5es medonhas de 

gentes enganadas e gastadas" (RIBEIRO, 1978). 

Ao depararmos com esta realidade, nas mais diversas instfulcias de observa~i!o no 

campo social,e, considerando tambem o fato de os individuos nao obedecerem a 

determinacOes exclusivas suas, enUlo a utilizayilo da hist6ria de vida passa a ser uma 

tecnica importante, pelo fato de propiciar·nos a obtenyao de informar;:Oes valiosas sobre o 

que eventualmente podera estar ocorrendo na encruzilhada da vida individual com a 

sociaL Isto e, naquele momento em que, de posse das inforrna~oes ou da propria memoria 

dos fatos que lhes foram acontecendo durante o caminhar juntos, cada assentado, quer 

seja associado ou nao a COPAJOTA, terll registrado o cotidiano da vida comunitllria e a 

partir destes arquivos, cada urn podeni estruturar as suas relar;:Oes. 
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Segundo FERNANDES (1971) a tecnica da hist6ria de vida tern encontrado larga 

aplica,ao no campo da investiga>1lo sociol6gica.Hoje, criterios mais rigorosos se 

assocmm a combinayao da tecnica de hist6ria de vida ao uso da entrevista, do 

questiom\rio e de formulllrios. 

Esta pnitica, quando executada nas pesquisas de CAMARGO (1984) permitiu-lhe 

criar condiy5es propicias a in/-vestigayao social em varias situac;Oes. Situal(6es estas em 

que as hist6rias de vida aparecem como instrumentos de grande utilidade para atingir, 

sob a gama dos modelos de pensamento e de acao mais recentes, adquiridos no contato 

com a realidade s6cio-cultural cotidiana, as estruturas mentais mais antigas. De forma 

que esta tecnica contribuiu para o norteamento de uma das fases de nossas pesquisas, 

atem de ter propiciado embasamento suficiente para nao incorrermos em erros 

considerados primAries no campo da investigacao social, ao subestimarmos informacOes 

provenientes do cotidiano das pessoas. 

Trabalhando com hist6rias de vida no Brasil e Itatia, SIMSON (1988) mostra 

como esta tecnica vern sendo usada na pesquisa sociol6gica brasileira, tanto no meio 

urbano como no rural, argumentando que as hist6rias de vida poderiam constituir 

ferramentas valiosas para a intensifica~ao de estudos sociol6gicos, uma vez que se 

colocam justamente no ponto de intersec~ao das rela~Oes entre o que e exterior ao 

individuo e o que ele traz em seu intimo. Tais argumentos levaram-nos ao estudo da 

importiincia que o subjetivismo alcan\'OU, na atualidade, baseado em Teorias Jungianas
4 

sobre a semelhanca nas estruturas mentais dos individuos que gerariam "representa~Oes 

similares banhadas sempre numa dominante de tonatidade afetiva" (GAWAIN, 1986), 

No capitulo sobre a participa,ao das mulheres na COPAJOTA adentramos nos 

aspectos intuitivos e na subjetividade necessaria para que valores existentes no interior 

4A importancia do Subjetivismo discutido par Carl Jung, pode ser encontrado 
na obra de CAPRA, (1989) 1 principalmente no capitulo sabre concepcao sistemica 

da vida. 
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das pessoas possam ser avaliados atraves das manifesta'(Oes expressadas pelas mesmas, 

no memento ern que passam a participar de uma coletividade, considerando o fato de n~o 

se poder caracterizar a origem de qualquer individuo pelo simples conhecimento de sua 

condi~ao de assentado; afinal, nas mesmas condi~oes do trabalho realizado com pequenos 

produtores, poderemos estar vivenciando pniticas conhecidas e reconhecidas como 

pertencente a uma classe intermediaria, na rela~ao patrao-empregado. 

A partir de tal considera~.;ao, passamos a valorizar ern nossas pesquisas as 

informa9oes prestadas pelos assentados do Grupo IV da Fazenda Reunidas, quase que 

nurn "check-up"; onde o viver eo fazer-se dos mesmos vao se interpenetrando. Iniciamos 

este trabalho com a observancia da hist6ria de vida manifestada em cada conversa, em 

cada gesto natural, em cada proposta de planejamento dos assentados. Enfim, em tudo 

que se pudesse compreender e assimilar como necessidade viva dos mesmos. Com isso 

nos foi facultado a montagem de urn segmento hist6rico com elementos vivos que 

colaboraram sobremaneira, na compreensao de uma hist6ria ainda mais globalizante. Ou 

seja, a trajet6ria de vida deste grupo remeteu-nos a urn dos principios bAsicos desta luta 

que e o resgate do comando do trabalho na terra pelos mestres a quem SHANIM (1990) 

atribuiu a capacidade e o talento de desenvolver tal oficio. 

Atraves da hist6ria de vida de cada familia estudada toma-se possivel a criar;ao de 

uma ponte entre as observa9oes obtidas nesta pratica de analise e a interpreta9il0 dos 

resultados obtidos em levantamentos orais. Ou ate mesmo na pratica da aplica9ao de 

questionArios, pelas observar;Oes das manifestar;Oes cotidianas vivenciadas e 

multiplicadas nos fatos que, se somados e avaliados ao final de cada segmento, com 

certeza, originanl urn manual pessoal e intransferivel aos agentes envolvidos. 

De posse deste manual, passamos a tratar a hist6ria de vida como ferramenta 

indispensavel que nos remete ao ceme de questOes peculiares da vida dos assentados 

rurais, estes agricultores, em sua maioria anOnimos, porem, " ... conformados num tipo 
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particular da popula,ao do nosso pais, com uma subcultura propria, a sertaneja, marcada 

por sua especializac;:ao ao pastoreio, ou por sua dispersa.o espacial e por tra9os 

caracteristicos identificaveis no modo de vida, na organizal'ilo da farnflia, na estrutura,ao 

do poder,na vestimenta tipica, nos folguedos estacionais, na dieta, na culinilria, na visao 

de mundo, enfim numa religiosidade propensa ao messianismo" (RIBEIRO, 1995). 

Gra,as a hist6ria de vida, sobretudo, que algumas particularidades sao 

manifestadas, e atraves das mesmas poderemos entender a natureza das reivindica90es 

feitas pelos assentados a administral'ilo da cooperativa, principalmente no que diz 

respeito as op,oes de Jazer, religiosidade e educayao dos filhos. E gra,as a este segmento, 

tambe:m, que as discriminac;:Oes raciais e os preconceitos podem ser avaliados e, em 

algumas situa,oes, compreendidos, principalmente, porque eles espelharn uma situa,ao 

que e a nonnalidade no pais, embora disfarl'ada. 

Para cada uma destas fun,oes a nota primordial em nosso estudo esteve voltada 

para a questa.o da organizafYao, onde nos foi possivel avaliar tambern, dentro do hist6rico 

obtido em cada levantamento familiar, como esta familia tern organizado o seu dia a dia, 

independentemente da vida coletiva a qual alguns pertencem, bern como a maneira como 

cada uma delas vern se envolvendo em trabalhos grupais e associativos durante a 

trajet6ria da !uta, e, por fim, qual a disposil'fiO ou facilidade que as mesmas apresentam 

em acatar ordens de outrem, como sujeitos agregados, nos momentos em que as pnlticas 

da sociabilidade sao exigidas. 

Afinal, nao s6 os assentados trazem as rnarcas de sua situa9lio passada, 

como os pequenos produtores antigos estao sofrendo a influ8ncia das experi8ncias feitas 

nos assentarnentos, e essas experi8ncias estao lhes abrindo possibilidades novas quanto 

ao futuro. 
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Ap6s alguns anos de pesquisa, segundo D'AQUINO (1994), "vamos assumindo a 

posse de urn ramalhete de narrativas orais que constituem a memOria dos acontecimentos 

que amarrarn as hist6rias pessoais de luta por terra e constru~ao de uma nova vida, num 

'lugar'novo". Onde a nossa mem6ria parece ser alimentada pelas nuances e 

particularidades das riquezas que compOem a vida de urn povo, e cujo somat6rio resultara 

no verdadeiro hist6rico do momento imico, e pm n6s considerado sagrado, da uniao dos 

ideiais que nos tornaram importantes reciprocamente, porque nos fizemos aliados. 

Assim, parece-nos que, cada ser e, ou cada urn procura ser ern nossa sociedade, 

urn pouco do muito que a nossa hist6ria de vida nos mostrou durante todas as lutas ate 

agora empreendidas. 

Necessario tambem sen\, efetuarmos uma analise de como estll sendo organizado 

a vida dos assentados, no confronto as necessidades minimas de conforto requeridas para 

as atividades que os mesrnos estejam desenvolvendo. 

Neste estado de compreensao e entendimento podemos adentrar no espaco dos 

lares simples e amigos ou ate mesmo em alguns mais sofisticados, porem em todos eles a 

presen9a da sinceridade e a ferramenta fundamental. E, a partir de entilo, 

consequentemente, haveremos de saber: 

Quem e o senhor(a)? Onde nasceu? Quem o(a) acompanha? Qual a sua esperan9a 

de vida? Ainda restam esperancas? 

Estas informacOes todas tenderao ao confrontamento de uma verdade evidenciada 

nos inUmeros trabalhos de extensao rural,onde as inovacOes tecno16gicas 

tendencionalmente pennanecerao existindo no campo rural de acordo com a perman~ncia 

dos t1knicos que a criaram, enquanto as trocas dos saberes entre os afins sao hens 

patrimoniais. Ou seja, sao informacOes que aos poucos vao contribuindo para a fonnacao 
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dos compendios da hist6ria de urn povo que acredita na for~a da uniao, no ressurgimento 

de bases novas para urn cooperativismo que ate mesmo poderA ser o balsamo cicatrizante 

da enorme ferida existente na alma dos que lutam contra a vioH~ncia e a mentira da 

distribui9fio dos bens da na9fio. 

Embora nfio se possa afirmar que os assentados envolvidos na proposta 

cooperativista estejam vivendo realmente a melhor op9fio para suas vidas neste momento, 

pelo menos,o que foi notado em seus relatos e que as pniticas basicas sobre o 

associativismo, forarn adquiridas durante a fase de acampamento que antecedeu a entrada 

em seus lotes, para alguns, enquanto outros jA trouxeram em suas pr6prias vivencias o 

sentido macro da vida em coopera~ao. 

A hist6ria de vida de urn assentado nfio deveria mesmo ser tfio diferente da vida de 

tantas outras pessoas que estfio na batalha para encontrar urn teto. Alina! os destinos 

poderao estar sendo reavaliados neste memento pela pr6pria natureza que os cnou, e 

inexplicavelmente os fez tao parecidos. 

Cada participante desta hist6ria deve ter bern claro quais sao os seus deveres e 

obrigac;Oes em cada urn dos sub-grupos no qual se encontre, e, consequentemente estar 

atento quanto aos seus atos e manifestavoes. lsto e, a origem , a evoluvao dos mesmos e 

em que poderao ser transformados, exatamente por que os seus destines, como o de todos 

n6s, esta sendo tra9ado em todos os instantes em que venharnos permitir o nascimento 

das amizades ou das intrigas tanto no campo politico, como no social. E, no trabalho 

coletivizado hit uma maior oportunidade que tais rela9Bes se estabele9am. 

E uma hist6ria de vida, cujos esclarecimentos estarao atrelados as mudan9as que 

irao ocorrendo. Uma vez que tais mudanc;as podetilo fazer parte dos novos valores 

desenvolvidos no grupo ou ate mesmo em participac;Oes retardatarias as quais sornente 

tendem a se fazer presentes ap6s urn processo de adapta9ao dos individuos no grupo ou 
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quando estes sentirem-se confortavelmente seguros na situaca.o real de seus lotes. 

Situaca.o esta identificada em muitos dos levantamentos feitos sobre a possibilidade de 

urn assentado vir a se associar a COPAJOTA. 

A hist6ria de vida podera ser contada tambem atraves de simples perguntas que 

penneiam o vasto mundo das interpretacoes s6cio-econ6micas. 

Em verdade hit muito mais a ser dito e neste buscar incessante do que realmente 

aconteceu na hist6ria de vida de cada familia e, por consequ~ncia, na do grupo em 

estudo, onde e possibilitado descobrirmos alguns elementos importantes que extrapolam 

os limites da participa9ao, da competi9ao, da desuniao. 



V. RESULTADOS 

1. Unidade/Diversidade 

A organizavtlo dos assentamentos esUt vinculada a fatores outros que extrapolam a 

simples questilo de produzir e sobreviver dos frutos da terra. Ou seja, principalmente, o 

de atingir urn nlvel organizacional, onde nilo haja discuido para com nenhum dos 

segmentos que compOe a estrutura operacional da proposta de ocupar, produzir e resistir, 

consolidando a !uta pela Reforrna Agrilria. E que, os ja assentados continuem com o 

mesmo empenho e eficiencia de outrora, afim de que outras familias possam tambem ser 

contempladas com igual beneficia. Assim, para cada atividade hit uma comissao formada, 

dirigindo os trabalhos e criando altemativas que variam desde a solul'ilo de problemas de 

saU.de ate os sociais, embora a fase de organizar;tlo atualmente vivida seja bastante 

embrionaria, necessitando, portanto, de algumas experimenta,oes. 

Porem, gra~.;as a esta organizavao o alimento tern estado sempre a disposicao, a 

professora que nao comungava com os ideais dos assentados fora afastada e que os 

pr6prios assentados oportunistas foram evidenciados. 

"No inicio aparecia algumas pessoas que ate falavam muito bern em nome do 

movimento e diziam que participariam de tudo em unido. Mas bastou aparecer o 

primeiro problema para que estes mostrassem o individualismo e a vontade de viver s6 

para si" (Mulher,casada, 33 anos,associada da COPAJOTA). 
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Quando pensamos no desenvolvimento de urn grupo com demonstrada 

capacidade de administra\'110, e, com urn nivel de participayilo suficiente para que as 

questtles ligadas a educayilo, sailde, produyilo ou lazer sejam tratadas por todos, 

independentemente do interesse que possa ter para alguns, estaremos focalizando nossa 

atenyilo nas verdadeiras familias que, necessariamente, nilo terilo parentesco, mas que 

interagem com o prop6sito de obter conquistas grupais, como reforyo ao prop6sito bitsico 

de estar juntas. Em assim sendo, procuramos manter a aten~;ao para as iniciativas 

pertinentes ao desenvolvimento da produyilo familiar rural. E este processo de 

desenvolvimento e entendido por n6s como urna configurayilo historicamente concreta 

da transformayilo das sociedades humanas, onde o mesmo nao e tao diretamente urn 

organismo de transformayilo das relayoes farniliares e de classes, BAZZANELLA 

(1969), mas, sobretudo, " ... urn auxilio adicional nas mudanyas, que jil vern ocorrendo no 

campo, devido, principalmente, a certas foryas que a ele nilo se acham ligadas". 

As conquistas silo inUmeras. Afinal, desenvolvemos idiomas, criamos instituiyOes 

sociais reguladoras da vida familiar e grupal, acumulamos patrimOnies de saber e de 

crenyas que explicam nossas experi8ncias, alern de nos orientar sobre as ayOes a seguir 

diante do con junto de altemativas que a produyilo e reproduyilo compreendem. 

