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RESUMO 

Compreende-se que a modemizacao da agriculture brasileira trouxe um modelo de 
agriculture que modificou o sistema de producao campones, fazendo emergir uma nova 
organizacao produtiva e mecanismos que envolvem o contexto rural. Essas mudancas 
criaram novas determinacoes que a estrutura do sistema capitalista impoe sobre o 
comportamento economico desse tipo de agricultor, atraves da intensificacao da producao, 
transformando a sua racionalidade nao capitalista em uma Ibgica voltada para o mercado e, 
construindo, assim, a sua identidade, caracterizada pela perda parcial da sua autonomia 
produtiva. A partir dessa afirmacao surgiu a inquietagao em saber como se deu o processo 
de reconstrucao identitaria do agricultor familiar no Perimetro Irrigado Califbmia - PIC. 
Campo empirico dessa dissertacao, o PIC, foi uma experiencia pioneira no estado de 
Sergipe por fazer parte de um programa que reunia, ao mesmo tempo, um projeto de 
colonizacao e de irrigacao, destacando-se por estar localizado na regiao do semi-arido. 
Alem da pesquisa de cunho teorico, este trabalho compreendeu uma pesquisa de campo, 
que implicou na realizacao de entrevistas com 30 (trinta) agricultores familiares inseridos no 
perimetro, selecionados de acordo com uma amostragem intencional. A partir dos criterios: 
apego a terra, trabalho familiar, autoconsumo e autonomia na compra de insumos, foram 
reconhecidos, atraves da construcao de uma tipologia, tres tipos de agricuftores familiares: 
os de caracteristicas camponesas, os de transicao e os de caracteristicas empresariais. 
Observou-se que, apesar das grandes dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares 
de caracrterlsticas camponesas, este seria o modelo que poderia tomar viavel e sustentavel 
esse perimetro. 



RESUME 

La modernisation de I'agriculture bresilienne a impose un modele qui a transforme le 

systeme de production paysan, faisant apparaltre une nouvelle organisation 

productive et des mecanismes qui integrent I'ensemble du monde rural. Ces 

changements creent de nouvelles contraintes que le systeme capitaliste impose au 

comportement economique des agriculteurs, via I'intensification de la production, 

transformant sa rationalite non capitaliste en une logique orientee vers le marche et 

reconstruisant, de cette maniere, son identite, caracterisee par la perte partielle de 

son autonomie produtive. A partir de cette affirmation est apparu une volonte de 

savoir comment s'est realise le processus de reconstruction identitaire de I'agriculteur 

familial dans le perimetre irrigue de California - PIC. Champ d'etudes de cette 

dissertation, le PIC, a ete une experience pionniere dans I'Etat du Sergipe et fait 

partie d'un programme de colonisation et d'irhgation, ayant comme or iginate de se 

situer dans une region semi-aride. Au dela de la recherche de caractere theorique, 

ce travail s'est base sur une recherche de terrain, qui s'est traduite par la realisation 

d'enquetes aupres de 30 agriculteurs, installes dans le perimetre, selectionnes a 

partir d'un echantillon raisonne. Utilisant les criteres "interet a la terre, travail familial, 

autoconsommation et autonomie vis a vis des intrants", trois types d'agriculteurs ont 

ete identifies et denommes de caracteristiques paysannes, de transition et de 

caracteristiques entrepreunariales. Meme si les agriculteurs aux caracteristiques 

paysannes rencontrent de grandes difficultes, ce type apparaTt etre le plus viable et 

le plus durable. 
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INTRODUCAO 

A agricultura familiar no Brasil, no desenrolar da historia agraria e agricola 

do pais, sempre esteve ligada a conflitos e contradicoes gerados pela concentracao 

de terras e ao favorecimento, por meio de politicas subsidiaria, de novos grupos 

economicos que investem no setor rural expandindo suas atividades voltadas para 

as demandas do mercado. Os interesses dos latifundiarios, dos grandes 

empresarios rurais e agroindustriais foram privilegiados na definicao das politicas 

publicas direcionadas ao setor rural. Assim, nesse estudo, nos apoiaremos no 

conceito a agricultura familiar que, segundo Carneiro (1999, p.329), trata de uma 

unidade de producao onde o trabalho, a terra e a familia, estao intimamente 

relacionados e que sempre esteve a maigem dos investimentos publicos. 

Atualmente no Brasil, a agricultura familiar comeca a ser amplamente 

reconhecida pelo seu papel no desenvolvimento rural, pois sao as pequenas 

unidades de agricultores familiares que respondem por uma parcela consideravel da 

producao de generos alimenticios que abastecem o mercado interno. Por este 

motivo, a agricultura familiar deixa de ser considerada um problema, um "atraso", 

tomando-se uma alternativa de desenvolvimento economico e social para o pais 1. 

Este reconhecimento pode ser constatado atraves da criacao de politicas 

que tern o agricultor familiar como publico alvo de seus beneficios tendo como 

principal instrumento o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar), cujo principal objetivo e promover negociacoes de politicas 

1 Veja a recente nota da assessoria de comunlcacao do Minlsterio do desenvolvimento Agrarlo - "A agricultura familiar produz rwje 40% da rtqueza gerada 

no campo no Brasil, cerca de R$ 57 bilhdes. Sao cerca de quatro milhoes de agricultores (G4% cos trabalhadores rurais brasileiros) que vivem em pequenas 

propriedades e produzem a maior parte da comida que chega a mesa dos brasileiros. Quase 70% do feijao vem da agricultura familiar, assim como 84% da 

mandioca, 58% da producao de suinos, 54% do lerle bovino, 49% do milho e 40% das aves e cvos. A agricultura familiar e um dos principals respons^vets 

pela manutencao do trabalhador no campo e, consequentemente, um dos maiores ajentes de reducSo do exodo rural no Brasil." (Assessoria de 

ComunicacSo do Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA) - internet Brasilia, 23/03/20:4. 
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publicas com orgaos setoriais atraves de financiamento para producao, infra-

estrutura e, tambem, incentivos na area de programas de profissionalizacao2. 

Essa situacao fez com cue o termo "agricultura familiar" fosse 

imediatamente associado ao PRONAF, dando a ideia de novidade, de criacao de 

uma nova forma de producao, o que na verdade nao corresponde a realidade 

historica do Brasil, pois a agricultura familiar sempre existiu, muito antes de se 

pensar sobre as necessidades de politicas publicas no pais. 