A prOpria visilo dos assentados de que "N6s ni\o invadimos, apenas oeupamos 

espa~os mal planejados", jit nos mostra que os val ores sociais e econ6micos perpassam 

horizontes divergentes, onde a lei da sobreviv8ncia muitas vezes fala tao forte que os 

interessados numa prodw;ao condigna para sua familia, acabam seguindo por caminhos 

nao tao coerentes com a proposta inicial de trabalho. 

Considerando a divergencia de horizontes, em urn grupo, jA mencionado como 

tendo sua formacao "as pressas", o que sera capitalizado em materia de criatividade no 

aspecto organizacional, dependedt muito mais do comprometimento dos agentes 

institucionais envolvidos, do que da participacao dos assentados, normalmente 
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vulneritveis a parafemitlia de ideias apresentadas pelo M.S.T., DAF, Igreja, Centrais 

Cooperativas, etc. 

A descri9ao dos dados obtidos nos levantarnentos realizados junto as familias dos 

assentados, em termos de prodw;a.o agropecwiria, muito mais confirmou hip6teses 

isoladas da falta de compreensao comum aos agentes envolvidos
1 

do que falha na 

organizacao ou ate mesmo no planejamento da producao, por parte daqueles diretamente 

ligados il mesma. Ou seja, no caso da COPAJOTA estes agentes sao representados pela 

equipe do M.S.T. e DAF, para uma produ9ao coletivizada e evidentemente contando 

com a organiza9ao do pr6prio titular do lote e sua familia. 

A importancia que representa na vida dos assentados rurais o fazer -se producente 

diante da economia brasileira que sempre privilegiou pequenos grupos detentores dos 

meios de produ9ao e com acesso facil as fontes de credito, foi o que motivou-nos a 

iniciar as discussOes exatamente pela analise dos elementos que compOem a organizacao 

da produ9ao agropecuaria. 

Especificamente, buscamos coletar e sistematizar informa.yOes que nos possibilitou 

elucidar algumas causas que direta ou indiretamente interferiram no processo produtivo 

por razOes de ordem organizativa. 

Porem, ressalvamos que, a partir dos avances dos trabalhos na area tecnica ou 

mesrno nos outros segmentos da luta junto a integrantes do movimento dos Sem Terra, 

foi possibilitado completar a Hist6ria de Vida de cada assentado, il medida que os fatos 

ocorriam e demonstravam atraves de seus resultados nilo apenas informac;5es positivas e 

negativas sobre o cooperativismo, e sim a maneira como a organiz~ao do trabalho e 

produ9fio se configurava naquela comunidade. De forma que, estas informayOes 

1 0 principal agente tem sido o financeiro, atraves de uma rede de 
dificuldades na liberacao do crectito para custeio. 
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serviram, principalmente, para que as conclusOes deste trabalho passassem a ter urn 

caritter mais qualitativo. 

0 processo historico porque passaram estes assentados, foi avaliado atraves das 

entrevistas realizadas e mesmo das conversas informais durante o periodo de analise, 

quando cada urn dos m\cleos familiares demonstrava a sua participacilo e o empenbo com 

que foram crescendo dentro do movimento, desde a fase em que se abrigavam em 

barracos de Ionas nos acampamentos ate situacoes como as que se encontram na 

atualidade, sendo que, nesta fase da analise, permitiu-nos uma melhor compreensao dos 

porqu~s de algumas familias terem optado pelo cooperativismo e outras nilo, conforme 

depoirnentos como os abaixo descritos: 

"Hoje nOs temos o Ieite vindo da cooperativa para as criam;as, meus pais tem 

cria91io de galinhas e porcos, plantam algodtio, feijiio, arroz e milho e vivemos numa 

casa muito boa". (Rapaz, so/teiro, 22 anos, associado da COP AJOTA, fi/ho de um 

titular do late). 

"Durante o tempo que a gente vivia nos barracos de Zona a gente teve boa 

produr;do, mas deu para a gente notar que nem todos gostam de botar a milo na massa. 

E par isso quando n6s recebemos o nosse late eu nlio quis saber de hist6ria de 

cooperativa, jd que os descansados iam ter que viver do meu trabalho ".(Homem, 

casado, 36 anos, nao associado da COPAJOTA). 

Sao evidencias de que a organiza~ilo existente entre os mesmos faculta a 

criatividade e isto sera urn ponto de diferencia~ao no momento de suas reivindica~Oes 

junto a administrayilo da cooperativa, porem, a compreensilo de todo o percurso somente 

poderA se dar ao unirmos estas fases nas quais o aprendizado foi ocorrendo, e onde cada 

assentado teve oportunidades inU.meras de exercer tais criatividades. 
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A hist6ria de vida deste grupo perroitiu-nos observar tam bern que a experiencia na 

terra tern facultado aos que ali se encontram, urn exercicio constante das criatividades 

que cada urn possue atraves da criavAo e aperfeivoamento de modelos 

desenvolvimentistas pr6prios, para que possam atingir seus pianos, e, consequentemente, 

atingirem o caminho evolutivo a que todos desejamos. Esta evoluvAo e refletida em varias 

circunstllncias, como por exemplo, a atuafYilO das criant;as em momentos de tomadas de 

decisoes que outrora cabiam apenas aos adultos. E hoje, sao elas que apresentarn soluvoes 

para resolverern questOes b3sicas geradas naquela comunidade, tais como a existf:ncia de 

professores com ideais contrarios a proposta da Reforroa Agraria e que, naturalmente, 

precisarao ser substituidos, ou ate mesmo no encaminhamento de propostas ao transporte 

coletivo ate as escolas, modificavllo na merenda, principalmente, no que diz respeito a 

qualidade da mesma, enfim na pr6pria adaptavllo da produvllo familiar tradicional ao 

modelo agora coletivizado. Ate porque, esta adapta9ao faz parte de urn processo natural, 

urna vez que no caso do trabalho coletivo a familia de cada urn, no tocante ao patrimonio 

adquirido, passa a ter suas dimensoes ampliadas. E, para que suas hist6rias de vida 

permanecam com os mesmos resultados ate agora alcancados, ou seja, em sintonia com 

urna prioridade de todo nucleo familiar, que e assegurar a educavao infantil, as crianvas 

desde a primeira idade recebem boa assistencia, tanto na alimentalj:tiO como na higiene. 

Haja vista que, embora em condivoes razoaveis de conforto, a creche para os filhos dos 

associados da COPAJOTA tern funcionado satisfatoriamente, com duas mo9as 

respondendo pela alimentavllo e cuidados que as crianvas necessitam, conforme pode ser 

visto na Figura I. 



Figura 1 . Mostrando a creche da COPAJOTA. 
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Se os cuidados com a saitde e educa,~o t~m sido priorizados pela dire9~0 da 

COPAJOTA, o mesmo nao se pode dizer com iespeito il produ9ilo na Fazenda Reunidas. 

lsto porque, os dados fornecidos pela Coordenadoria Regional do DAF em Promissao 

mostram que na ultima safra (94/95) a produ9~0 em toda a Fazenda Reunidas poderia ser 

avaliada como o plano que nao deu certo. Ou seja, dos 4000 ha de area plantada com 

milho, aproximadamente 2000 ha plantada com algodao e 1550 ha com outras culturas de 

menor express~o, traz como resultado uma produ9~0 insuficiente para cobrir os 

financiamentos2realizados junto aos bancos. Este fato tern servido de base para que uma 

reavalial'ilo seja feita no tocante a uma possivel mudan9a do tipo de cultura que os 

assentados ainda possam estar explorando, mas que ja n~o condiz com a realidade local. 

Evidentemente, que alguma parcela do produzido deverft ser armazenada para o consumo 

da pr6pria familia, enquanto a venda, representando a ultima opera,~o que compoe a 

complicada rede da produ9ilO agropecuilria acaba por n~o ocorrer, dificultando 

sobremaneira a reprodu9ilo do pr6prio capital investido, assim como a amplia>ilo dos 

neg6cios do assentado. Tal quadro se confirma no levantamento realizado entre os 

associados da COPAJOTA e tambem entre alguns ex-associados, os quais efetuaram 

plantio de algodao, feijao e milho em sua maioria, sendo que todos, sem exce>ilo, 

apresentaram uma safra insuficiente para cobrir os gastos realizados nestas culturas. 

Ressalvando-se urn Unico ex-associado da COPAJOTA, o qual conseguiu 

inclusive comprar urn velculo financiado, e que, alem da produ9~0 de milho em seu lote 

que foi lucrativa, conseguiu tambem financiar uma casa de vegetavilo, que !he tern 

proporcionado uma renda condizente com a venda de olericolas na cidade de Promissao. 

No entanto, segundo o DAF de Promissao hA registros de produ9oes da ordem de 

73000 covas de abacaxi, 23000 covas de bananas, 26500 de mamao, 20150 covas de 

cafe e 270000 covas de eucalipto.Destaca-se a produvilo de tabaco onde alguns 

2 A inadimplencia dos assentados de toda a area da Fazenda Reunidas para com 
a rede bancaria local, a respeito do financiamento da Ultima safra, atinge 

hoje o tete de 80%. 
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assentados t~m obtido produtos com qualidade acima dos tradicionalmente encontrados 

na regifio.A Figura 2 apresenta urn panorama dessa atividade. Alem dessa, encontramos 

outras atividades tais como a avicultura semi-confinada e laticinios, que nao foram 

cornputados, mas que tern apresentado urn padrao suficiente para atender as indUstrias, 

frigorificos e empresas do ramo. 



Figura 2. Lotc de uma familia nao associada a COPAJOTA. mostrando uma das 

mclhores produ~oes de fumo (tabaco) da regHio. 
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Embora tendo ocorrido uma grande frustfa\;ao na ultima safia, e importante 

apontarrnos para o que diz a imprensa local3
, sobre os reflexos da produ~ilo dos 

assentados na eleva~ilo da arrecada9ilo do ICMS e da promo9ilo do comercio de 

Promissilo. Isto e, o I.C.M.S. praticamente dobrou e o comercio tern apresentado uma 

nova dinfunica, embora admitam ser muito cedo para falar em desenvolvimento. 

Segundo inforroa9oes tecnicas do DAF ate mesmo a questilo da produtividade tern 

sido observada como atendendo e algumas vezes ultrapassando as expectativas, porem 

sao raros os casos em que se possa fazer tais afinnativas 

Neste momenta, e preciso evidenciar que nos levantamentos realizados em toda a 

area da Fazenda Reunidas o que mais se percebe, desde familias bern instaladas com 

produ9ilo de bicho da seda, ate aquelas que tern na prodU9ilO do Ieite a imica fonte de 

ganho, todos estilo em debito com a rede bancaria local, ou estilo em condivoes bastante 

diflcil por terem produzido insuficientemente para a manuten9ilo e amplia9ilo do 

patrimOnio. 

Os assentados passam a ser tambem, alvo das institui90es e grupos religiosos que, 

em nilo raras vezes , os percebem como sujeitos integrados ao sistema vigente e ate 

possuidores dos meios que lhe asseguram o enriquecimento, porem, sem o gerenciarnento 

econOmico necessaria ao ~xito do empreendimento. E preciso nao esquecerrnos que, 

embora a atua9ilo dos agentes religiosos tenha sofrido modifica90es, foram eles que no 

princlpio da organiza9il0 do trabalhos com os Sem Terra no Rio Grande do Sui, 

participaram da estruturacao dos acampamentos, com urn conteUdo religioso permeando 

os ideais politicos, o que lhes garante a fama de pioneiros. 

3 0 jornal da comarca de Penapolis publicou uma materia em 19-06-93, 
apontando para o crescimento do comercio de insumos e maquinarios agricolas 
no municipio. 
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Urn aspecto importante que tern ocorrido na hist6ria de vida dos assentados, 

associados a cooperativas ou produtores independentes em seus lotes, caracterizado pelo 

momento em que algum destes eternos alunos nao sabe viver a lil'tlo ou dela ainda nilo 

participarameste vai atnis de "Quem Sabe" e consegue sucesso, como pode ser visto na 

Figura 3, onde a casa ainda se completa com urn peda9o de lona e o meio de transporte e 

uma bicicleta, mas neste lote encontramos experiencias alternativas desde a manuten,ao 

de essencias nativas numa visilo bastante equilibrada de silvicultura ate manejo integrado 

de pragas nas pastagens. 



Figura no 3- Assentado nao associado a COPAJOTA, em urn lote cuja prioridade e a 

explorayao da pecuaria leiteira .. 
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Exemplos como o anteriormente mostrado, reforvam o principio da analise da 

hist6ria de vida de cad a nit cleo familiar, como urn dos eixos principais que podeni nos 

levar a compreensao da importilncia da diversidade de origens ao enriquecimento dos 

valores culturais e socias de urn grupo, desde que seja observado como estes nUcleos 

continuarao a desempenhar suas atividades em cada novo espac;o conquistado. 

Urn outro aspecto do significado da uniao do grupo em torno da hist6ria de vida de 

cada familia e que extensivamente passa a ser representative da hist6ria dos sem terra, 

estil no seguinte depoimento: 

"0 prejuizo sabre os que abandonam uma hist6ria grupal como a nossa e passam 

a viver sozinhos, s6 leva ao enfraquecimento do movimento como um todo, pais para a 

nossa organizaftiO e melhor trabalhar com 15 pessoas que rea/mente entendem a que e 

o trabalho em cooperativa, do que estar com 20 indecisos." (Mulher,casada,31 anos 

Associada da COPAJOTA). 

0 cooperativismo, e especificamente o cooperativismo coletivizado dos associados 

da COPAJOTA, tern permitido, grayas a uniao de todos os envolvidos, a oportunidade de 

cada assentado manter o potencial existente bern como amp liar suas fronteiras, a partir do 

instante em que na viv~ncia grupal participativa, lhe seja facultado o esclarecimento de 

suas limita~Oes diante de urn sistema de competiyOes, onde ate mesmo a comercializayao 

dos seus produtos deveni ficar sob a depend~ncia de complexos sistemas financeiros e 

fiscais que normalmente os exploram. 

"A comercializafdO dos produtos dos assentados tern ficado na dependencia de 

pre9os deste mesmo produto em outras regiOes. Muitas vezes e preferivel entregar a 

produfliO aos atravessadores do que aguardar solufOes provenientes dos agentes do 

Estado, principalmente quando se trata dos produtos pereciveis, como os horti-fruti

granjeiros"( Agente de Extensilo do D.A.F.) 
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E, realmente e o que tern acontecido com algumas culturas cujos produtos nao 

alcan9am o pre9o desejado pelos agricultores, como o exemplo da cultura do mamao. Isto 

e, enquanto no mercado o pre9o por quilo destes frutos atinge a cifta de 80 centavos, aos 

agricultores somente e oferecido 20 centavos, e tal como se percebe na Figura 4, a op9ao 

tern sido deixar a produ9ao de mamoes apodrecendo no pr6prio local da cultura. 



Figura n°4- Mamoes apodrecendo sob os pes.Produtor nao associado da COPAJOTA. 
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Diante da constatada incapacidade de modifica9~0 deste quadro, pelo menos 

momentaneamente, os limites para os assentados ficaram muito mais vinculados as 

injusti9as sociais do que it questllo de baixa produtividade. 

2. A COPAJOTA e os assentados associados. 

Considerando que a iniciativa de funda9ao da COPAJOTA partiu da influencia 

que a dir09~0 do M.S. T. tern sobre os assentados, e que foi ap<)s a realiza9~0 do 

laborat6rio sobre cooperativismo que a mesma se efetuou, percebe-se dUvidas por parte 

dos associados corn respeito ao patrimOnio que os mesmos vilo conquistando e cada vez 

vai ficando mais distanciado de seus controles, principalrnente porque o discurso basico 

da adrninistra~ilo baseia-se no principia de que, inicialmente, devem operar dando 

prioridade aos investimentos. 