Afastando essa ideia de "originalidade" nao verdadeira, nao podemos 

deixar de admitir que o reconhecimento dado a agricultura familiar, pelo Estado, foi 

um progresso indiscutfvel, sobretudo quando se pensa nos debates academicos nos 

anos 70, que discutiam sobre o desaparecimento dos camponeses, como uma 

consequencia necessaria a modernizacao que implicava relagoes assalariadas no 

campo. Essa situacao era aceita tanto pelos grupos que defendiam uma 

modernizacao capitalista no setor rural, como tambem, aqueles favoraveis ao 

modelo centrado nas relacoes sociais contra os mecanismos de proletarizacao no 

campo. 

Atualmente, o debate travado sobre a agricultura familiar no Brasil, 

demonstra as percepcoes diferenciadas das potencialidades da agricultura familiar, 

dentro de um cenario paradoxal, no qual o aumento da producao e da 

competitividade transformam-se como parte do processo de globa!izac5o, envolto 

por visiveis desigualdades sociais. Para ser mais pontual, exemplifico: mesmo sendo 

o Brasil considerado o segundo maior e<portador do mundo em produtos agncolas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Para uma analise sobre o PRONAF, ver biWiografia. Aquino (2002). 
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existe a necessidade de implementar uma politics social voltada para a seguranca 

alimentar, no caso, o Programa Fome Zero 3. 

Essa evidente contradicao tern suscitado varios debates entre os teoricos 

que acompanham o mundo rural, seus problemas e o seu desenvolvimento no 

Brasil, tais como: Graziano da Silva (1980, 1982, 1999); Kageyama (1990); Veiga 

(1991); Moreira (1999); Wanderley (1979, 1996, 1999); entre outros, que tambem, 

pesquisam sobre a evolucao historica da agricultura familiar e o seu papel na atual 

conjuntura, na tentativa de compreender quais os tipos de agricultores familiares 

existentes no Brasil. 

A vivacidade desses debates prova a dificuldade em ter respostas 

definitivas sobre o tema o que de certa forma demonstra que ainda nao se tern um 

consenso sobre as caracteristicas que definem os tipos de agricultores familiares 

existentes no setor agrario brasileiro. 

Porem, ha alguns pontos que servem de alicerce para a discussao e que 

convergem entre si, delimitando alguns aspectos comuns entre os estudiosos das 

questoes ligadas a agricultura familiar, sao eles: 

• A ideia de desenvolvimento nos remete a pensar em historicidade, o 

que acarreta dizer que o fato da agricultura familiar ter alcancado o seu 

reconhecimento pelo Estado a partir da decada de 90, nao implica 

pensar em originalidade da mesma, v<sto que, a sua realidade possui 

raizes historicas que envolvem submissao e tambem a afirmacao de 

uma identidade caracterizada pela resistencia, adaptagao e iniciativa. 

Dessa forma, o agricultor familiar situa-se, muitas vezes, como sujeito 

politico ativo na construcao da sua identidade e da sua autonomia; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 O Programa Fome Zero e uma politics social criada em 2003 e adotada como prioridade ptlo atual govemo tendo suas acoes vottadas ao combate a 

pobreza e a inseguranca alimentar no Brasil. 
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• Nao ha um tipo de agncultor familiar e sim tipos de agricultores 

familiares que possuem caracteristicas diferenciadas dependendo das 

potencialidades regionais, oportunidac'es economicas e da distribuicao 

dos meios de producao; 

• E por ultimo, como consequencia dos outros pontos anteriores, e 

consenso em dizer que, qualquer reflexao sobre o futuro da agricultura 

familiar devera ser construfda atraves da sua diversidade e de sua 

historia. 

Tratar da historia agraria demanda, necessariamente, referir-se a 

evolucao, mutacao, que ocorre na sociedade rural e nos individuos que a compoem 

a cada conjuntura. Estudar essas trans formagoes e papel da sociologia rural, que 

tern por objetivo analisar as permanencias e evolugoes dos valores, das crengas, 

das praticas, enfim, das identidades desconstruidas e reconstruidas como um 

processo constante na configuragao da sociedade rural "moderna". Dessa maneira, 

a sociologia rural, muitas vezes, e percebida como um metodo, um instrumento para 

entender os bloqueios, as mudangas e a modernizacao. 

Comparando os enfoques da sociologia rural americana e da sociologia 

rural francesa, de acordo com o artigo de Queiroz (1969, p.7-32), ambas possuem 

como ponto comum o fato de que a sociologia rural e vista como uma ciencia 

aplicada a compreensao das diferentes mudangas e evoiugSes sociais. No entanto, 

diferem no que tange as suas concepgoes de desenvolvimento. A sociologia rural 

americana apresenta-se como substrato para as transformagoes ocomdas nas 

sociedades agrarias, nos moldes do que aconteceu na Europa e nos EUA, nessa 

perspectiva, mostra-se como um instrumento de apcio a modernizacao. 
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A sociologia francesa possui um vies mais critico levantando problemas 

ligados ao custo social e ambiental, em particular, em termos de emprego, de 

concentragao da terra e de especificidades culturais; tern, ainda, como finalidade, 

entender as evolugoes para poder melhor organiza-las. 

Estas duas correntes fazem referenda; as concepgoes diferentes do 

desenvolvimento e de postura diante da "modernizacao da agricultura", que traz a 

percepgao de uma mudanga imposta sobre o comportamento e o modo de vida do 

agricultor familiar, na qual a retorica da supremacia do mercado impoe uma busca 

pela eficiencia economica que se sobrepoe as outras dimensoes da vida social, 

cultural e ambiental desses agricultores. 

Mas como mudar esse quadro? Que tipos de agricultores familiares se 

configuram em processos de modernizagao? Como pensar em uma nova forma de 

modernizagao da agricultura que preserve as caracteristicas das unidades 

produtivas caracterizadas como camponesa? E, qual seria o tipo ideal de agricultor 

familiar, composto de suas crengas, valores, modo de vida, que poderia ajudar na 

emergencia de uma agricultura eficiente? 

Baseando-se nessa perspectiva, a ideia dessa dissertagao e orientar a 

investigagao no sentido de acompanhar a evolugao do espago rural, que se 

manifesta de maneira particular, na analise historica das identidades dos agricultores 

familiares em um sistema de irrigagao de alta inten/engao do Estado, identificando, 

atraves de uma tipologia, os tragos essenciais e caracteristicos dos tipos de 

agricultores familiares existentes na area de estudo, tentando mostrar a diversidade 

desta evolugao. 
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A localidade selecionada pa r a o presente estudo e caracterizada pelo 

emprego do sistema de producao irrigada - o Perfmetro Irrigado California (PIC) -

situado na regiao do semi-arido sergipano. 