A diferen9a essencial podera estar entre se produzir dispondo dos instrumentos 

de trabalho e os meios que possam viabilizar o escoamento da prodw;ilo e, uma outra 

situacao como a do cooperativismo coletivizado, cuja sistematica e compreendida por 

dois mementos, que se definem como limites. Primeiramente, o momento do assentado e 

sua fumilia sobreviverem de acordo com a concep9ao que aquela familia tenha do que 

seja prodw;:ilo agropecmiria em uma gleba e, em seguida, onde, motivados por ideias 

socialistas, acabam assumindo urn compromisso grupal, e, por n~o terem totalmente 

esclarecido ate onde esmo seus limites, e ainda motivados pela no9ao de que a 

permanencia neste grupo possa lhes garantir conquistas importantes tal qual ja tenba 

ocorrido, aquele nucleo familiar acaba negando o seu pr6prio bern estar. Nas duas 

situa9oes, foi possivel identificar casos de grande aceita9~0 e de indigna9~0. Entre as 

familias que se mostraram mais estruturadas,4 localizamos atitudes que demonstravam 

maior interesse em ter o lote coletivo cada vez menor, e em contra-partida estariam 

' Quanta a este aspecto, e preciso estar bern atento as comparacOes, uma vez 
que algumas familias consideradas mais estruturadas financeiramente, contam 

com apoio de filhos residindo ate mesmo em paises do 1° mundo. 
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produzindo individualmente no que lhes restasse. Porem, para aquelas familias que 

realmente se dizem satisfeitas com a proposta, em alguns situa~Oes criticavam os 

companheiros chamados de gananciosos e ern outras permaneciam omissos, alegando nao 

ser necessario qualquer modifica,ao na proposta ate agora vivida. 

Exatamente neste ponto, percebemos a importancia da atuacao de uma 

administral'lio como ada COPAJOTA, que ate o momento vern se utilizando de metodos 

OS tnais detnOCnitiCOS pOSSiveis para atender As demandas QUe nilo SilO pOUC3S, e, que, 

geralrnente compreendem interesses nao apenas dos associados, mas tambem dos agentes 

religiosos e dos pr6prios extensionistas que lhes assistem. 

Isto e, ha uma dificuldade bastante grande em se optar por qualquer que seja o 

tipo de exploral'lio agropecuaria, em funl'lio das prioridades e vicios assumidos por todos 

e, principalmente, em se considerando o grande numero de necessidades localizadas 

naquele universo. De forma que, a hist6ria de vida dos mesmos nos demonstrou que, este 

ponto de harmonia tenl que ocorrer entre todos os componentes do grupo, aqui 

constituidos de ex-metalU.rgicos, ex-professores, ex-b6ias-frias, etc., fator este que tern 

contribuido para exist~ncia de frases como esta: 

"A coisa que mais temos aqui no assentamento sdo os 'ex ',e cada vez vaificando 

mais diftcil ser alguem. de forma que jd nos acostumamos em ser ex-alguma coisa. E 

assim nossa organiza9do vai tentando prosperar ate apagarmos todos os velhos 

costumes do mundo onde viviamos. "(Homem, casado, 34 anos, associado da 

COPAJOTA). 

Poderfamos dizer tambem que, na atual conjuntura econ6mica do pais, o que se 

percebe entre os assentados que estao participando de associa90es e cooperativas, mas 

tambem entre os que produzem isoladamente, ha dificuldades em se pertencer a 



70 

complexos s6cio-economicos inteiramente diferentes do mundo de produyi!o 

agropecmiria de subsistencia ao qual os mesrnos se originaram. 

Assim sendo, e motivados pelo entusiasmo de algum agente de extensao rural, na 

maioria das vezes, eles acabam iniciando algum tipo de explora>ilo, tal como a cultura do 

algodi!o, por exemplo. Porem, a frustrayi!o de safra, por ataque de alguma praga os leva 

novamente ao mundo da subsist€mcia. 

No entanto, o cooperativismo como alternativa as organiza,oes do trabalho e da 

prodwyao pode ser visto sob a 6tica desenvolvimentista mais preocupada com a satisfacao 

evidenciada das familias e como res gate da felicidade das mesmas. 

As palavras de dois assentados em momentos diferentes confirmam tal proposi>ilo: 

"Se tem uma coisa de que gostamos e levar esta vida de assentado, o nosso 

mundo s6 tern razf1o de ser se estamos vivendo na batalha do dia a dia para conquistar 

com ft e orgulho o nosso pedar;o de chtio e um pedar;o para os nossos decendentes 

tamb€m. "(Homem, casado, 35 anos, nlio associado). 

"Para n6s o que sustenta toda a nossa /uta e o Jato de vermos a alegria nos olhos dos 

que estiio juntos, o importante prti toda nossa gente e estar feliz." (Rapaz, solteiro, 19 

anos, Associado da COPAJOTAfilho do titular de um late). 

Outro fator importante a evidenciar foi que, em momento algum, ficou 

caracterizada a manipulal'i!O dos dirigentes do M.S. I., ou mesmo dos tecnicos do D.A.F. 

ou de qualquer outra instituit;tlo pertencente ao Estado ou nao, sobre as decisOes do 

grupo. Pelo contnirio, o que se pode constatar foram crfticas substanciais de assentados 

ao M.S.T.ate rnesrno pelo desamparo ideol6gico que sentern estar passando neste 
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momento, bern como pela quase inexistencia da participacao dos tecnicos do D.A.F. e de 

outras secretarias estaduais no momenta em que vao executar seus projetos. 

Ressalta-se ainda urn aspecto dos mais importantes a serem questionados com 

relacao a producao, que diz respeito ao incentivos financeiros. Ou seja, foi possivel 

levantar que, aproximadarnentee 80% entre os nao cooperados , sao coparticipes da ideia 

de que o credito rural que hoje esta sendo concedido aos assentados acabarn por produzir 

maior nilmero de maleficios do que ajuda aqueles que tern procurado os agentes 

financeiros na inten~ao de assegurar suas safras. 

A organizacao que tern sido vivenciada no Grupo IV tanto entre os cooperados da 

COPAJOTA como entre os demais assentados e que a reproducao s6cio-econ6mica em 

nivel familiar nao apresenta modifical'iles a serem consideradas, uma vez que, diante da 

hist6ria de vida dos mesmos, se alguma coisa mudou forarn apenas as dificuldades. 

Portanto, denota-se a necessidade de uma ordem uniforme. Embora em 

determinados instantes da vida de uma familia que nem mesmo tern a certeza de ainda 

estar "na sua" terra no pr6ximo ano, a ordem passa entao a ter urn carAter maleftvel. No 

entanto, esta maleabilidade tern uma razao clara de existencia, uma vez que a experiencia 

do tempo de acarnparnento sob barracos de lona e as dificuldades iniciais em ter de 

produzir em 14,4 hectares sem as ferramentas b3sicas, fizerarn corn que os assentados, 

dos mais velhos aos mais jovens assumissem uma consciencia bern prOpria do 

movimento dos sem terra, e, evidentemente, bern pouco correlacionada com as ordens 

pre-estabelecidas. 

Urn fenomeno interessante observado em algumas farnilias associadas a 

COPAJOTA, e que o prop6sito de produ,ao coletivizada tern sofrido restri<;iles por 

alguns membros da mesma. Principalmente, em fun~ao da pressao exercida pelos jovens 

sobre os pais, no sentido de o titular do lote requerer uma parcela cada vez maior de suas 
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terras para a produ(:il.o individualizada. Tal fato levou a administra(:il.O da COPAJOTA a 

uma posh;ao definitiva a este respeito, isto e, o limite passa a ser de 12,0 hectares no 

minima para que o associado continue produzindo coletivamente. E, aos insatisfeitos 

somente resta deixar a COPAJOTA. 

Assim sendo, a organiza,ao no assentamento, bern como o trabalho de forma(:il.o 

da consci~ncia, que representa urn segmento dos mais importantes dentro da proposta 

ideol6gica do M.S. I., esbarra em nil.o poucas vezes, neste corpo organizacional proprio 

assumido por homens que estil.o aprendendo a dominar a propria natureza, ao mesmo 

tempo em que efetuam urn salto dos mais significativos em suas vidas quando 

participarn intensivamente de outros segmentos alem da produ(:il.o agricola. 

Porem, a organizac;ao que esta sendo efetivada nos assentamentos, com o passar 

de urn tempo nil.o muito Iongo, reflete a complexidade que a organiza(:il.o do M.S.T. esta 

assurnindo. Hoje o sistema organizativo e compreendido de comiss~es de assentados ao 

nivel local, estadual e regionaL E estas comissOes objetivam principalmente a 

instrumentaliza(:il.O econ6mica, politica e social, afim de que urn dos principais objetivos 

do movimento que se caracteriza no resistir e permanecer na terra possa ser realizado, 

com produ(:il.o agropecuaria e com qualidade. 

As Cooperativas de Produ(:il.o Agropecuaria (C.P.As.) t~m sido modelos de 

estruturas organizativas basicas para atingir o prop6sito do M.S.T. quanto a obten,ao de 

maior quantidade de mao de obra, melhoria na divisil.o social do trabalho e concentra(:il.o 

unificada de grande quantidade de terra, o que possibilitara a implanta(:il.o de lavouras 

extensivas, com o aumento do credito. Porem, a pr6pria organiza~;ao do M.S.T. nao 

conseguiu tal fa(:anha. No caso da Fazenda Reunidas, pelas im\meras dificuldades 

apontadas, sendo algumas provenientes das falhas da administra(:il.O do M.S. T., e, em 

todo o pais, possivelmente em decorrencia do carater de empresas coletivas que as CPAs 
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possuem, contribui para que as pessoas envolvidas no processo nao se mostrem satisfeitas 

com esta fonna socializada eram de produvilo e modo de vida. 

"Nossa prdtica de !uta jd nos mostrou que somas seres humanos agregados, mas 

ainda niio conseguimos entender o socialismo na prdtica ditiria do mesmo, ou melhor, 

ntio conseguimos viver segundo seus princ(pios". (Mulher,casada,33 anos, ex

associada) 

Portanto, a pr6pria trajet6ria de !uta pela terra podera caracterizar o mundo de 

cada familia, onde a busca de posivilo melhor para os seus membros, estara vinculada, 

principalmente, as conquistas alcanvadas. E, embora bastante magoados com relavilo a 

administravao da COPAJOTA,em algumas situavoes, e confonnados noutras, o que 

pudemos constatar atraves dos depoimentos de alguns ex-associados, foram desabafos 

desta ordem: 

"No inicio do trabalho com esta cooperativa, n6s ate estivemos muito 

entusiasmados e jicamas s6cios. Mas logo deu para perceber que a vida da gente ia 

ficar sempre do mesmo jeito e s6 as vacas e as porcos e que iriam melhorar.Sabe como 

e, o patrim6nio da COPAJOTA aumentando e para n6s ... nada.Ai entiio saimos 

fora. ", (Homem, casado, 38 anos, ex-associado). 

A organizavilo atribuida a COPAJOTA no tocante a reproduvilo s6cio-econ6mica 

de seus membros, apresenta caracteres fortalecidos muito mais em funvilo da pratica do 

trabalho grupal e da pr6pria hist6ria de vida dos cooperados que hoje vivem a realidade 

de se desdobrarem para produzir em urn solo praticamente exaurido de fertilidade, do que 

as avoes do comando do M.S. I. ou mesmo do DAF, o qual apresenta atuavilo constante, 

porem, insuficinte para as necessidades da cooperativa. Haja vista que, entre os 

cooperados que participaram da administravilo da Copajota, localizamos familias que 
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ainda nilo conseguiram concluir a constru~tlo de suas casas, nem mobilia-las e tao pouco 

pensam em saneamento basico. 

A Figura 5 dit urn panorama geral do estagio em que se encontram as constru9oes 

das moradias na area da COPAJOTA, assim como do grau de insuficiencia no que diz 

respeito as melhorias da agrovila, onde ate mesmo 0 galpi!o de maquinas agricolas e 

limitado para abrigar todos os equiparnentos que possuem. 



Figura 5 Vista Geral da Agrovila Pe. Josimo. 
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Quanto a relavilo entre os associados e a administravilo da Copajota,nilo apenas no 

tocante a distribuivilo de tarefas e divisilo da safra, mas sobretudo nos encaminhamentos 

do dia a dia, podemos dizer que, embora esteja bastante presente os limites pessoais, 

atribuidos, as vezes, a nao capacitavao dos mesmos, ainda assim, a cordialidade e a 

confian~a existente silo fatores importantissimos e tern contribuido para que, mesmo 

aqueles que abandonaram a ideia do cooperativismo mantenham a estima pelos que 

ficaram, alegando, principalmente, que a cooperativa em si e urn born neg6cio, mas que 

ainda nilo possuem estrutura para viver dentro de urn esquema coletivizado.No entanto, 

em se considerando que das 40 familias que iniciaram o trabalho cooperativo, restaram 

apenas 16, a validade deste born relacionamento passa a ser questionada. 

Questionamentos estes que proptctaram adentrar no aspecto administrative da 

COPAJOTA e onde foi possivel identificar alguns conflitos. Ou seja, enquanto os agentes 

ligados ao aparelho de Estado, em sua maioria, procurarn trabalhar norteando suas avoes 

pr6-organizavilo, visando respostas imediatas que resultem em propaganda das mesmas, 

o M.S.T. se preocupa muito mais com a organizayao produtiva dos assentamentos, 

alegando, principalmente, a dificuldade na obtenvilo de recursos. 

A administravilo da COPAJOTA, apesar de estar alicerpda no modelo criado pelo 

M.S.T., confonne estatuto e, sendo pressionada por todos os agentes envolvidos, tanto em 

nivel nacional como internacional, sobrevive principalmente, As custas de estruturas de 

relavoes familiares e de compadrismos, normalmente produzidas em funvilo da maneira 

como eles trabalham a terrae tambem em fum;a.o do momenta hist6rico ern que vi vern. 

A fidelidade dos associados para com a proposta de urn cooperativisrno 

coletivizado foi identificada, em alguns momentos, porem, desguamecida de uma 

estrutura que pudesse fortalecer o canlter empresarial da cooperativa e isto nos pareceu 

motivo de choque, diante das intencoes da cupula do M.S. T. 
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0 que se discute hoje em nivel da organizal'ilo de urn grupo como o da 

Comunidade Padre Josimo possibilita admitirmos, que o maior desafio da organiza10ao 

cooperativa esta em sua capacidade de manter o dinamismo dos setores operacionais do 

assentamento gerando renda suficiente para a expansao dos mesmos e se fortalecendo no 

sentido de atingir a condi,ao de autofinanciadores, condil'fio esta que, atraves da 

capacital'fio humana esta sendo alcan10ada na produ,ao familiar ali desenvolvida. 

Neste sentido, a cooperativa pode ser vista como organiza,ao, uma vez que, tanto 

no setor produtivo, como na educa~ao e nos demais segmentos, o elemento 

organizacional e presenciado como resultado da efici8ncia do somatorio dos esfori'OS dos 

associados, na busca de encontrarem meios ou saidas para a preservar;ao dos seus 

pr6prios valores e crescimento. E, diante deste modelo vivido pela administrar;ao da 

COPAJOTA, e possivel caracteriza-la como fruto do trabalho organizacional iniciado 

durante a fase dos barracos de lona nos acampamentos e mantido com a responsabilidade 

de atingirem o mesmo ideal de liberdade de a10ao com o qual convivem nao apenas nas 

atividades vinculadas a cooperativa, mas tambem nas outras rela90es existenciais. 

Porem, estes aspectos organizacionais foram severamente criticados por alguns 

assentados, que nilo se associararn a cooperativa desde a sua funda,ao. 

"A vida de um assentado e fruto do trabalho da Uniiio que temos entre n6s 

sempre. Mas a gente ndo precisa de uma cooperativa para fazer mutirOes ou para dar 

ajuda a um companheiro que esteja mats necessitado. Porque isto jti estti no nosso 

sangue. Basta ver que o camarada trabalha com seriedade, para que na hora do apuro 

todos os outros !he ajude." (Homem, casado, niio associado, 44 anos). 

Assim, uma vez mais ressaltamos que esta experiencia sobre cooperativismo ainda 

se encontra na fase embriomlria, e que insucessos poderao aparecer, principalmente, em 

se tratando da autogestao e do autocontrole, caso o padrao de fidelidade de seus 

associados nao seja reavaliados e quil'lt ate mesmo alterados. Tal observa,ao esta ligada a 
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questa:o dos descontentamentos por n6s identificados, uma vez que, embora o modelo de 

cooperativismo vivido pelos mesmos apresentem como tOnica bitsica a liberdade 

existente para com todos, ainda assim registramos criticas violentas sobre protecionismo 

e descuido para com os bens do patrim6nio geral, ni!o somente dos que abandonaram a 

ideia de cooperativismo,mas tambem de alguns que permanecem associados por 

cornodismo ou por inseguranc;a de deixar a cooperativa e acabar ficando ern situac;ao 

muito pior. 

A organizavilo intema da COPAJOTA e compreendida de 8 setores: 

-Produl'i!O Agricola, Pecm\ria, Horta, Creche, Cozinha Comunitaria, Estrutura, 

Administrative e Maquinarios. 

Cada urn destes setores possui urn coordenador que, j untamente com a diretoria 

formam o Conselho Deliberative. As atividades a serem executadas, bern como os pianos 

de expansao ou modificavilo sao analisados por setor, sendo as propostas encaminhadas 

para a aprovac;ao em assembh~ia. DesnecessArio sera demonstrarmos que a organizac;ao 

tern primado pelo equilibria entre as exigencias de cada setor e os recursos existentes na 

cooperativa. 

Acrescentamos, no entanto, algumas particularidades que evidenciarn a 

precariedade ainda presente nesta organizaya:o, isto e, ernbora o setor produtivo tenha se 

arnpliado, grandes reclarnavoes do tipo "nesta empresa a gente ganha mal e quando sai 

ainda fica devendo a com ida", sao manifestadas. 

Assim, percebemos que grande parte dos assentados tern utilizado a organiza,ao 

da cooperativa como extensao das rela9iles da vida familiar, sendo o trabalho grupal 

reconhecido como vivencia pnitica que caracteriza o amadurecirnento dos ideais 

cooperativos dentro do movimento de Reforma Agnlria .. Porem, os obstaculos pertinentes 

a uma pn\tica nem sempre condizente com o ideal de liberdade de cada nucleo familiar 
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tern despertado descontentamentos os quais resultam em polemicas ligadas a distribuivao 

da renda ao final das safras ou ate mesmo algumas indignaJ;Oes quando urn associado tern 

que pagar urn pre90 mais alto pelo quilo extra da came que o mesmo necessite alem da 

cola anteriormente estipulada. 

"JQ no comer;o da cooperativa n6s niio associamos a ela porque achei tudo bern 

complicado. E depois que soubemos que parece que ate as folhas dos pes de alface slio 

contadas e quando urn parente da gente chega prd nos visitar ntio se pode hospedar sem 

autorizafliD dos che}Oes e se apanhamos uma espiga de milho que stio plantadas para os 

porcos, tern de se pagar, entiio eu desisti de vez. "(Homem, casado,44 anos, nllo 

associado da COPAJOTA). 

Si\o vArias as situa~Oes ern que OS "mais compreensiveis"admitem estar 

melhorando a medida que cada associado vai entendendo que a cooperativa esta 

comer;ando e nao se trata de urn banco com recursos intermimlveis.Porem, tais 

dificuldades sao sempre esperadas, uma vez que sao elas mesmas que definirao a coesao 

ou nao do grupo, numa demonstravao clara de que a organizavilo e antes uma operavao do 

grupo sobre si mesmo, cuja estrutura b3.sica dependera muito mais do compromisso com 

a causa. (WElL, 1967~ Isto e, evidencia-se uma liga9ilo entre todos, a qual se lorna 

responsavel pela fusao do grupo e sua permanencia. E onde os associados se 

comprometern a viver num clima de respeito diante dos talentos e limites dos demais, de 

sorte que ambas liberdades sejam garantidas e ao mesmo tempo controladas. 

Diante dos contentarnentos e dissabores, percebemos que a posivilo dos agentes 

envolvidos tambem e contradit6ria, haja vista que enquanto urn tecnico do DAF 

considera ut6pica a ideia do cooperativismo coletivizado, urn outro pertencente a mesma 

instituir;do, apresentou o seguinte depoimento: 
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"Embora todo mundo critique a administrariio da COPAJOTA, ningwim tern a 

coragem de levar o trabalho que eles estdo levando, principalmente com a insu.ficiencia 

de recursos com a qual norma/mente se convive nas dreas de assentamentos 

rurais "(Tecnico do DAF de Promissiio). 

Dentre as insatisfa~iles, de urn modo geral, registramos uma modifica~ilo bastante 

acentuada quanto a posi~ilo de alguns associados do inicio de nossas avaliaviles ate agora. 

Trata-se, principalmente, da visilo outrora existente a respeito da cozinba geral em virtude 

da altera~ilo ocorrida no ritrno tradicional. Isto e, em principio pareciam estar 

insatisfeitos, porem, com o passar do tempo a normalidade e ouvinnos as pessoas 

comentando que com tal pnitica se liberou mais milo-de-obra para o trabalho de campo e 

se iniciou tambem a emancipa~ilo da mulher junto as atividades domesticas. 

"A cozinha comunittiria faz a gente conseguir a nossa sonhada liberdade da 

be ira do fogllo. E ainda tern mulher que reclama de uma conquista como esta. Jsto eu 

niio entendo. ", (Mulher, casada, 28 anos, associada da COPAJOTA). 

"No comero a gente estranhou urn pouco, como eu jd disse em outras ocasiOes, 

afinal eu estava acostumado com a comida da minha velha.Mas hoje, jiz nem lembro 

mais disto e ate porque nos jinais de semana a comida za em casa e igual '). (Homem, 

casado, 33 anos, associado da COPAJOTA). 

Urn outro fato a registrar, diz respeito ao envolvimento das Universidades com os 

modelos desenvolvimentistas criados com a finalidade de facultar a vida no meio rural. 

Ou seja, muitos assentados se mostraram desconfiados da pesquisa que efetuitvamos. 

Alguns foram ate mesmo taxativos em nao contribuir com qualquer depoimento, 

alegando, principalmente, que na.o estavam interessados em promover os trabalhos de 

outrem, enquanto a I uta realmente efetivada por eles, era subestimada. 
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Com o avanvo das nossas investigavoes, ou mesmo, atraves da confrontava.o dos 

dados agora obtidos, com outros por n6s analisados em diferentes fases de nossa vida 

profissional, foi possivel evidenciar, tal qual jlt ocorrera com D'INCAO (1995), urn peso 

relativamente maior, da moral social dominante sobre os dominados. Onde a fragilidade 

das mulheres, homens e crianyas e interpretada como uma baixa auto-estima na vida dos 

assentamentos. Possivelmente, esta baixa auto-estima deva-se a uma especie de 

ressentimento original, em fun9~0 da incorpora9ilo pelos mesmos, de valores atraves dos 

quais eles foram historicamente discrirninados. E isto e a motte, nos parece, de qualquer 

pessoa que acredita na liberdade de a9~0, no sentido de se poder viver a democracia que 

nos levarfl a urn nivel de conforto suficiente para sermos tratados como verdadeiros 

cidadilos. 

Porem, embora alguns mecanismos de invalida9~0 sejarn utilizados por militantes 

extremados na vivfncia de urn socialismo ut6pico as nossas condi95es de brasilidade, 

ainda assim, o que foi possivel identificar na quesHlo da organizavao prOpria dos 

assentados para com a administra9ilo da COPAJOTA, foi o amadurecimento com senso 

de responsabilidade. De forma que, a interven9ilo neste processo, tanto pelos agentes do 

Estado como pelos demais envolvidos, deverlt se fazer em continuidade com urn trabalho 

de base organizativa que este grupo jlt vern executando. Trabalho este, cujo objetivo se 

consolidani ao atingirem, cada vez mais, urn diltlogo critico que possa lhes sustentar e 

proporcionar seguran~a com autonomia. Isto e, para se auto-avaliarem e a partir de enta:o, 

assegurarem os seus val ores e aspirac5es basi cas. 

Enfim, podemos dizer que, o trabalho executado pelos associados da COPAJOTA 

merece uma aten9ilo cuidadosa de analise a partir de ent~o. nilo apenas em fun9ilo da 

estrutura de uma cooperativa que sobrevive as custas da produca:o agropecuAria 

coletiva,mas, principalmente, em virtude da motivact\o reinante entre os mesmos, que 

proporciona a funcionalidade regular das estruturas existentes e onde a alegria e a 
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satisfa9do dos associados pode ser evidenciada nos diversos segmentos de suas vidas. 

Alegria esta que, ate mesmo alguns dos ex-associados fazem quesmo de demonstrar 

atraves de seus depoimentos, como o de ter sido uma perda com a saida da COPAJOT A. 

Porem, sao depoimentos saudosos que vern acompanhados sempre da alega\'ilO de ainda 

ndo estarem preparados para uma vida coletivizada, ou para assumirem a real hist6ria da 

socializacao de suas vidas. 

3. 0 trabalho da mulher na COPAJOTA 

A rela,ao entre o trabalho da mulher em urn assentrunento e o dinarnismo com que 

o mesmo tern sido desempenhado nas tarefas executadas, assim como as propostas e 

projetos encaminhados pelas mesmas, no intuito de viabilizar o segmento organizacional 

do trabalho e da produ9do, quando analisados dentro de urn movimento em pro! da 

Reforma Agraria, provocavarn uma certa indigna9ao. Principalmente porque, na maioria 

das vezes, as iniciativas femininas eram tratadas com muito pouco respeito e atencao e 

ainda diante do lerna 'veneer e a lei', a elas eram entregues tarefas que pareciam ter sido 

oferecidas somente para cornprovar a superioridade masculina. 

Tal estado de indign"l'ilO ocorria, exatamente, no momento em que algumas 

pessoas envolvidas com o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra 

demonstravam suas prioridades ao trabalho masculine, chegando mesmo a privilegi8.-lo. 

Nos momentos em que o trabalho executado pel as mulheres nos mais diversos 

segmentos da agricultura e defrontado com o dos homens, ha evidencias deste desvio 

principalmente, quando especificam funyOes que somente sao desenvolvidas pelas 

pessoas do sexo masculino, e onde nem tudo e dizivel, possivelmente, em fun9ao desta 

soberania atribuida aos homens. Algumas mulheres apresentam estigmas desta 

discriminac;ffo muito mais evidenciados que alguns homens. 
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Segundo GAWAIN (1986), se considerannos a proposta de alguns pensadores 

sobre a possibilidade de estar na corrente holfstica, a qual pertencem, uma das saidas 

para a resoluyao ou cura5 dos problemas que assolam o planeta, seria encarar o trabalho 

da mulher, bern como as ideias apresentadas pelas mesmas, como particula essencial 

para este prop6sito, uma vez que na pr6pria metafora de seus atos encontrarnos a forya e 

a sabedoria pertinentes ao feminine e que, inexplicavelmente, silo os elementos bAsicos 

para que a hannonia se estabeleva em urn deterrninado local. Ja estarnos presenciando urn 

novo masculine intimamente associado ao nascimento da nova era, onde as mulheres tern 

sido destinado espa\'OS de importfincia, no momento em que se organizarn em 

cooperativas de taxis
6
e participam de urn movimento social dos rnais significantes, ou ate 

mesmo quando se envolvem em iniciativas como a da COPAJOTA e passam a liderar 

alguns setores com o vigor necessario e sob a responsabilidade de quem esta trabalhando 

com profissionalismo. Profissionalismo este, suficiente para que assumam posh;5es da 

seguinte natureza: 

"0 que mais nos incomodava quando a gente vivia na cidade era ver as jilhos 

sendo maltratados e cada vez mais explorados. At, estivemos analisando e vimos que na 

cidade niio dava para criar os jilhos. Porem, ao comparar a vida daqui e de za de fora, 

a vida de cada um pode ser analisada e compreendemos que antes a gente nem 

conseguia pensar. Os 6 anos que eu morei na cidade parecia que eram 100, pais as 

dificuldades silo mais filceis de contornar aqui na vida em grupo, que a/em de termos 

exemplos de pessoas que estiio trabalhando com o mesmo objetivo e sempre prontas a 

nos ajudar, estamos protegidos dos problemas da cidade. "(Mu/her,casada,48 

anos,associada da COPAJOTA). 

5E atribuido ao holismo uma das saidas para as curas que o nosso planeta 
terra requer, nao apenas em termos dos males que atingem o fisico, mas, 
sobretudo as de origem emocional e mental. 
6Em sao Paulo foi criado o Lady Taxis, onde maes de familia exercitam o 
talento materna, qUando dirigem veiculos transportadores de criancas e 
velhos, as quais, normalmente sao violentados no transite. 
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Quando dos levantamentos efetuados em nossa pesquisa, onde participavam os 

maridos e suas esposas, tivemos o cuidado de nao confiuntar os saberes adquiridos ou 

rnesmo os natos, entre os cOnjuges. No entanto, admintindo os fatores do acaso, numa 

analise que primou pela constata9ao de fatos, deparamos com urn elemento novo durante 

uma entrevista com a esposa de urn assentado: 

"Minha indignaqtio diante do constatado desprezo que nossos companheiros de 

!uta tem demonstrado, em algumas situayfJes, a esta importante parcela que engrossa o 

movimento dos Sem Terra, e que sfio as mulheres, caracteriza a desconsideraftio 

absurda, e de um machismo ainda mais absurdo.O pUblico feminino precisava ser 

melhor assistido pelos companheiros do comando geral do MS. T.. Ou seja, a 

desconsidera9iio as companheiras de trabalho ocorre, no momenta em que situayOes 

como a de tres garotas que jicaram gravidas de um companheiro pertencente d diretoria 

nacional do MS. T., que, em seguida ao tal incidente desapareceu sem assumir a 

grwidade dos seus atos. ", (Mulher,casada, 35 anos,ex-associada}. 