A escolha do local partiu de uma inquietagao provocada pelas diversas 

idas e vinda ao perfmetro atraves de duas pesquisas anteriores, das quais fiz parte. 

Na primeira como tecnica de pesquisa durante o perfodo de dois anos (1996-1998), 

prestando servico para o CPDA (Curso de Pos-graduagao em Desenvolvimento 

Agrfcola) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRJ), desenvolvendo a 

pesquisa denominada: "OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA impactos regionais dos assentamentos rurais", momento 

em que foi feito o contato inicial com a localidade e seus atores: agricultores, poder 

local e tecnicos da COHIDRO (empresa do Estado que gerencia o perfmetro). Na 

segunda, mais recente, como bolsista de Desenvolvimento Tecnologico do CNPq, 

pelo Instituto Xingo (1999-2002), atuando na area tematica Gestao e Educacao 

Ambiental, quando tive a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre aquele 

perfmetro, por meio de uma maior convivencia com os agricultores familiares. 

Essa inquietagao partiu do contato direto com o perfmetro e, 

consequentemente, com os agricultores familiares irrigantes em seus lotes, quando 

se observou que a maioria dos que ali estavam eram originarios ou possufam 

propriedades em localidades predominantemente de solo seco - area de sequeiro -

aonde o fator climatico - chuva - e o que determina o tempo certo de plantar, sendo 

este fator, um dos maiores problemas do nordeste brasileiro. Assim, alguns nao 

conheciam, outros "ja ouviram falar" mas, nenhum deles havia trabalhado com a 

irrigagao, um processo que requer um manejo mais especffico para produzir. 

Portanto, a insergao do agricultor familiar no PIC, condicionou 

dedutivamente, uma nova reestruturagao produtiva, o que antes se baseava em 
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tecnicas tradicionais, ou melhor, pouca utilizacao ou nao de insumos/defensivos e 

mecanizacao agrfcola, hoje convive com uma a tecnologia mais avangada, e com ela 

todo um aparato politico e ideoiogico criado pelo Estado, o que requer a adaptacao 

de uma nova racionalidade, culminando em uma reconstrucao identitaria. 

A partir dessa afirmacao, surge a inquietagao em saber como se deu o 

processo, e a percepgao do agricultor familiar, na reconstrucao identitaria 

profissional e social do mesmo, diante da sua insergao nos processos de 

mercantilizagao, de especializagao das atividades e de modernizacao do processo 

produtivo, e, assim, descobrir as mudangas que ocorreram na relagao do agricultor 

com a terra (espago), com a familia, com a organizagao do tempo para o trabalho, 

na gestao do processo produtivo, na sua relagao com o mercado e suas estrategias 

de continuidade. 

Diante do observado e percebido em campo, criaram-se algumas 

hipoteses que foram norteadoras dessa pesquisa e que vale a pena esbogar para 

mostrar o seu desenvolvimento: 

• A modernizagao da agricultura, representada nesse caso pela 

irrigagao aplicada em uma regiao semi-arida, fez surgir um novo 

perfil (ou perfis) de agricultoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA familiares no PIC; 

• Esse novo perfil exibe mudangas na logica/racionalidade em 

relagao a terra, ao trabalho e a reprodugao familiar dos agricultores 

familiares; 

A partir dessas hipoteses o presente estudo teve como objetivo principal 

analisar a reconstrucao identitaria do agricultor familiar, do semi-arido sergipano 

quando inseridos no Perfmetro Irrigado California. 
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A pesquisa estruturou-se, tambem, em torno dos seguintes objetivos 

especfficos: 

• Proporcionar reflexoes sobre o processo de constituicao socio-

historica dos agricultores familiares assentados no Perfmetro 

Irrigado Calif6rnia; 

• Verificar as mudangas e comparagoes contidas na racionalidade do 

agricultor familiar antes e depois de inseridos no PIC; 

• Construir um quadro referencial teorico atraves da analise historica 

da agricultura brasileira. Esta analise tera como pano de fundo a 

pertinencia da categoria "camponesa" como um pressuposto para a 

formagao de um modelo dessa analise; 

• Avaliar as mudangas nas relagoes de trabalho e de producao 

provocadas pelas transformagoes tecnologicas e comportamentais 

na sociedade globalizada; 

• Investigar o processo de reconstrugao identitaria4 dos agricultores 

familiares inseridos no contexto da subordinagao ao capital; 

• Construir uma tipologia dos agricultores familiares existentes no 

PIC. 

Sendo esta pesquisa um estudo de caso a direcionamos para uma 

abordagem qualitativa, n§o apenas por uma opgao do investigador, mas, "[...], 

sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um fenomeno 

social" (Richardson, 1985: p.38). O autor, ainda, nos lembra que: 

[...] os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, 

analisar a interagao de certas variaveis, compreender e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 A escolha do termo "reconstrucao identitaria", sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tU no sentido de algo passivel de transfomacao, assim. acredrta-se que o indivlduo n3o perde a sua 

identidade e sim passa por um processo de (re) construcao, atraves da alterafSo dos seus reierenciais simboiicos que definem um projeto dommante do 

momento, ou seja, ha uma certa mobilidade/adequa9ao da identidade conforme a situacao v.gente. 



22 

classificar processos dinamicos vividos por grupos sociais, 
contribuir no processo de mudanga de determinado grupo e 
possibilitar em maior nivel de produtividade o entendimento das 
particularidades do comportamento dos individuos (Idem: p. 
39). 

A explicagao acima nao ariula a utilizacao de dados quantitativos para o 

auxilio no desenvolvimento da pesquisa. No entanto, a preferencia pelo qualitativo 

se da pelo espirito sociologico do mesmo, que demanda numa analise constante, ou 

seja, durante todo o processo em estudo, nao deixando de considerar as 

diversidades encontradas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Procedimentos metodologicos 

O levantamento do acervo cibliografico se deu atraves da consulta de 

mapas fisicos do municipio de Caninde do Sao Francisco, livros, dissertacoes, teses, 

periodicos, assim como de estudos de caso sobre a problematica dos agricultores 

familiares no Brasil diante da modern zacao da agricultura; grande parte desse 

material foi levantado na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, como 

tambem, nas seguintes bibliotecas da Universidades Federals: 

• de Campina Grande - UFCG 

• da Para fba- UFPB 

• de Sergipe - UFS 

Vale ressaltar, tambem, a importancia das discussoes teoricas que foram 

travadas no ambito de dois grupos de estudos que muito contribuiram para 

direcionar as leituras em torno do trabalho pesquisaclo: 

• GPAF (UFCG) - Grupo de Pesquisa sobre Agricultura Familiar, e; 

• CERES (UNICAMP) - Centro de Estudos Rurais 
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Em relacao a coleta de dados utilizaram-se os dados do IBGE, referentes 

a sinopse preliminar do censo de 2000 e o censo agropecuario 1995/1996, que 

contribufram para identificar a distribuicao e a utilizacao da terra, a condicao do 

agricultor familiar, populacao, pessoal ocupado, dentre outros fatores importantes. 

Foram consultados, tambem, -elatorios pertencentes a arquivos de orgaos 

publicos - EMDAGRO/COHIDRO - que permitiram complementar as informacoes 

referentes a implantacao, evolugao e a situacao atual do PIC, bem como, o apoio 

recebido dos tecnicos vinculados as instituicoes citadas anteriormente. 

Como tecnica apropriada de coleta de dados foi utilizada a hist6ria oral, 

com o sentido de adquirir o relato da experiencia subjetiva dos sujeitos, ou seja,"[...] 

o grande interesse da historia oral de v;da reside na analise da narrativa enquanto 

construcao, verbal, subjetiva e consciente, expressando o sentido que o narrador 

tern de si mesmo na historia" (Gattaz; 1998: p. 875). 

Desse modo, os dados brutos foram obtidos atraves da narracao de 

trajetorias individuals e familiares dos agricultores familiares do PIC, adquiridas por 

meio da tecnica de entrevista e pela observagao direta obedecendo a um roteiro 

semi-estruturado (ver anexo 1), no intuito de dar liberdade ao entrevistado e ao 

mesmo tempo dirigir as questoes previamente formuladas as intencoes do estudo, 

contemplando a situacao anterior e a atual do agricultor, portanto, a sua trajetoria de 

vida, antes mesmo da chegada ao PIC. 

O roteiro utilizado foi composto de 16 perguntas desdobradas em 04 itens 

principals: a) Relacao corn a terra; b) Trabalho familiar; c) Autonomia das 

necessidades da familia e; d) Autonomia em relacao aos insumos. Esses itens foram 

criados para obter uma visao mais ampla da realidade vivida pelo agricultor familiar, 

destacando aspectos reveladores dos impactos sofridos em sua identidade e, ao 
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mesmo tempo, para fornecer um perfil dos tipos existentes, e melhor caracteriza-los 

atraves de categorias construidas no desenvolvimento do trabalho. 

A amostra teve o carater nao-probabilfstico do tipo intencional, ou seja, 

as propriedades, objeto das entrevistas foram escolhidas obedecendo-se aos 

seguintes criterios: 

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A amostra sera representada por agricultores irrigantes - esse criterio 

merece ser citado por serem encontrados no perfmetro, tambem, 

agricultores familiares em lotes de sequeiro; 

b) A dimensao da area total do lote ocupada pelos agricultores familiares 

irrigantes e de 4,29 hectares, diferenciando-se, assim, dos lotes 

empresariais (30 hac) e tecnico (4,42 hac); 

c) O tempo de permanencia no PIC devera ser de 05 (cinco) anos ou 

mais. A opcao por escolher esse criterio se da pelo fato de ser o perfmetro 

um lugar de grande rotativicade. Portanto, necessario se faz, ter uma 

amostra que apresente uma maior intimidade (e uma melhor percerpcao 

acerca do que ocorre) com o local e com o sistema de producao irrigado. 

Dessa forma, o numero de entrevistas realizadas superou os 10% do total 

de 243 lotes irrigados, ou seja, 30 (trinta) entrevistas realizadas com agricultores do 

PIC, segundo os criterios estabelecidos. 

Como ja explicitado, o primeiro contato feito com o Perfmetro Irrigado 

California foi realizado muito antes da insergao da pesquisadora no curso de 

Mestrado dessa instituigao; os primeiros contatos aconteceram quando atuava como 

pesquisadora da FINEP e como bolsista do Instituto Xingo. Em decorrencia dessas 

duas gratificantes oportunidades foram realizadas constantes e sucessivas idas e 



vindas ao local permitindo a observacao direta da vida cotidiana dos agricultores la 

estabelecidos. 

No entanto, a experiencia e os dados ja adquiridos foram insuficientes e a 

volta ao campo foi inevitavel e necessaria para suprir os objetivos dessa pesquisa. 

Esta etapa foi realizada em dezembro/2003 e fevereiro/2004, juntamente com outros 

02 pesquisadores que trabalharam anteriormente no PIC, escolhidos por ja 

possuirem uma visao mais proxima e intima do local, dos agricultores, das situagoes 

anteriores e atuais e dos problemas vividos. Acredita-se que a escolha da equipe foi 

uma experiencia muito vantajosa, pois contribuiu para uma primeira analise, mesmo 

que simples, da realidade observada dos; agricultores familiares do PIC. 

Por ter essa experiencia de trabalho anterior com os agricultores do PIC, 

houve, de certa forma, uma relagao 'sem cerimdnias" na pesquisa de campo, 

quando da coleta de dados realizada a partir das entrevistas, nao apresentando, 

assim, nenhuma dificuldade durante esse processo. 

Na realidade um fato que nao dificultou, mas que se tornou um pequeno 

entrave foi a constatagao de que ha uma grande rotatividade entre os agricultores, 

isso fez com que houvesse uma tioca de 02 (dois) agricultores familiares 

entrevistados na primeira vez, por outros, porque ja nao se encontravam no 

perfmetro na segunda ida ao campo. 

Ao mencionarmos o termo "agricultura familiar", e importante lembrar que 

os termos/conceitos teoricos nao sao simples jogos de palavras, necessaria se faz a 

sua analise, recuperando as dimensoes historicas e ate ideologicas de sua 

elaboragao. Portanto, acredita-se que a utilizagao do termo acima foi a mais 

adequada por tres razoes: 
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a) Pela consideragao em se trabalhar com a autodenominacao dos 

proprios sujeitos da pesquisa, respeitando, dessa forma, categoria na qual 

os mesmos se enquadram; 

b) Pela possibilidade de permitir 0 englobamehto de categorias 

diferenciadas como proprietary, parceiro, arrendatario, ou mesmo 

campones, as quais poderao ser encontradas na area de estudo. 

A terceira razao introduz a ideia que parte de uma logica existente e 

comprovada por varios estudos de autores classicos dessa questao, como: Mendras 

(1978), Chayanov (1985), Wolf (1976), que defendiam em suas pesquisas que todo 

campones e um agricultor familiar, mas nem todo agricultor familiar e um campones. 