Urn outro aspecto que merece ser avaliado, diz respeito as pr6prias formas de 

prodw;a.o que poderiamos chamar de empresa familiar em urn assentamento rural. Isto 

porque a massa humana organizada (praticamente as pressas) com intuito de estabelecer 

urn vinculo produtivo com aquele espaco e com as instituicOes envolvidas no processo, 

acabam se estruturando em uma formacao econ6mico-social atipica com respeito as 

demais familias que tradicionalmente produzem em outras regiOes do pais. Esta fonna de 

existir, bern como a organizacao da familiae a estruturacao do poder passam a ser vistas 

como criacOes hist6ricas oriundas nao somente das tradicoes mas, principalmente, de 

adapta~oes ao novo sistema ao qual estejam atrelados. Adapta~oes estas que tern 

contribuido para que algumas pessoas se destaquem em fun~oes que outrora eram 

desconhecidas pelas mesmas. Tal como pode ser visto na Figura 6, onde duas 

adolecentes estao sendo treinadas para secretariar os trabalhos da COPAJOTA, sendo 

uma delas filha de uma associada que tern desempenhado o papel de consultora tecnica 
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do M.S.T. com respeito a organizavi!o dos assentamentos. Porem, ressalta-se que a 

cooperativa reproduz, na prAtica, as posicOes existentes no interior das familias que as 

compoem. E, segundo GIACOBBO (1994), "apesar das ideias do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e das Cooperativas de Produvi!o Agropecuirrias 

(CPAs), de estarcriando condivtles para a emancipavi!o das mulheres, dentro e fora da 

estrutura familiar, o que realmente sera produzido ou reproduzido sera a prOpria 

organizacao ja vivenciada em suas familias de origem." 



Figura 6. Adolescentes que assumem a secretaria da COPAJOTA. 
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A participa(:fio das mulheres foi presenciada em todos os setores da COPAJOTA, 

com exce,ao do preparo do solo e plantio com implementos pesados. Nos dias de chuva, 

quando na.o podiam estar no campo, encontradas no interior da cozinha comunitaria 

confeccionando saquinhos de jomal para prote91lo dos frutos na planta91lo de abacaxi, 

como mostra a Figura 7, ou desempenhando alguma outra atividade. 

Urn outro elemento a ser lembrado e que todos ganham por horas trabalhadas, e, o 

fato estar participando de alguma atividade, por si s6 jlt demonstra o quanto as mulheres 

envolvidas com o trabalho da COPAJOTA estfio atentas para o padrao na nova empresa 

rural, para a qual se preconiza o rompimento com o velho lema do dia de chuva ser 

destinado para descanso. 



Figura 7 -Mulheres trabalhando na cozinha comunitaria, nos dias de chuva. 
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Diante da constatada imposi<;lio da rede bancaria em financiar apenas projetos 

especificos, nonnalmente sao os homens quem se rebelam, enquanto as mulheres tern 

desempenhado o papel de apaziguadoras, encontrando sempre, uma rnaneira de utilizar os 

recursos oferecidos. 0 que foi possivel perceber e que, nestas situa<;5es, os homens 

tendem a radicalizar enquanto as mulheres os apoiam, em virtude do companheirismo,e 

ainda contribuem com propostas que geralmente promovem urn novo animo ern seus 

companheiros. 

Em se tratando de novas propostas, e possivel afirmar que o trabalho da mulher 

dentro da cooperativa, e mais especificamente na COPAJOTA, com seu carater 

coletivizado de produ<;i!o, tern alcan<;ado urn nivel de qualidade asseguradamente 

elevado. 

Ressaltarnos, no entanto, que alguns assentados apresentarn criticas ao trabalho 

feminine, principalmente com alega<;5es de que as mesmas esti!o ocupando espa<;os que 

poderiarn ser melhor desempenhados pelos homens. Porem, forarn defendidas por 

argumento como este: 

''Alguns companheiros nossos chegam a dizer que a cooperativa ndo estcl dando 

Iuera porque as fami!ias sao muito grande e as mulheres trabalham pouco. Mas eu niio 

concordo com isto, porque minha mulher trabalha por dots homens e as mulheres dos 

outros tambem nunca estfio de bobeira. Ate parece, quando vejo as pessoas falando isto 

que estes camaradas esttio querendo mats moleza do que jcl tem. '' (Homem,casado, 29 

anos, Associado da COPAJOTA). 

Urn fator importante na atua<;ilo do trabalho das mulheres esta em sua capacidade 

de apoiar os pontos fracos do grupo, principalmente,nos momentos em que os opositores 

a proposta cooperativa tentam valer~se das dllvidas e das fraquezas existentes no grupo 

para promoverem suas invasOes ideol6gicas. Nestes instantes, normalmente, a posir;ao 
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das mulheres tern sido bastante clara e com uma muni~ilo de coragem que surpreende 

muitos lideres sindicais, os quais valem-se do apoio de uma categoria, como escudo para 

protege-los de incoerencias e tomadas de decisoes parciais. 0 envolvimento feminino foi 

efetivarnente comprovado em vftrias insta.ncias de decisOes e encaminhamentos de 

pianos voltados para a Reforma Agniria, principalmente, em momentos delicados da !uta 

pela posse da terra, quando a harmonia do movimento tivera seu diapasilo baseado no 

companheirismo e no reconhecimento das fraquezas e mazelas que, periodicamente, 

atacarn quaisquer que sejam os grupos. 

A desarmonia, normalmente, esta ligada a moral e aos costumes do grupo, o que 

sera evidenciado pela disciplina e o acatamento de decis5es em assembleias, mas que 

podem tambe:rn manifestarem-se em situa90es intrinsecamente ligadas a natureza 

biol6gica dos seres atraves da vioh~ncia consciente, ou nao, nos mementos em que os 

fatos assim o exigem. E, exatamente nestes mementos, a atuacao das mulheres tern sido 

importante, uma vez que suas afYOes t~m sido fundamentadas no dinamismo e na clareza 

de prop6sito. 

No apoio ao companheiro de luta, miss[o que as mulheres desempenham com 

garra e vontade, acrescentamos o depoimento da esposa de urn assentado do Grupo IV 

Trata-se de uma mulher que esteve participando das frentes pela posse da terra , tendo 

ainda o merito reconhecido por ter vindo para o acampamento antes do marido e ao 

engajar-se, ter participado das inova~Oes do movimento
7

. 

"0 papel da mulher numa cooperativa como a COPAJOTA, e fundamental na 

/uta pela Reforma Agniria. " (Mulher, casada,54 anos,associada da COPAJOTA). 

Evidentemente que tal cita~ao, em principio, poderia ser considerada 

desnecessaria e ate mesmo de pouca consist~ncia no que diz respeito a importdncia da 
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participa9ao feminina na COPAJOTA e, extensivamente, no movimento de Refonna 

Agniria. 

Porem, os relacionamentos efetuados com os nilcleos familiares do Grupo IV, que 

foram marcados por seu caniter cada vez mais amistosos, tomaram-se valiosissirnos, 

sobretudo, para realizarmos a reconstituivno do movimento migrat6rio empreendido por 

alguns nilcleos familiares, inclusive na pr6pria familia de onde o tenno fundamental se 

originou. Esta familia, ao deixar a regiao da Zona das Secas em Minas Gerais, partiu 

para o Paraguai, na esperanya de conseguir no pais estranho o pedayo de terra que por 

aqui nao estava sendo possivel. Ap6s urn breve estagio naquele pais, e, em seguida no 

Estado do Parana, onde conbeceram a dindmica do processo de obtenvno de terras atraves 

de alguns trabalhadores ligados ao Movimento dos Sem Terra, vieram para o Estado de 

Sao Paulo, exatamente para a cidade de Campinas, de onde partiram atraves da marcha 

dos Sem Terra ate a cidade de Promissao. 

Enfim, todas estas informay5es silo preciosas no que diz respeito ao segmento da 

hist6ria de vida, principalmente, porter facultado o trabalho de avaliadio da proposta de 

organizacao do trabalho e da produ9ao, que entao passou a ser realizado sob a aura da 

confiabilidade desfrutada mutuamente. 

Silo sentimentos deste nfvel, que nos levam a estruturar as pesquisas no campo 

social com muito mais profundidade e verdade, atraves do detalhamento e sinceridade 

que encontramos nas conversas nos momentos em que o arrancar matos na horta com 

urna senhora se constituia na oportunidade para aprender corn a rnesrna, o significado da 

luta intema que os assentados precisarn travar entre o ideal verdadeiro da experiencia 

socializada e o contraste vivido pelas irrever~ncia de alguns atos cornetidos pela 

administra~ilo da COPAJOTA ou ate mesmo nos encontros de "pe de fogilo". 0 mesmo 

fogao que algumas mulheres se mostram com necessidade em alcan~arem a 

independencia junto aos mesmos, porem, sempre contra argumentando, estar nesta 

7 Chamamos de inovacOes as curses de extensao e o laborat6rio sabre 
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atividade urn dos recursos utilizados para a diminui~~o dos gastos rnensa1s de urna 

familia, conforme pode ser visto na Figura 8, onde a panela de cozinhar feijao 

evidentemente estan\ no fogao a lenha. 

cooperativismo,ministrado pela dire~ao do MST ou pelo DAF aos assentados. 



Figura 8 - Fogao a lenha, utilizado na Cozinha Comunitaria da COPAJOTA, como 

op9ao para os cozimentos prolongados. 
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E muito interessante tambem, percebennos que, urn nUmero muito grande de 

familias apresentam quadro bern parecido, onde as esposas assumem responsabilidades 

no ro(:ado, na cria(:fio do bicho da seda ou na lida com o gado de Ieite do lote 

conquistado, que estao muito alem das tarefas masculinas. 

Em se considerando o trabalho desenvolvido nos assentamentos, quase que 

exclusivamente voltado para o sustento familiar do assentado e corn pouca margem 

destinada ao comercio, as mulheres tern sido atribuido as cansativas tarefas rotineiras do 

Jar e, ainda, a participa(:fio efetiva nos plantios, nas colheitas e na manuten(:fio dos 

ro10ados, alem da lavagem de roupas e do transporte de cargas. Enquanto aos homens os 

trabalhos exigem grande dispendio de energia, mas estes sa.o refeitos com os periodos de 

repouso e lazer. No entanto, identificarnos o reconhecimento atribuido ao desempenho da 

mulheres na cooperativa, quando do depoimento deste associado: 

"A minha mulher urn dia descobriu que ela poderia ser muito mats Uti! ao 

movimento e a nossa familia, desenvolvendo urn trabalho de orientar;:fio a outros 

companheiros e companheiras nos outros assentamentos. E e o que ela estil fazendo. 

Embora a maior parte do tempo a gente niio possa contar com a presenc;a de/a ao nosso 

/ado, mas estamos satisfeitos. "(Homem,35 anos,casado, Associado da COPAJOTA), 

0 dinamismo que o publico feminino tern apresentado nas tarefas cotidianas e 

mesmo no encaminhamento de altemativas para a suavizayao da luta enfrentada pelos 

assentados, tern contribuido em muito para que os exemplos de garra e cornprometimento 

como o desta senhora possam ser evidenciados e seguidos. A situacao real e da esposa 

cujo marido e filhos se encontram no assentamento, enquanto ela esta prestando 

serviyos numa especie de consultoria ao M.S.T. atraves de laborat6rios e palestras em 

outros assentamentos. 
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Na COPAJOT A, alem do estudo que efetuaram quaoto a melhor distribuivao das 

tarefas por OPI'ilO de cada assentado, tiveram tambem o cuidado de observar a questilo do 

cansavo pertinente as fatigantes horas de trabalho no campo e o lazer necessaria a 

recomposivilo das energias dispendidas. Neste estudo, houve a participa9ao de pessoas 

provinientes de outras instituiviles que nao o D.A.F. e M.S.T. (como alunos da 

Universidade de Marilia e jomalistas do Diario do Comercio ), sendo que a participa9i!o 

das mulheres foi de grande signific§.ncia, inclusive com a apresentacao de uma proposta 

sobre o rodizio de pessoas por todos os setores. Este possibilitou urn maior entrosamento 

entre os cooperados, alem de ter facilitado a op9ilo que cada urn poderil ter quanto ao 

setor onde possam desempenhar melhor os seus talentos. 

Houve urn momento na hist6ria da COPAJOTA, mais especificamente no segundo 

semestre de 1994, que o desmembramento total da cooperativa parecia inevitavel, e, nem 

mesmo as reuniOes para se decidir como conviver com a crise se tomavarn possiveis. Poi 

quaodo as altemativas apresentadas pelas mulheres se consagraram na resoluvao do 

impasse, e as 17 familias que mantiveram o prop6sito de continuar com o cooperativismo 

coletivizado passaram a falar uma mesma linguagem. 

"A gente sofreu muito quando estava junto, e chegamos em um ponto de niio ter 

mais unidade e ntio ter mais disciplina. E isto estava fora do que aprendemos sabre o 

que significa CPAs.E depois de tudo o que aconteceu n6s pudemos levantar a caber;a e 

com unidade e disciplina passamos a organizar;iio e o ritmo que sentfamos ser 

necessaria. Par outro /ado, se a gente ntio se organiza nem sei como vai ficar, porque 

estamos sofrendo na pete as pressOes dos companheiros que nos abandonaram nesta 

caminhada. Mas isso ntio sera motivo para desdnimo, pais foi sob pressiio que sempre 

estivemos. "(Mu/her, Casada, 29 anos, Associada da COPAJOTA). 

As mulheres na COPAJOTA hoje, ocupam urn Iugar conquistado por sua coragem 

e envolvimento com as atividades rurais, tanto em nivel dos tratos culturais e colheita, 



96 

como na produ~a.o propriamente dita, que toma-se impossivel sem que esteja 

contemplada a participa,ao das mesmas, nonnalmente disponiveis e destituidas da 

vontade de abondonar o campo de !uta, ainda que, em nao raras situa,oes, tenharn de 

realizar trabalhos, que em virtude da natureza grosseira dos mesmos, deveriarn ser 

executados pelas maos masculinas. E possivel ate, que aos homens seja necessAria uma 

reavalia,ao em seus prop6sitos diante da COPAJOTA. Quando entrevistarnos urn 

assentado que niio e associado da cooperativa e perguntamos sobre o significado da 

mesma dentro do movimento reformista na Fazenda Reunidas, este nos respondeu: "Para 

mim, quem trabalha ali slio as mulheres. " 

No entanto, e preciso ressaltarmos urn aspecto que nonnalmente gera 

desentendimentos na cooperativa e que estlt ligado a distribui10i!o das atividades ou tarefas 

como silo chamadas pelos assentados.Alguns homens tern questionado uma certa 

prote~.;ao as mulheres, que segundo os mesmos ocorrem em fun~ilo da exist~ncia de suas 

companheiras na administra~Yilo.Passa a existir, portanto, urn aspecto conflituoso e que irA 

interferir, principalmente, nos investimentos a serem feitos. E o pUblico masculine estarA 

muito atento afim de que esta prote10i!o ni!o se transfonme em fac,i!o feminina dentro da 

cooperativa, que tern como base de participa\'i!O a igualdade de a,ao. 

E como se agora, ap6s reflexoes de todas as ordens em rela,ao ao trabalho 

desenvolvido pelo publico feminino na COPAJOTA, pudessemos dizer: "Todo poder as 

mulheres." Ate porque, entre os progressos identificados na area da COPAJOTA, tern se 

evidenciado a presenya das mulheres em todos os setores. 