Dessa forma, persistimos em deixar claro que existe uma diversidade de tipos de 

agricultores familiares que compoem a estrutura agraria. 

Entao, para elaborar tracos essenciais e caracteristicos das categorias 

classificatorias, nao as colocamos como verdade unica, porem esse processo resulta 

em conformidade com a abordagem e interpretacao de uma realidade empirica. 

Dessa forma, o objetivo, trabalhando corn o conceito de Weber (1992, p. 76), e o de 

auxiliar no processo de descricao e explicacao da realidade observada ja que a 

realidade e uma fonte inesgctavel e possui uma multiplicidade de interpretacoes. 

Sabendo que a tipologia e uma tecnica que visa a construcao subjetiva de 

categorias classificat6rias, nao a colocamos como verdade unica, porem esse 

processo resulta em conformidade con a abordagem e interpretacao de uma 

realidade empirica. 

Essa dissertacao opta por utilizer uma estrategia de pesquisa muito comum 

nas Ciencias Sociais - o estudo de case descritivo e/ou exploratorio - acreditando 

ser um metodo que melhor enfoca um fenomeno contemporaneo dentro de um 
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contexto real no qual uma intervengao ocorreu contribuindo, dessa maneira, para 

solidificar e aumentar a confiabilidade de tal estudo. 

Diante de todo esse processo metodologico a dissertacao esta constituida 

por 04 (quatro) capftulos, conclusao, referenda bibliografica, anexos, alem dessa 

introducao. 

O primeiro capitulo faz um resgate historico sobre a realidade das 

sociedades camponesas no Brasil des.de a sua colonizacao ate o processo de 

modernizagao da agricultura, citando periodos importantes que servem de base para 

entender o novo modelo de desenvolvimento rural que se estabelece no Brasil. Para 

tanto, necessario se fez, uma exposicao do que vem a ser campones trazendo a 

tona as teorias classicas de confronto nc debate em torno desse conceito. 

O capitulo 2 destaca entre os diversos modos de transformagao da 

agricultura - a irrigagao - considerada como uma politica publica importante por 

relacionar-se as mudangas na estrutura do uso e da propriedade da terra e a 

penetragao tecnologica, mostrando a intervencao marcante do Estado. 

Esse capitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tra2:, tambem, uma caracterizagao especifica do Perfmetro 

Irrigado California (PIC), considerando o estudo de caso, apresentando um 

panorama geral do municfpio onde este perfmetro esta situado, permitindo delinear a 

paisagem natural encontrada na regiao, a origem da propriedade fundiaria e, assim, 

perceber a I6gica que moveu o desenvolvimento eccn6mico e social do municfpio. 

A identidade e tema do terceiro capitulo sendo considerada uma categoria 

de analise, ou seja, apresenta-se como jm elemento utilizado como referencial para 

entender as transformagoes que ocorrem na vida do agricultor familiar quando 

inseridos em um espago onde a modernizagao da agricultura se mostra mais 

acentuada com a dinamica produtiva da irrigagao. E nesse capftulo que a presenga 
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dos agricultores se faz sentir mais fortemente, mostrando atraves da sua "fala", 

dados comparativos do seu processo produtivo anteriormente e atualmente no 

Perfmetro Irrigado California. 

O quarto capftulo constitui-se numa analise dos dados obtidos na 

pesquisa de campo atraves da elaboracao de uma tipologia dos agricultores 

familiares existentes no PIC, classiicados conforme criterios estabelecidos, 

formando um quadro analftico constitufdo a partir dos estudos de caso e das 

trajetorias de vida. 

Por fim, estao as consideracoes finais que apresentam um resumo de 

todo o contexto da modernizacao da agricultura e seus impactos na racionalidade do 

agricultor, como tambem, as comprovacoes ou refutacoes das hipoteses 

apresentadas, anteriormente, nessa introducao. 

Salienta-se que, sendo essa oesquisa um estudo de caso, os resultados 

que por ventura serao obtidos nesse trabalho nao terao um cunho representative 

das condicoes dos agricultores familiares irrigados nas regioes do Nordeste, muito 

menos no Brasil. No entanto, servira como analtse de uma situacao particular que 

contempla o estudo especffico do Perfmetro Irrigado California. 

Dessa forma, acredita-se que essa pesquisa de cunho sociologico levara 

ao conhecimento mais aprofundado dos atores que constituem o Perfmetro Irrigado 

Calif6rnia, enriquecendo a polemica em torno do tema central, colocando-o em 

debate, no intuito de permitir a reflexao acerca de nossas ideias sobre a realidade 

tentando contribuir, assim, para a sua transformacao. 
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CAPITULO 1 - A REALIDADE DAS SOCIEDADES CAMPONESAS NO 

BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. Existiram sociedades camponesas no Brasil? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Henri Mendras emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "La fin des paysans" (1970), refere-se a categoria do 

agricultor campones como algo destinado ao desaparecimento e, 

consequentemente, desaparecimento tambem das sociedades camponesas. Para 

ilustrar a sua teoria, cita o exemplo do caso europeu, onde a sociedade industrial fez 

interromper, aparentemente, a coexistencia de sociedades camponesas com a nova 

sociedade que surgira. 

No Brasil, a historia agraria compos uma agricultura familiar que esteve a 

margem do processo de desenvolvimento. Porem, tanto na America Latina quanto 

na Europa, as evolucoes recentes dos movimentos sociais do campo, que se 

consideram camponeses, recolocam-se diante da questao sobre o "campesinato", 

ressaltando-o como uma forga indisponsavel para promover as transformagoes 

sociais no ambito da agricultura familiar, deixando de lado a ideia de aprecia-la como 

pequena empresa familiar, fator, este, de corrente do proprio capitalismo. 

A Confederation Paysane na Franca refere-se a um modo de vida "nao 

capitalista" e a valores ligados a qualidade do trabalho, dos produtos e da vida local. 

O movimento Via Campesina (Cirad Tera, 2001, p.08) e a sua expressao brasileira, 

o Movimento dos Pequenos Agricultores (Almeida, 1999) afirmam uma agricultura 

camponesa, fundada sobre um novo pacto entre agricultores (produtores de 

alimentos e de valores) e a sociedade (consumidores mais exigentes tanto quanto a 

qualidade dos alimentos como aos valores humanos). 
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Assim, no Brasil, pesquisadores dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um lado, citando especificamente 

Campina Grande/PB no Nordeste, e agricultores organizados, ligados em particular, 

ao movimento da agricultura alternativa ou aquele da agroecologia propoem uma re-

leitura da questao camponesa. 

Dessa forma, para entender o interesse desta categoria, deve-se fazer 

uma analise hist6rica sobre o estudo da agricultura brasileira, que vem sendo cada 

vez mais ampliado devido as mudangas nas estruturas produtivas no meio rural, 

resultante da modernizacao tecnologica do campo. Essas mudangas refletem varias 

contradig5es e conflitos que se apresentam na forma de problemas que perpassam 

a evolugao da agricultura no Brasil, tais como: a concentragao de renda nas maos de 

uma minoria, a expropriagao dos meios de producao e a subordinagao do agricultor 

familiar pelo capital. 

Diante dessas contradigoes e conflitos surge a pergunta: "Existiram 

camponeses no Brasil?" Essa pergunta nos faz refletir, historicamente, sobre os 

varios contextos que atravessou a agricultura brasileira nos remetendo a pensar nos 

sujeitos, atores hist6ricos, que ajudaram a formar esses contextos. Assim, vale 

ressaltar algumas consideragoes, ainda que sumanamente, de 04 (quatro) autores 

que deram grandes contribuigoes teoricas ao estudo da evolugao da agricultura no 

Brasil: Caio Prado Junior (1971; 1987)5, Celso Furta.do (1980) 8 , Guilhermo Paiacios 

(1987) e Maria Isaura Pereira de Queiroz (1978). Acreditando que as analises 

te6ricas de cunho historicista desses autores constituem os pilares necessaries para 

entender a complexidade historico-estrutural das atividades capitalistas e nao 

5 Embora muito6 criticos apontem que este autor negava a exi6tencia de camponeses no processo histdrico do Brasil, na realidade. segundo Wanderley 

(1979, p.16), sua posi^ao era a de que o campeslnato 66 tratava de um -<-t.v reskluai da • economia agrarla* (Prado Jr.,1971) e qoe n4o exifetia uma 

reiacSo campones e a grande propriedade. Portanto, defendla esse seu po ito de vista contririo jo que se defende nessa dlssertacao, o que n3o quer dizer 

que se recusava a acreditar na existencia desse modelo de produc3o diret;, entre o setor. 

6 O livro de Celso Furtado 'A formacao econ6mica do Brasil", e uma obra luclear e que orientalJ toda uma geracao de economistas, lancando os alicerces 

economicos da formacao social brasileira. No entente, e na obra de Maria Isnsura e tambem na d« Paiacios que se encontra uma melhor compreensao sobre 

os diversos tipos de organizacao do trabalho agricola e a referenda aos hot nens pobres livres do campo durante o periodozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coionia}. 
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capitalistas, presentes e justapostas na realidade economica brasileira e so, dessa 

forma, compreender especificamente, a origem, a formacao e o papel economico e 

social da agricultura familiar no Brasil. 

A formacao da agricultura no Brasil esta ligada ao seu processo de 

colonizacao por Portugal, que objetivava fixar o homem a esse novo territorio, a fim 

de explorar as terras no intuito de abastecer o mercado europeu. 

O regime economico mercantilista comeca, entao, a se estabelecer no 

Brasil, inicialmente, atraves da exploracao caracterizada pelo extrativismo do pau-

brasil, que devido a sua grande extragao torna-se um produto escasso, o que faz 

surgir outros meios de exploracao que foram se formando e constituindo os 

chamados ciclos economicos: do ouro, da agricultura e da industria; para fins desse 

estudo, o que ira importar e a agricultura. 

Esta por sua vez, esteve fundamentada na chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plantation, sistema 

de cultivo que formava a base da economia politica brasileira, cujo principal objetivo 

era atender as demandas do mercado externo. Este sistema se caracteriza por ser 

uma forma de exploragao baseada nos tres focos que constituiram a estrutura da 

historia economica do Brasil: a monocultura, a grande propriedade e o emprego da 

mao-de-obra escrava. 

Considerando o seu objetivo comerciai, e consequentemente, lucrative 

Portugal comeca a incentivar o processo de colonizacao do Brasil doando grandes 

proporcoes de terras - as sesmarias - a individuos de boa condicao financeira de 

Portugal ou merecedores de premio por algum feito militar, desde que se 

habilitassem a se estabelecer nesse novo pais, a fim de dedicar-se a plantation ou a 

qualquer outra forma de exploracao economica que atendesse ao mercado externo. 
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A lucratividade era obtida por Portugal atraves do recebimento dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "sesma" que era a 

sexta parte de tudo que era produzido e enviado para o mercado. 

A primeira plantation aqui formada foi a da cana-de-acucar. A preferencia 

por esse cultivo nao se deu por acaso, surgindo a partir da crise comercial que 

Portugal enfrentava com a India e que prejudicava o fornecimento de agucar para a 

Europa; esse fato fez com que Portugal estimulasse a plantacao em grande escala 

desse produto no Brasil. 

A influencia da Coroa Portuguesa na formacao da plantation da cana-de-

acucar atraves da doacao de terras no Brasil fez com que, em pouco tempo, todo o 

litoral estivesse inteiramente dividido am imensos latifundios, sobrando apenas 

terras menos ferteis e de dificil acesso. 

Por serem essas terras uma doacao aos "escolhidos" de Portugal, pode-

se dizer que o privilegio a essa condigao traz a tona uma categoria social, politica e 

economicamente dominante: a dos grandes proprietaries. 

Donos das plantations7, os grandes proprietaries comegam a enfrentar 

problemas para manter a sua lavoura por causa da insuficiencia de mao-de-obra, 

pois os nativos, que aqui ja estavam, nao se adaptavam ao trabalho forgado, criando 

uma certa resistencia ao trabalho escravo, provocando varios conflitos entre os 

indios e os Portugueses. Diante dessa problema, inicia-se o trafico de negros 

africanos 8 para o Brasil, vendidos como mercadoria, para trabalhar como escravos 

nas grandes lavouras e subordinados aos dommios dos grandes proprietaries. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 A agricultura no Brasil, como ja foi explicitado, era desenvolvtda p3ra atender ao merc<ido Europeu. Nessa perspectiva, alem da cana-de-acucar, 

outros cullivos predominaram no periodo colonial, como: o algodSo, o tabaco e, por fim, o cafe, finalizando o sistema de plantation. 