4. 0 Mornento Atual Requer Aten~ao 

Quando pensamos num capitulo sobre o momento vivido pelos associados da 

COPAJOTA, analoga a hist6ria de outros assentados da Fazenda Reunidas e paralela a 

de milhares de assentados em todo solo brasileiro, im!:lginftvamos encontrar uma sintonia 

ideol6gica acentuada em todos segmentos. Porem, mais que uma proposta ideol6gica, o 

que se evidenciou foi urn sentimento de brasilidade mesclado a urn resgate constante de 

valores pouco apreciado pela maioria dos atores envolvidos na proposta de Reforma 

Agraria. Para este sentimento de brasilidade, uti!izamos conceitos de RIBEIRO (1995) 

vinculados aos aspectos etnicos que deram origem a esta antropologia negra, branca e 

india, da formacao de nosso povo. 

Em se considerando o aspecto, esperanya media de vida em urn lote ou urn sftio 

existente num espayo conquistado na luta pela terra, percebe-se dois extremes, que se 

mtcta no memento alegre e festive da entrada na terra e tennina no momento da 

desilus3.o. Momento em que, por aumento do tamanho da familia ou pela insuficiente 

producao de urn lote frente as necessidades fami!iares, algumas vezes o assentado tem 

que se desfazer do seu lote. 

Ou seJa, esta op~ao de vida apresenta todos os arquetipos necessanos a 

consolidaviio de um projeto que extrapola a qualquer entendimento alheio ao referencial 

principal, aqui denominado, uso e posse da terra com liberdade de acilo e dentro de urn 

aparato social que lhes faculte a realizavilo do reconhecimento da cidadania. Este ponte 

de vista,qual seja a permanencia em urn status social por parte dos assentados que os 
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satisfaca, apesar da pouca compreensilo dos agentes envolvidos, sen\ identificado em 

varios mementos de nossa analise. 

A anAlise da experiencia de uma familia assentada que durante urn ano teve o 

nosso acompanhamento foi urn dos principais fatores que contribuiu para a existencia 

deste capitulo. Principalmente, porque este acompanhamento, variou desde o momento 

de pertencer it intimidade da mesma com explanacoes sobre futuros projetos de vida ate 

o momenta de trocas de experiencias consubstancias, onde nos permitiamos criticas e 

desabafos. 

E esta familia apresentou urn perfil muito interessante, uma vez que, em outubro 

de 1994 o proprietitrio do lote aclamava as virtudes do cooperativismo e, 

principalmente, do cooperativismo coletivizado e noutro momento, em novembro de 95, 

deparamos com urn assentado desestimulado, sofrido e possuidor de uma grande magoa a 

respeito de pessoas que hil pouco eram enaltecidas pelo mesmo. 

A principal insatisfacao do referido assentado estil no rompimento dos tacos de 

amizade com todo o grupo, que o com mesmo possuia, ao se associar a COPAJOTA, e 

tambem porque nesta decisilo implicava o bern estar de sua familia, razilo principal do 

seu trabalho no assentamento. No entanto, hoje ele se sente uma pessoa desprezada, 

humilhada e o seu principal patrim6nio, atribuido aos filhos, estil sendo desestruturado 

urna vez que, na impossibilidade de permanecerem no assentamento, estao voltando para 

a cidade. 

Alem da humilhacao que o assentado demonstra, ha tambem uma indignacao em 

relacao a dificuldade de entendimento de uma proposta de trabalho associativo, onde a 

base de apoio estit voltada para o investimento agropecuario, com esquecimento do bern 

estar humane. 
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Esta familia em 1994 era constituida de 7 membros, tendo ficado desguarnecida 

de 3 deles 
1 

em virtude do avassalador desequilibrio financeiro em que se encontravam. 

Urn dos filhos saiu chorando do assentamento, tendo em vista que ap6s tr~s anos 

trabalhados na COPAJOTA, no momenta de assinar o termino do contrato de servi~o 

com a cooperativa, nao !he foi passive! receber algum dinheiro que !he possibilitasse, ao 

menos a compra de urn sapato. Quanto a este aspecto, o depoimento de uma assentada e 

esclarecedor: 

''A maior parte dos nossos companheiros entrou na cooperativajd como objetivo 

de jicar apenas o suficiente para fazer o seu pe de meia e depois se mandar. Como o 

processo cooperativo e diferente do que eles estavam acostumados e nem sabem o que e 

uma CPA, quando come9am a perceber que niio tertia a moleza que esperavam, todos 

querem sair. Alguns chegam a se embrutecer de tal maneira que jti querem o seu late de 

volta, alegando que vtio trabalhar no mesmo, au arrendar e alguns dizem ate que viio 

vende-lo, e nllo querem esperar a colheita que o grupo coletivo ainda vai fazer. " 

(Mulher, casada,33 anos, Associada da COPAJOTA). 

Possivelmente, muitos estarao repensando suas atua~5es junto as familias de 

produtores que no momenta convivem com a realidade dos assentamentos rurais, 

principalmente, no que diz respeito a uma nova configura~ao do espa~o habitado 

GIACOBBO (1994), espal'o este compreendido por pessoas com os mais diferentes 

anseios, mesclados as propostas de urn movimento criado em bases socialistas embora 

tenha de estabelecer-se em urn pais capitalista como o nosso. 

Urn ato de covardia atribuido a dire~ao da COPAJOTA restringe-se, 

principalmente, ao carater escravista que a media dos ex-cooperados concordam existir 

naquela administra~ao, afetando pessoas e as vezes toda uma familia que trabalha 

coletivamente em uma cooperativa, e que ao deixar o corpo de associados da mesma na.o 

1 Dais rapazes e uma maca, todas maiores de idade, tiveram que ir morar na 
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tern direito a nada. E urn outro agravante da situavilo e a lembranva de que durante o 

tempo em que trabalharam juntos tambem nao possuiam remuneravilo alguma2
, apenas 

tiveram direito a urn "feijao com arroz". 

Ressaltamos que, entre os mais descontentes com a atual fase por que passa a 

COP AJOTA, o desabafo comum e de que a administravilo da cooperativa tern valorizado 

muito mais a exploravilo agropecm\ria do que o bern estar dos associados. 

Ou seja, entre a diversidade de casos encontrados, podemos referenciar a questilo 

dos assentados que ja ultrapassaram a casa dos 50 anos de vida e cujo futuro nao esta tao 

distante. Este fato se confirma pela posivilo de alguns cooperados em reestruturarem a 

proposta cooperativa, alegando que em no maximo I 0 anos ja terilo problemas com 

pessoas improdutivas por invalidez ou por idade avanvada. Entre os assentados que ja 

se encontram com idade avanvada, alguns alegam que contarilo com a ajuda dos filhos, e 

outros, que ja atingiram o conforto necessaria. 

"Eu jti cheguei meio equilibrado no assentamento e foi par isso que nem pensei 

em me associar a cooperativa. Isto porque com a venda de uma casinha que eu tinha na 

cidade eu iniciei a criar;iio de vacas de Ieite. Acho tambtm que se os assentados da 

COPAJOTA nllo tratarem de me/horar as colheitas de/es, em breve terllo que deixar os 

lotes, pais a terra daqui t[raca mesmo." (Homem, casado, 57 anos, niio associado). 

Ha uma perman~ncia de val ores entre os assentados, e na maioria das vezes pouco 

questionados, porem, quando assim acontece, compreensivelmente sao aceitos. E, apenas 

em nivel dos pesquisadores, jornalistas e mesmos dos tecnicos da assistencia tecnica se 

constata a necessidade das interrogavoes. Exemplo caracteristico Iemos o da questilo da 

cidade de Campinas, em virtude da precarla situacao vivida no assentamento. 
2 A existencia de um pagamento mensal ja esta sendo estudada nesta 

cooperativa, com base no trabalho existente em cooperativas de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 
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casa construida na area da agrovila
3 

onde o ex-associado da COPAJOTA e ainda morador 

alega t~-la construido com recursos e materiais ja existentes ern seu lote e se recusa a 

entregar para a cooperativa. 

Constatamos tambem consideritvel indigna~~o, por parte dos que saem da 

cooperativa, quanta aos debitos para com a mesma, pois a vistlo geral entre os assentados 

e de se trabalhar para garantir pelo menos o sustento de cada urn e de suas familias. 

Urn outro aspecto bastaute questionitvel relaciona-se aos recursos do PROCERA 

(Programa de Cn)dito Especial para a Reforma Agraria), onde cada associado tern 

liberado o fundo recebido para a administra~ao da COPAJOTA Isto porque, urn dos 

prop6sitos da cooperativa, segundo sua diretoria, assim como da dire~ao do M.S.T. para o 

segmento cooperative, e de se incorporar bens duniveis ao patrim6nio da empresa. A 

partir desta incorpora9t\o, espera-se o fortalecimento das cooperativas em urn tempo que 

varia de regioo para regiao e tambem entre grupos, pon)m, que deverit alcan~ar a solidez 

necessaria para que seus associados atinjam uma situa9ao o mais prOximo possivel do 

ideal em tennos de auto-sufici~ncia. 

"Quando eu tomei emprestado 3000 reais em nome do coletivo, atraves do 

PROCERA, do qual eu tinha direito em 7000 reais, eu acabei de novo sendo 

prejudicado, porque estes 3000 reais morreram.Mas isto e assim mesmo, estd no 

regimento se saiu n/io leva nada, ntio leva nem uma galinha ". (Homem, casado, 54 anos, 

ex-associado) ". 

Acontece que, na maioria das vezes, estes recursos liberados pelos associados, silo 

utilizados para a cornpra de rnaquinArios ou aquisiyao de animais e nao hA como ser 

devolvido quando da saida de algum associado, em fun~oo do pr6prio estatuto da 

3 As casas construidas na area de jurisdicao da COPAJOTA fazem parte do 
patrim6nio da COPAJOTA .. 
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cooperativa. A diretoria da COPAJOTA defende-se de tais acusay5es com a seguinte 

posi9ao: 

"As pessoas que sairam foram precipitadas, afinal o retorno na agricultura e 

muito demorado. Mas quando eles viram que no segundo ana de !uta ainda ndo estavam 

ricos, tal como era o pensamento da maioria, enttio desistiram. " 

Essas contradi95es, segundo D' AQUINO (1994), talvez resultem da falta de 

homogeneidade entre as expectativas e projetos da lideran9a ligada ao M.S.T. e o 

conjunto de cooperados. "Parece bastante razoavel afirmar que o desenvolvimento 

coletivizado da produ91lo, por ser uma forma mais eficiente de organiza9ao do trabalho, e 

mais rentavel. Porem, ocorre que tarnbem existe urn carater de desestrutura9ao dos 

conhecimentos preservados pela wazzu memOria coletiva enquanto definidora de 

prAticas. Pode-se dizer que a necessidade rege, em certos casos, tais rupturas no modo de 

pensar e refletir o trabalho na terra" (D' AQUINO op cit.). 

E, em fun~ao destas necessidades pertinentes a cada nUcleo familiar, que algumas 

delas parecem ter na COPAJOTA a \mica op9ao para continuarem em seu lote. 

"A gente sozinha no late niio tern forr;a para aprovar um projeto, ainda mats eu 

que sou viUva e com muitos jilhos. Mas, pelo tanto que jtJ lutei ate hoje, acho que onde 

estamos e maisfirme que antes. "(Mulher, viuva, 60 anos, Associada da COPAJOTA). 

Silo situacOes como estas que reforcam a posicao assumida pela maioria dos ex~ 

associados da COPAJOTA, e tambem, por alguns que perrnanecem associados, porem, 

em urn nlvel de descontentamento suficiente para caracterizarem o atual momento da 

organizacao da cooperativa como a experiencia de familias deslumbradas com as ideias 

dos lfderes do M.S.T., os quais, segundo eles, nao usararn do respeito devido aos 
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assentados, desde a epoca em que lhes apresentaram o laborat6rio de campo com o 

objetivo de auxilitt-los na formac;ilo da consciencia organizativa. 

Sobre tais aspectos, e possivel se confrontar com o problema da interdependencia 

em urn grupo (WElL, 1967), "cuja dinamica !he permite trabalhar urn sentimento de 

coesilo e euforia, durante uma fase de encantamento ate chegar a maturidade quando as 

responsabilidades silo divididas". Porem, os associados da COPAJOTA, ap6s o periodo 

euf6rico inicial, estilo chegando a urna segunda fase de conhecimento da situa,ao real, 

para em seguida atingir o que poderiamos caracterizar de fase de identidade, onde as 

relac;Oes humanas, principalmente, lhes permitirao avaliar ate que ponto podem chegar e 

como resolverilo seus problemas. 

No entanto, os descontentes com a forma de administra9t!o da cooperativa tern 

alegado ser o modelo da COPAJOTA tao fragilizado que os pr6prios idealizadores do 

mesmo foram os primeiros a deixar de ser s6cios. Referindo-se, evidentemente, aos ex

associados que criaram o estatuto da mesma e, atualmente, se dizem desestimulados para 

continuarem trabalhando em urn sistema coletivizado. 

Percebe-se que tal posil'fio nilo se a!icer100 em reacwnarlSmos, tanto e que o 

desligamento destes assentados tern ocorrido somente com relac;ilo ao segmento 

cooperative. 

E evidente que a op9t!O deste modelo de organiza9ao para o trabalho, de uma 

fonna geral, e para a prodw;fto de viveres, exige rnuita participac;a:o e lucidez, 

principalmente, na manuten>ilo das rela9tles sociais. Evidente tambem que o grupo esta 

vivendo num esquema de vida e de evolucao do mesmo, onde a realidade dos outros 

grupos dirilo bern pouco na resolu9ilo dos problemas inerentes aquela comunidade, ate 

porque, inconscientemente os grupos sao organizados em funcao de urn tempo dado. 
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A Figura 9 e uma demonstra9ilo de que neste grupo ha espa9o para todos, uma vez 

que al se encontra o atual presidente da COPAJOTA e dois ex-cooperados, cada urn 

trabalhando com urn segmento agropecuilrio. Isto e, podemos apreciar urn quadro onde 

fica demonstrado que no tocante aos relacionamentos nao hA muita diferenya em ser 

associado it COPAJOTA ou nilo, uma vez que as bases de sustenta9ilo deste grupo esta 

alicer9ada na I uta pela Reforma Agraria. 



Figura 9 - Atual presidente da COPAJOTA, Sr.Joao, de bone e dois ex-associados. 

com seus filhos. 
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"Quante mais estudamos o mundo vivo, mais nos apercebemos de que a tend6ncia 

para a associa~ao, para o estabelecimento de vinculos, para viver uns dentro de outros e 

cooperar, e uma caracteristica essencial dos organismos vivos." CAPRA (1989). Assim e 

que os vinculos, normalmente extrapolam a simples observancia de alguns fatos que a 

vida em urn assentamento possa transparecer. 

Considerando as possiveis contradi9iles que assolam urn sistema de produ9~0 

coletivo, algumas delas responsllveis por indigna9oes da parte de quem assumiu a 

proposta inicialmente, e depois identificou falhas e duvidas no bojo dos principios que o 

constitue, ainda assim identificamos uma necessidade de maior observ§ncia sobre a 

metodologia utihzada no laborat6rio de forma9~0 das cooperativas, pois em termos dos 

documentos existentes a tal respeito, M uma clareza de prop6sito por parte dos dirigentes 

do M.S.T. Isto quer dizer que as regras do jogo estavam definidas a priori o que, no 

entanto, pode vir a ser percebida somente napraxis. 