8 Segundo Gorender (1978) e Ferro (1996), a Africa estava inseiida no comercio triangular, basicamente como fornecedora de mao-de-obra escrava 

para as col6nias americanas e antilhanas. Assim, os escravos eram depositados nas granJes plantacoes de acucar e tabaco que se espalhavam do 

leste brasileiro ate as colonias do sul dos Estados Unidos: do Rio de Janeiro ate a Virginia Esse fato demonstra que o processo de globalizacao tern 

origens hist6ricas, ou seja, de uma certa forma, ja acontecia desde a eaoca da expansiio mercantilrsta (de 1450 a 1850). 
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Salienta-se que o trafico de negros alricanos para comercializacao ja existia na 

Europa, constituindo-se numa outra grarde fonte de rendimento para Portugal. 

Nesse contexto, destaca-se a formacao de uma outra categoria social: a 

dos subordinados, aumentando, dessa forma, a estrutura interna das unidades de 

producao, constituindo camadas sobrepostas, cuja base era composta pelos 

escravos e o topo, pelos senhores - grandes proprietaries de terra. Simplificando, a 

estrutura de classe ficava, dessa forma, dividida em duas condicdes: dominantes e 

subordinados. 

Alem dessas duas categorias, existiram tambem outras, formadas por 

individuos enviados por Portugal como forma de exilio, condenados pela Coroa por 

vadiagem e furtos, enfim, individuos apontados por nao terem uma boa conduta 

moral. Aqui chegando, esses individuos procuravam alternativas de sobrevivencia 

como mostra Silva (1980, p. 17): 

A primeira estaria ligada a formas consideradas ilicrtas, como 
assaltos, saques e praticas semelhantes. (...) Outra altemativa seria 
a indigencia e a mendicancia. A terceira seria a dos individuos que 
procuravam se associar aos poderosos senhores da colonia, 
oferecendo-lhes os mais diversos servicos, desde o trabalho em suas 
propriedades ate a simples companhia e a protecao como guarda-
costas ou coisa semelhante. A quarta seria a ocupacao de pequenas 
faixas de terra, para delas extrair o sustento. 

Na mesma situacao havia as familias caracterizadas como camponesas, 

Qa que na epoca do descobrimento do Brasil, Portugal se destacava como um pais 

rural), que vinham junto com os donatarios a procura de terras ferteis como modo de 

sobrevivencia, ja que Portugal, na epoca, sofria com a escassez desse bem. 

Esses dois tipos de populagao estabeleciam-se em pequenas glebas 

situadas, principalmente, nas zonas marginais, se>gundo Tonneau (1997), zonas 

limites daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plantations, geralmente mais distantes da cidade e menos ferteis, 

Consideradas terras improprias a cultura dominante, ou seja, a plantation, e a criacao 
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de gado. Essas pequenas propriedades, de direito ou de fato, eram constitufdas por 

"pequenos agricultores de abastecimento" (Queiroz, 1973, p.24), formadas por 

agricultores que trabalhavam diretamente na terra e alicercadas pelo trabalho 

familiar, cujo cultivo era voltado para a sua sobrevivencia - a agricultura de 

subsistencia - em que predominava a policultura (mandioca, milho, feijao, trigo), e o 

excedente produto cultivado, muitas vezes, era vendido ou trocado por mercadorias 

que nao produziam. 

Surgem, dai, tres tipos de agricultores de abastecimento: oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA parceiros -

que pagavam aos senhores pelo aluguel das terras que ocupavam com a colheita e 

a dos moradores - que viviam de favor nas terras dos senhores nao pagando, de 

fato, pelo aluguel da terra, porem prestavam todos os tipos de servicos aos mesmos. 

Esses dois tipos de agricultores de abastecimento eram considerados, mesmo que 

teoricamente, "livres" pois, as regras estabelecidas eram diferentes das aplicadas 

aos escravos, alem disso, uma parte da sua producao Ihes pertencia, dispondo-a da 

forma que quisessem. No entanto, ser/iam aos senhores de duas formas: como 

mao-de-obra de reserva e como guardiaos da propriedade. Assim, podemos 

constatar que, essas pequenas propriedades, de certa forma, eram aliadas, de 

maneira integrada, a grande propriedade, pois, alem de garantirem uma renda 

complementar, promoviam o desenvolvimento das oligarquias rurais, e por ultimo, 

asseguravam o fornecimento de alimentos para a recjiao. 

O destaque a pequena producao, dado nao so pelo poder local como pela 

Uniao, se deu pelo fato de que, na epoca, havia uma certa crise diante da escassez 

de alimentos para suprir as necessidades de toda a populacao, fazendo com que a 

classe dominante reconhecesse, nao de forma declarada, a sua importancia. Assim, 

sabiam que a extincao das pequenas propriedades nao era um negocio vantajoso, 
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de forma que, estrategias eram montadas para continuar a manter o controle e a sua 

dominacao, ate mesmo, para diminuir os gastos com a producao e mao-de-obra; 

com isso, os grandes proprietaries cornecaram a parcelar suas propriedades em 

pequenas glebas e a aluga-las 9 para aqueles que nao conseguiam se sustentar so 

com a sua pequena producao ou por terem sido excluidos de suas propriedades de 

uso. Esse processo era muito lucrativo para os grandes proprietaries, pois 

arrendavam pedagos de terra, por certo periodo, cujo pagamento seria feito atraves 

da meia ou terga parte da produgao, alem disso, ao termino do tempo concedido, os 

que ocupavam essas terras arrendadas deveriam entrega-las preparadas para 

plantio ou com pastagem para o gado dos proprietaries dos lotes. Portanto, alem de 

ganharem parte da producao pelo pedago de terra arrendado, ainda apropriavam-se 

do trabalho nao-pago do pequeno agricultor. 

De acordo com Silva (1980, p. 29): 

Deve ser lembrado, porem, que esse processo de retalhamento nao 
significou, de forma alguma, uma democratizagao da propriedade da 
terra. Muito pelo contrario, serviu para manter a pequena produgao 
como apendice da grande, constituindo numa forma de garantir o 
fornecimento de trabalhadores a baixo prego, quando fossem 
necessarios. 

Nota-se, portanto, que a preservagao desses pequenos agricultores era 

necessaria para a manutengao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plantation. Essa afirmagao esta presente na obra 

de Prado Jr. "A Questao agraria no Brasil" (1987), que enfoca a problematizagao das 

contradigoes da sociedade brasileira, destacando que a existencia desse tipo de 

unidade agricola foi, e ainda e, de fundamental importancia para o cultivo de 

produtos que atendem ao consumo interno no Brasil. 