A responsabilidade sobre a assist~ncia tecnica aos assentados tern ficado restrita 

aos tecnicos do DAF, que n~o defendem, mas tambem nilo atacam a organiza9ilo da 

COPAJOTA, a qual teve sua base de realiza9~o no modelo das CPAs do M.S.T..Quanto 

ao dinamismo empreendido pelos assentados que se estruturaram em torno da ideia de se 

acertarem pelo cooperativismo coletivizado, segundo os tecnicos do DAF, e uma coisa 

indiscutivel e elogios sllo feitos aos mesmos. 

Outras op9oes de urn cooperativismo nilo coletivizado silo apontadas, tal como ja 

estll acontecendo com os associados da APRONOR( Associa9~0 dos Produtores Nova 

Reunidas) ou da associa9ilo que estll sendo fundada pelo Grupo dos 44, ex-associados da 

COPAJOTA. 
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«A nao-satisfac;ao de urna necessidade interpessoal, gera no organismo o mesmo 

sentimento de ansiedade, de frustra9ao ou de stress que a nao-satisfa,ao de uma 

necessidade biol6gica -alimenta>ao, sono, calor, etc." (WElL, 1967). 

Quando isto e evidenciado, o cheque, nonnalmente, provoca urn novo estado de 

!uta intema. Porem, nesta !uta, apenas restarao aqueles com urn nivel de conscientiza9ao 

que, possam enquadrar-se perfeitamente na mensagem feita por GANS (1996), sobre os 

que vivem hoje uma realidade que segundo os meios de comunica,ao, parte da literatura 

e ate em trabalhos academicos sao estigmatizados como preguic;osos, arredios as novas 

tecnologias e ate mesmo como bandidos e criminosos. Hil uma visao geral em todo o pais 

de que assentado e sin6nimo de bademeiro, desordeiro e criminoso, e no inicio do 

assentamento da Fazenda Reunidas tambem ocorreu o mesmo na cidade de Promissao. E, 

com isso, sobra muito pouco em tennos de carater e outros valores aqueles que precisam 

viver apenas como pessoas simples e honradamente pobres, conforme palavras de alguns 

assentados, quando indagados sobre o futuro que esperam alcan9ar vivendo naquele 

assentamento. 

:E urn estado de alerta o tempo todo, afim de previnir-se contra os inimigos, os 

desleais
4 

de uma forma geral. Principalmente, os nilo sintonizados com a energia 

principal que mantem o trabalho grupal, que e a uniao de esfor9os. Porem, quanto a este 

aspecto o presidente da COPAJOTA apresentou uma contra argumenta9!\o bastante 

interessante ou seja, em se seguindo o estatuto, tudo que aparecer de novidade, 

encaminha-se ao comando centraL E e nesta instfulcia que tudo e resolvido. Sem precisar 

de outros esclarecimentos, afinal, a maier clareza da organiza9ao e atestada por esta 

transparencia nos atos do grupo, onde a transposi9ao do que possa estar acontecendo nos 

40 conceito de lealdade tern uma import&ncia muito grande dentro da visao 
cooperativista, uma vez que, atrelado ao mesmo esta a visao de uniao, 
fidelidade, companheirismo e, em algumas situayOes, nao raras, o sujeito 
leal passa a ser um membra daquele nUcleo familiar. Tal como os primos e 
compadres de fogueira, os tios e os av6s 
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trfunites nonnais de uma administra~ao fique evidenciada em todas as rela9oes efetuadas 

por aquele grupo, quer seja em nivel nacional ou intemacional
5
. 

"Eu gosto de trabalhar na cooperativa porque aqui se neguinho comer um ova e 

ntio apresentar as contas de que comeu ele passa par mentiroso. Aqui tem que ser tudo 

com verdade. Se vai passear, vai passear, se estd doente estd doente e tem apoio da 

cooperativa, mas se quer s6 ficar aqui no hem bam e nlio quer trabalhar e ainda falar 

mal de quem trabalha, enttio vai ter que ficar sozinho no seu late porque ninguem aqui 

quer conviver com chupinho destas marcas ntio. ''(Rapaz, 20 anos, solteiro, associado da 

COPAJOTA, filho de um titular do late). 

E e neste campo minado onde encontraremos os cooperados, os ex-cooperados e, 

principalmente, aqueles que jamais arriscaram sua pele por uma causa, considerada pelos 

mesmos ate bastante nobre, como o cooperativismo, porem, sem as devidas 

confiabilidades que uma mudanc;a do individualismo para o cooperativismo necessitaria. 

0 tempo todo se vive a prerrogativa da necessidade da participac;l\o, inclusive com 

atestados de incompetencia dos membros da diretoria anterior, acusada que fora de nl:\o 

prestar contas dos gastos e nem dar satisfac;a.o de seus atos. Esta omissl:\o e tambem 

considerada irresponsabilidade pelos atuais cooperados. 0 cuidado com as conceitua9oes 

tambem se evidencia aqui, e foi necessario ficarmos bastante atentos, afim de nl:\o 

incorrermos no efeito ancoragem
6

, normalmente manifestado em situaceies cuja relac;ao 

entre pesquisador e publico acabam sendo no nivel da afetividade. 

Sobretudo, acreditamos poder ser possivel caracterizar este momento como aquele 

da interroga9ao que o Assentado passa a fazer sabre a sociedade a qual pertence, no 

sentido de avaliar qual o envolvimento real da mesma com a sua I uta. 

5A COPAJOTA tem mantido alguns contatos com ONGs e foi tamb8m atraves de um 
contato internacional com a Funda~ao Canada, da Embaixada Canadense que lhes 

foi possivel obter os recursos para construyao da Cozinha Comunit&ria. 
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E fato constatado que, em na.o raras vezes, os problemas cruciais nao sao de ordem 

tecnica. No entanto, ao depararmos com urn quadro como o dos restos de culturas de 

algodilo que deveriarn ter sido arrancados em virtude do ataque de pragas como o 

"Bicudo", ou mesmo da producilo de mamoes apodrecendo nos pes, passamos a 

questionar novarnente a independ~ncia dos culpados. 

0 depoimento de 70% dos assentados confirma-nos a importilncia que alguns 

valores superfluos representam na vida dos mesmos. Afinal, a cooperativa reflete a 

intencilo geral de seus associados, principalmente, diante da satisfacao de necessidades 

cada vez mais concretas, normalmente geradas em funcao da proximidade do 

assentamento aos centros cornerciais de grande movimento existentes na regiao. Entre 

estes valores, destaca-se os relacionados com benfeitorias sofisticadas para exploracilo da 

pecmlria ou compra de maquimirio agricola. 

0 setor de educayao deixa a desejar embora tenham se empenhado nesta batalha. 

Atualmente apenas uma associada da COPAJOTA esta cursando o nivel superior e o 

nllrnero de pessoas adultas que nilo estudam na area da cooperativa chega a ser da ordem 

de 60%. 

Nesse sentido, a organiza~;ao dos setores da cooperativa deveni atinar para a 

realidade do mundo que a circunda, sob pena de a engrenagem vir a estacionar ou ter de 

encerrar a experiencia tal como aconteceu com outros grupos onde os resultados eram 

satisfat6rios em termos de prodm;:a.o, mas que deixavam muito a desejar na completitude 

do bern estar das familias envolvidas. Afinal, a cooperativa, neste momento, enquanto 

institui~Ya.o, ou em sendo classificada como uma experiencia social de urn grupo de 

assentados rurais, representa mais uma raza.o do existir na vida dos mesmos, onde diante 

6Efeito Ancoragem significa que uma pessoa obteve uma impressao inicial 
sabre alguma coisa, e,mesmo ap6s confirma~ao de sua falsidade, ainda 
continua com o mesmo julgamento do principia. 
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desta bandeira, cada urn demonstra o seu talento e dons especificos. Ou seja, cada urn 

apresentando suas criatividades, enquanto seres humanos que estao batalhando para 

demonstrar a unii!o do grupo, ate mesmo em momentos como este, onde os rendimentos 

oferecidos pelo solo ainda ni!o lhes permite seguir o caminho adredemente planejado. 

E no espa\'O destinado a cozinha comunitilria que tambem ocorrem as reunioes da 

COPAJOTA, e onde os associados tf:m a oportunidade de trocarem as experiencias 

diarias, alt~m de ser o momento para que as miles que se encontram no campo possam ver 

os filhos que ate enti!o estavam na creche. A figura I 0 mostra a cozinha comunitilria da 

COPAJOTA, equipada com fomo industrial, adquirido atraves de recursos fomecidos 

pelo Fundo Canada, da Embaixada Canadense no Brasil. 



Figura 10 - Cozinha Comunitaria, equipada com fomo industrial. 
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0 ideal de vida em uma comunidade, quer esta esteja sob urn regime coletivizado, 

como o do grupo da Comunidade Padre Josimo, ou nao, tende para urn ideal de 

organizayao onde as virtudes e defeitos de todos sejam postos :\ mesa. E da capacidade de 

todos conviver em paz, com a harmonia, a verdade, a justi~a e o amor consigo e com os 

seus companheiros de jornada, que resultara no modelo de trabalho e de produyao 

daquele grupo. Ou seja, a identidade pr6pria que uma comunidade devera ter neste 

momenta, afim de corporificar urn grupo e este poder se apresentar como modelo de 

organizayao dentro de uma proposta cooperativista, evidentemente devera se dar a partir 

da aceitar;ao oeste grupo, de elementos outros que nao aqueles aprovados 

individualmente. 

Por isso, as comunidades hoje nao podem ser apenas escolas de perfeiyao 

estaticas, elas t~m que ser oficinas vivas, com urn padrao de organizar;ao material, moral 

e espiritual suficiente para que laborat6rios do viver, do comer, do pensar, do amar, do 

sobreviver e, principalmente, do educar possam fazer frente aos desafios de urn pais 

como o nosso. Do que foi dito, constatamos que o momenta requer atenr;ao dobrada, pois 

em bora as inferencias efetuadas sabre os contatos com os assentados associados ou nOO a 

COPAJOTA, possarn transparecer a ideia de "os outros tambem niio estao bern", torna

se claro que ainda fultam muitos elementos para alcanyarem seus prop6sitos basi cos. 
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VI-CONSIDERA(:OES FINAlS 

Procuramos neste trabalho analisar a quest1lo da organiza9fio do trabalho e da 

produ~ao, numa situacao onde o cooperativismo coletivizado foi a opyao escolhida por 

algumas farnilias de assentados do Grupo IV da Fazenda Reunidas em Promissoo -SP. 

Em se considerando as condi~;Oes disponiveis para empreendermos as amilises que 

nos levariam a posi9ilo desejitvel ou nao, quanto aos aspectos desenvolvimentistas que 

estariam se efetivando junto aquelas familias, depararnos, principalmente, com alguns 

problemas de ordem conceitual e tarnbem com uma certa duvida a respeito do que 

priorizar oeste tipo de pesquisa. lsto porque, os contextos sao os mais diversificados 

possiveis quando a nossa parcela experimental esta situada no meio rural e ainda quando 

o material a ser analisado compreende comportamentos e atitudes humanas nas quais nos 

basearemos para efetuar o hist6rico de uma situac~ que ainda estA sendo vivida num 

tempo e espa90, razoavelmente, curto e definido. 

Nossa interpreta9ilo variou entre estes questionamentos e alguns problemas de 

pesquisa que nos ocorreram em fun900 de reflexoes sobre a viabilidade da reprodu9il0 

s6cio-econ6mica das farnilias de produtores rurais assentadas e a organiza9ilo dos 

mesmos. 

Fundamentado nestas reflex<Ses, iniciamos nossa pesquisa estruturando~a com base 

na Hist6ria de Vida dos atores envolvidos. 
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A hist6ria de vida das pessoas, escolhida por n6s como o rnetodo de avalia9l!o da 

"performance" alcam;ada pelos assentados ate o momento, evidenciou-nos que, enquanto 

o estado de satisfa9do pessoal estiver fazendo parte da rela9l!o entre pessoas, 

norrnalrnente, estas partern para urn desafio que supera a quaisquer expectativas. De 

forma que, os problemas intrinsecos a causa da unH1o sao solucionados com altemativas 

originadas de fontes inimagimiveis. Nao raras vezes, as pessoas assumem posturas 

bastante diferente dos padrOes outrora vividos, quando nonnalmente as contradir;Oes vern 

a pUblico. Contradir;Oes estas evidenciadas, principalmente, em funcao do convivio 

di8rio que permite localizar, por exemplo, no discurso de urn ex-associado da 

COPAJOTA, que proclarna conquistas diversas, obtidas individualrnente, e ate rnesrno 

que estft vencendo com os pr6prios esforr;os, enquanto os antigos companheiros declaram 

que todas as melhorias que o mesmo conseguiu para o seu lote e para sua familia, se deu 

ern fun9do do prestigio que o rnesrno desfrutou quando ocupava urn cargo de destaque na 

cooperativa. 

0 primeiro contato com este grupo, em marc;o de 1994 atraves de entrevistas e, 

principalmente, nas avalia~Oes efetuadas ap6s alguma atividade com os mesmos, deixou

nos a sensac;llo clara de que precisariamos conhecer muito mais da hist6ria de vida de 

cada familia se quisessemos entender o que realmente estaria sendo rnodificado, 

rnelhorado ou o que perrnanecia inalterilVel. 

Estas avaliac;Oes variararn desde as condic;5es econ6rnicas de cada assentado 

para participar de urn movimento de invasllo da Secretaria da Fazenda em Sllo Paulo 

quando do ndo cumprirnento de algumas obriga~iles daquele 6rgdo para corn os Sem 

Terra, estendendo-se ate rnesmo a disposiydo de alguns assentados de participarern de 

urn serninilrio sobre a funda91io do Cooperativa Estadual dos Assentados Rurais. 

Portanto, a necessidade de urn aprofundarnento dos problemas buscando 

caracteristicas basicas que, historicarnente, fossern peculiares a vida destas pessoas, 
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contribuiu para que nossa investiga9ilo se estendesse ate os trabalhos desenvolvidos por 

outros pesquisadores
7
, o que nos facultou a analise de alguns elementos que facilitaram o 

norteamento de nossas pesquisas e os rumos que pudessemos dar a mesma. 

E, nurn momento de extrema tomada de consciencia, nos foi possivel analisar a 

experi~ncia coletivizada vivida por !6 familias de assentados rurais do Grupo IV da 

Fazenda Reunidas. 

Poi assim, que percebermos a ingratidao de alguns que hoje comecam a ter suas 

vidas melhoradas, numa proposta de trabalho individualizado, e negam a ajuda que lhes 

fora prestada por outros companheiros no inicio das atividades naquele assentamento, tal 

como j8. mencionamos. E tambern, por poder entender que, na maioria das vezes, no 

pr6prio aprendizado que a vida em grupo proporciona, estA o descobrimento de valores e 

talentos por parte dos envolvidos a ponto de os mesmos passarem a conviver com outras 

verdades. Verdades estas que, embora provoquem dissabores, sao resultantes do 

aprendizado que a pr6pria !uta dos Sem Terra prima por desenvolver entre os 

assentados. Isto e, os questionamentos sao feitos em todos os mementos e, por quaisquer 

que sejam os participantes envolvidos no processo, sendo que, a partir dos mesmos 

ocorre o surgimento dos novos valores que sao incorporados a proposta de ocupar, 

produzir e resistir. 

Portanto, sfio estes assentados que tern a coragem de imporem-se como donos de 

seu pr6prio viver que nos leva a que a relayiio com os mesmos passa a vigorar numa 

situacao de muito mais respeito e cornpanheirismo do que na linha de "salvador da 

pfltria", tal como, nonnalmente e vista a participacao de tE:cnicos e extensionistas em 

projetos desta natureza. 

7 Entre estes destacamos o soci6logo Florestan Fernandes e Ant6nio candida, 
cujas leituras nos ensinou, principalmente, que os soci6logos nao devem 

estar trancafiados em gabinetes, e sim integrados nos processos de mudanyas 
soclals, como pessoas participantes, que possuem o que dizer e que, 

eventualmente poderao ser ouvidos. 
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Quando uma sociedade vai se formando com a quebra dos falsos la~os sendo 

substituidos por alian~as verdadeiras com pessoas que assumem a luta e o seu espayo de 

trabalho, passamos a enxergar o mundo dos assentados ntlo apenas como fruto dos 

discursos pouco inteligiveis aos tecnicos de gabinete e sim como pontos de luz nurna 

escuridao insustentitvel e que por assim ser, necessita de aparatos reais em termos de 

sustentacao. 

E a palavra de ordem e Uniiio com os que estejam sintonizados em prop6sitos 

comuns. Isto faz corn que venhamos a deparar com posiyiJes semelhantes a apresentada 

por urn assentado que, ao lembrar-se da importcincia das mudancas em sua vida 

referenciou urna frase de Charles Darwin, "S6 sobrevivem os rnais adaptados ao meio e 

as mudancas." 

A vida em comunidade, representa o territ6rio de fronteira entre o macro e o 

micro em tennos de organizacao humana, possibilita em muito, tal como e passive! 

perceber no caso da comunidade Padre Josimo que as experi~ncias de todos os pianos e 

niveis possam ser vividas, desde a pennissividade para se experimentar o criat6rio de 

uma avicultura extensiva, ate a realizayao de projetos sofisticados com o uso de 

computadores, desde que tal aventura se encontre nos designios daquela administrat;;ao. 

E a organiza~ao realizada pelos associados da COPAJOTA demonstra que estes 

espac;os estiio sendo ocupados segundo os limites impostos a mesma, onde o fator 

adaptac;ao e imprescindivel em todos OS segmentos. lsto e, enquanto nao se obtem 

recursos suficientes para instalac;ao de urn aviArio, por exemplo, os associados procuram 

iniciar o criat6rio de galinhas para corte e postura com os recursos disponiveis da 

comunidade. 



116 

Estas experiencias vao muito alem do que possa ser pensado sobre a vida 

comunitfu"ia numa comunidade rural, isto e, ha espayo para todos, ate mesmo para as 

reunioes onde antigos lideres comunitarios e ex-associados da COPAJOTA, hoje 

representando a oposiyao ao movimento cooperative, se encontram, com o intuito de 

avaliar a for>• que sua fac,ao politica continua tendo dentro do movimento. 

0 cooperativismo vivido neste momento na COPAJOTA, demonstra com muita 

nitidez que a ideia do trabalho deve ser valorizada pelas ayoes de cada membro daquela 

comunidade e tambem ser demonstrado, principalmente, em funcOO de todos receberem 

por horas trabalhadas, e, por urn outro fator de extrema significftncia que se caracteriza 

no pr6prio controle do Estado sobre os bens que estao sendo distribuidos. Afinal, a 16gica 

exercida pelo poder tern se dado assim: "Como e que o senhor esta zelando por aquila 

que de n6s recebeste?" 

Hoje, cada assentado tern bastante presente que o Estado permite a exist~ncia do 

assentamento, porem terao que conviver corn os organismos de controle ligados ao 

mesmo, controle esse que, em alguns casos, e exercido por agentes corn posiyOes 

politicamente contnirias ao movimento da Reforma Agniria. Tanto e que, uma das 

maiores derrotas identificadas entre os assentados, consiste exatamente na existencia de 

companheiros do movimento que, embora estando trabalhando sob o mesrno teto e ainda 

manifestarem seus ideais cooperativistas, em verdade, sao os primeiros a tentarem 

derrubar as iniciativas que estejam contribuindo para efetiva~ao da Reforma Agniria. 

A ordem e estabelecida em pequenos gestos que contribuem, por exemplo, para 

que o gas de cozinha possa ser economizado atraves da utilizayao dos restos de lenha que 

se encontra em alguns lotes. As paredes do predio futuramente receberao reboco e a 

janela do c6modo que sera construido em complementacao ao predio da cozinha 

comunit:lria ja se encontra no dep6sito provis6rio. Este mesmo dep6sito tam bern recebe 
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os graos a serem utilizados na alimentav1lo dos animais, evidentemente com a prote~ao 

sobre a saUde humana. 

Esta percep10iio de valoral'iiO das pessoas que trabalham, no cooperativismo 

desenvolvido pelos associados da COPAJOTA, esta bastante coerente com a pr6pria 

dinfunica operacional do grupo, onde se vive algo bern pr6ximo da situa10iio de "as 

roupas sujas deveriio ser lavadas, realmente, em publico." De sorte que, raros silo os 

casos identificados como injusti10as por parte da administra9iio da cooperativa, com 

relavao a algum associado, que ern pUblico pudesse dizer que estava cumprindo com suas 

obrig"I'Oes e sendo leal com seus companheiros de !uta. 

A opiniao unfulime dos que trabalham com o cooperativismo na area da 

COPAJOTA e de que cada membro da cooperativa embora recebendo os bonus 

igualitarios distribuidos pela mesma, receba tambem o reconhecimento e o pagamento 

por suas qualifica,oes. 

A ideia do cooperativismo coletivizado hoje e, realmente, a hist6ria de nao existir 

81'0es veladas. Tudo tern que vir a publico mesmo. Uma hist6ria que niio pode ter 

obje0es a liberdade, ao prazer e sobretudo a alegria no viver. 

Tal fato pode ser comprovado ao considerarmos que aos membros da COPAJOTA 

tern sido facilitado a particip"l'iiO em eventos como as Olimpladas dos Sem Terra ou 

cursos em outros estados e ate mesmo excursOes, desde que seja aprovado pelas 

comissfies especificas. Ou seja, a experi~ncia que esta sendo vivida pelos associados da 

COPAJOTA apresenta muita maturidade. Maturidade esta demonstrada com posi10oes 

bastante claras a respeito da importilncia de estarem alertas ao fato de que, na pequena 

produl'iiO rural ( estagio no qual se encontram e que segundo depoimentos dos mesmos e 

o que lhes satisfaz), sob a dire10ilo do grupo domestico, hit algo mais do que as 

constata10iles de uma incapacidade do Estado e das classes dominantes, em lhes 
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proporcionarem alternativas de superavao dessa fonna de produvao. Este "algo mais", 

ainda eslli para ser explicado. Nern mesmo em uma experiencia de cooperativismo, tal 

qual a praticada pelos associados da COPAJOTA, indiscutivelmente criada a base de 

critf:rios justos e honestos, acima de tudo, coerente ao momenta hist6rico da vida dos 

Sem-Terra neste pais, possa dizer que se tenha atingido tal conquista. 

Assim, em bora os assentados envolvidos nesta pesquisa tenham dernonstrado seus 

talentos e capacidade administrativa, abertura para incorporayllo de novas tecnologias 

tanto na area agropecuiuia como na social e urn potencial elevado para acompanharern o 

ritmo acelerado das transformayOes do atual periodo em que vivem, suas vidas continuam 

praticarnente no estagio de dependencia, e, consequentemente, bastante Ionge da sonhada 

auto-suficiencia que todos os cidadaos almejarn. 

Foi nos possibilitado descobrir tambem que, entre as diversas relavoes de 

dominayao que ocorre em urn assentamento rural, com relayllo a organizayffo das suas 

associavoes, uma das mais peculiares consiste na apropriayffo de urn discurso por urn 

lider, afim de exercer, sobre o grupo, o seu poder. No entanto, quando se constatou 

transparencia nos prop6sitos dos envolvidos, tais atitudes foram desmascaradas. 

E possivel se dizer hoje que, coletivamente, esti tudo bern na esfera de atuayao da 

Administravao da COPAJOTA, tanto em nivel local quanto na extensao de suas a9oes 

junto aos poderes pUblicos, ernbora o rachamento que houve entre os associados caindo 

o nUmero de 40 para 16 associados seja urn fato preocupante. 

Urn outro aspecto importante diz respeito a coragern dos associados da 

COPAJOTA os quais tern contribuido para que o trabalho coletivo assuma nova 

roupagem, novos horizontes e corn novas dimens()es, ao mesmo tempo em que oportuniza 

o nascimento de uma era de respeito ao trabalho dos cornpanheiros de luta. E com isso e 

possibilitado evidenciar-se a presenva daqueles que tern a bandeira do movimento como 
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escudo e como cobertura aos seus medos e suas omissOes. E tal merito se situa em 

instiincias onde a pratica do "lavar roupas sujas"deixou de ocorrer apenas no interior de 

cada nucleo familiar. Isto e, aqueles que no exercicio do trabalho coletivo empenham-se 

com lealdade, norrnalmente, sao os mesmos que na vida privada apresentam o perfil da 

clareza de suas av5es. E, por estarem habituados a persistencia em seus atos, sao eles os 

responsflveis pela quebra dos principais tabus existentes oeste meio. 

0 viver coletivo oportuniza, sobretudo, a estrutura~ao que as familias de 

assentados necessitam atingir, ern fun9ao da vivencia di8ria com iniciativas e pianos que 

pertencem a outrem e pela pn\tica diaria das trocas de saberes. E nao e somente as trocas 

dos saberes, mas principalmente, o exercicio pratico da uniao, aqui vivido sob a egide da 

cooperavilo coletivizada. 

Portanto, tudo que ocorrer na hist6ria da COPAJOTA, evidentemente, tera que ter 

sintonia com a hist6ria de vida dos associados. Afinal, os segredos ali existentes, 

normalmente silo mantidos pelo menos entre 16 familias, mesmo que o associado esteja 

em urn curso no Rio Grande do Sui, em Havana ou em urn encontro dos lideres dos Sem 

Terra realizado numa praia do estado de Sao Paulo, por exemplo. 

Percebemos que o momento nilo comporta mais qualquer tipo de apelavilo sejam 

em nivel dos administradores ou dos associados, quanta a clareza que o sistema exige, 

para que se possa vivenciar urn trabalho com a natureza coletiva. 

Foi por estas e por mais algumas experiencias nao evidenciadas neste trabalho, 

mas que com certeza fazem parte do rol de injustiyas cometidas contra grupos de 

assentados rurais, que resolvemos abrir este trabalho com a poesia em homenagem ao 

padre Josimo, o qual teve a coragem e a dignidade de lutar contra todas as cercas da 

opressao para que hoje, familias como estas, possam vivenciar experi~ncias em 

cooperativisrno ou nao, mas sobretudo, possam criar seus patrimOnios no momento em 
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que exercem o papel de cidadfios. Patrim6nios estes somente viabilizados aos que 

possuem no sangue o amor a causa maior abra~ada, ou seja, os pr6prios assentados. 

Acreditamos que, seria perfeitamente possfvel ter optado por inumeros modelos de 

pesquisa, na tentativa de avaliarmos a qualidade de vida daqueles assentados que 

trabalharam num modelo cooperativista ou nfio. Chegamos a questionar o nosso modo de 

intervenl(ilo junto aos mesmos, em funyao do curto periodo de convivencia, o que 

poderia ter provocado a omissao de dados importantes. No entanto, nos pennitimos uma 

posis:fio o mais imparcial possivel, afim de caracterizarmos este momenta como uma 

situas:fio que, sem duvidas, ainda se encontra bastante distanciada daquela condis:fio por 

todos almejada, com "cabras e cameiros pastanto"e cada urn podendo viver dignamente 

de acordo com suas proprias ops:oes. No entanto, em se tratando do aspecto 

organizacional o que se percebe sao pniticas sensatas e, comprovadamente, eficazes para 

a atual fase do assentamento como urn todo. 

Ao termino deste trabalho sentimo-nos agradecidos pela oportunidade que 

tivemos em poder repensar os caminhos vividos ate agora pelo cooperativismo 

coletivizado de Promissfio-SP que, por suas caracteristicas basicamente farniliares, esta 

sendo desenvolvido no interior dos assentamentos rurais, e, ao mesmo tempo tornou-se 

possivel uma reflexao con junta sobre a estrutura real assumida em cada uma das unidades 

ou grupo de trabalho. Principalmente, em se considerando a conjuntura econ6mica do 

pais, quando a responsabilidade e recrudescida ao se encarar uma organizavao do porte 

da COPAJOTA, envolvendo 16 familias, que fundamentalmente pretendem levantar 

fundos suficientes para sua manutencao e ampliacllo do patrim6nio da cooperativa sem, 

no entanto, terem de viver em urn regime escravista, no qual nao lhes seja possibilitado o 

livre arbitrio para encaminhar propostas de mudancas quando estas se fizerem 

necessarias. Ate mesmo porque, em uma experi~ncia como esta, vivida no interior de urn 

assentamento rural, do porte da Fazenda Reunidas, onde o senso de maior ou menor 

organizacao pode ser defrontado com as expectativas com as quais vinha-se convivendo, 
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ass1m como corn as demais iniciativas ali desenvolvidas, certamente ter-se-a 

oportunidade de vivenciar tal prop6sito na integra. 

Alem disto, resta analisarmos como estil sendo organizada a vida dos assentados, 

no confronto its necessidades minimas requeridas para as atividades que os mesmos 

estejam desenvolvendo. E temos certeza que ahim deste ponto o que tambem seria de 

importancia n~o apenas para nos pesquisadores, mas sobretudo aos pr6prios assentados, 

sena percorrer caminhos que propiciem informa90es especificas do cooperativismo 

coletivizado, afim de que de posse das mesmas se possa confrontar o modelo de vida do 

grupo, versus expectativas criadas na sociedade local, principalmente pelos assentados, 

que est~o construindo suas hist6rias de vida com base na produ9~0 individualizada. 

Contrariando a frase final de urn documentario realizado sobre o Massacre dos 

Sem Terra em Corumbiara, podemos acrescentar ainda que: N~o e s6 o que tinhamos para 

contar, neste momento. Afinal, se a hist6ria de vida pudesse ser contada na integra, 

certamente deparariamos com a existencia de outra semelhante a etema luta dos que nao 

possuern versus possuidores dos elementos que propiciem a prodw;ao na agricultura. 

Porem, por certo, quaisquer que sejam os seres humanos e os acontecimentos, eles 

aparecem ate aqui, num quadro de raridades. lsto e, os assentados s~o hoje elementos 

atuantes em uma sociedade ainda incapaz de libertar-se de suas carSncias. 

Evidenternente, da pr6pria natureza, e que se define por isso rnesmo segundo suas 

tecnicas e seus instrumentos; o dilaceramento de uma sociedade esmagada por tao grande 

nUmero de necessidades e dominada por urn modo de prodw;ao, suscita antagonismos 

entre os individuos que a compOem; as relat;Oes abstratas das coisas entre si, das safras e 

entre-safras e do dinheiro, considerado a mola mestra no sistema capitalista no qual nos 

encontramos. 

Entendemos tambem que, sem homens vivos ni!o haven! hist6ria. De forma que, as 

a~Oes e a vida destes personagens, que devemos estudar, n&o poderiam reduzir-se a 
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significa9oes abstratas. Ou seja, em verdade serilo estes assentados que darilo for9a e vida 

as tais significa>5es, atraves das proje9oes realizadas pelos mesmos em seu dia a dia. 
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