9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Segundo Marx ; " 0 indivlduo e entao, na verdade, um nSo-proprietario A propriedade - ou »eja, a roiacSo do individuo com as condicoes naturais de 

trabalho e reproducao. a natureza morgSnica que e'e descobre e faz sue. o corpo objetvo de sua subjetividade - aparece como cessao (Ablassen) da 

unidade global ao individuo. atraves da mediaclio exercida pela comunidadi; particular" (1981a, p. 67). 
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Para Furtado (1980), o surgimento dessa pequena producao se confunde 

com o desenvolvimento da pecuaria em regime extensivo que resulta no processo 

de expansao territorial brasileira a partir do decurso de interiorizacao da agricultura, 

principalmente na regiao nordeste onde havia uma associacao entre a criagao 

extensiva de gado, as culturas de algodao e os produtos de subsistencia, 

constituindo progressivamente a base das relacoes sociais entre os grandes 

proprietaries e seus "moradcres". 

O terceiro tipo de agricultores de abastecimento, que formavam a 

pequena producao, classifica aqueles que eram independentes, vivendo sozinhos e 

em areas distantes; nao prestavam nenhum servico aos senhores de terra, formando 

uma categoria diferente de agricultoreis caracterizados pela autonomia da sua 

producao. 

Essa populacao denominada de "pobres livres do campo", segundo 

Palacios (1987, p.325-356), era caracterizada por seu isolamento, por sua pobreza e 

pela agricultura de subsistencia e contribute (ie modo significativo para a 

revitalizacao das populacoes locais integrando-se a economia de mercado. 

Podemos entao concluir que, o periodo colonial foi marcado por uma 

heterogeneidade de trabalhadores agricolas destacando tres tipos de unidades de 

producao agricola: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA plantation, que se caracterizava pela monocultura e pelo seu 

direcionamento ao mercado externo; as propriedades de criac2o de gado, onde seu 

surgimento favoreceu a expansao territorial brasileira e, consequentemente, a 

interiorizagao da agricultura e, por fim, as pequenas propriedades de subsistencia, 

constitufdas pelos agricultores subordinados pelos senhores de terras e dos homens 

livres que cultivavam de forma autonoma, no entanto, sempre caracterizada por uma 

relacao entre donos (latifundiarios) e a pequena producao dependente, em particular 
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devido ao acesso limitado a terra, o que e um traco caracteristico da questao agraria 

brasileira. 

A historia desta relacao entre latifundiarios e pequena producao 

dependente pode ser resumida em uma historia de luta, na qual a pequena 

producao vai buscar a sua autonomia, procurando melhorar o seu acesso a terra e 

aos meios de producao. 

A analise historica dessa luta pode permitir responder a pergunta: O que e 

ser campones? Apontando algumas semelhancas e diferencas entre o Brasil e a 

situacao na Europa, local em que foi cunhado esse conceito. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2. O que e ser campones? 

Esta pergunta, embora simples, envolve uma terminologia permeada de 

multiplos desdobramentos no ambito das Ciencias Sociais possuindo uma 

pluralidade de concertos que a representa em seus contextos diferenciados. 

De forma generica, esse termo e ainda muito suscetivel a uma explicacao 

reducionista como algo relativo ao campo, caracterizado por individuos "rusticos" 

que vivem e/ou trabalham no campo, pertencentes, ou nao, a um grupo social 

formado por pequenos proprietaries e trabalhadores rurais de baixa renda 1 0 

Percebe-se que este termo exige mais requinte em seu conceito, visto 

que, em uma visao antropologica1 1, "campones" representa um certo grupo social em 

um determinado tempo, sugerindo um modo especifico de vida constituido por um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ethos™, possuidor de uma racionalidade interna que o caracteriza, sendo 

10 Para uma conceitualtzacao mais generica do termo: Dicionario eletronicc Houaiss da lingja pcrtuguesa, (dez/2001). 

11 A expressao "Campones", ganha espaco cientiTicc-, principalmente nas ciencias sociais, atrav6s do antropologo norte-americano Robert Redfield, no final 

da decada de 40. 

12 Quando falamos em ethos nos referimos ao cotidiano vivido pelo campanes e nao so sob o ponto de vista produtivo, embora este seja o teor analitico 

seguido por essa dissertacao. Dessa forma, entence ser o ethos uma qjestao ampla qje envolve uma visao de mundo, concordando. assim, com a 
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incompativel com o processo produtivo que tende a fundar-se numa racionalidade 

produtivista, tecnica e economica. 

A palavra "campones", em geral, tern sido associada a uma origem feudal 

europeia para indicar a grande comunidade de habitantes do campo, de baixa renda, 

que se dedicava a exploragao agrfcola familiar visando o autoconsumo, atrelada ao 

poder dos senhores feudais. 

Huberman (1986), no seu ensaiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Historia da riqueza do homem", 

demonstrou como o processo de autonomia carnponesa se construiu entre os 

seculos atraves da explicagao do surgimento das classes sociais na sociedade 

feudal, que se compunha de 03 (tres) classes - guerreiros (senhores feudais), 

sacerdotes e trabalhadores (servos), sendo este ultimo os que produziam para os 

outros dois (eclesiasticos e militares). 

As terras agricolas na Europa ocidental eram formadas por "feudos", 

propriedades dos senhores que os dividiam em duas partes, uma pertencente ao 

senhor, cultivada apenas para ele, enquanto a outra era distribuida entre muitos 

arrendatarios que alem de cultivarem a sua parte tambem trabalhavam nas terras 

dos senhores feudais. 

Esse fato resuitava no empob'ecimento dos trabalhadores, ja que em dois 

ou tres dias da semana tinham que trabalhar nas terras dos senhores feudais como 

uma forma de pagamento para terem o direito a cultivar em suas terras, tendo 

prioridade os servicos atribuidos aos mesmos (arar, semear, ceifar). 

A organizacao, no todo, baseava-se num sistema de deveres e 

obrigacoes do principio ao fim. A posse da terra atraves do arrendamento nao 

explicacao de Tedesco: "Ao tematizarmos o ethos, entao, temos presentes as nocdes de incorporac2o, de sistemas que caracterizam formas de vida, estilos 

de acao, disposicdes (morais. esteticas e culturais), quadros de referenda e condutas; todas el<is em dinamismo/confronto com processos sociais e visdes 

de mundo" (1999, p. 20). 
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significava que os servos pudessem fazer dela o que Ihes agradasse, implicava 

deveres que tinham que ser cumpridos, caso contrario, a terra seria tomada. 

Havia varios graus de servida.o nesta epoca: os servos dos dommios, que 

viviam permanentemente ligados a casa do senhor e trabalhavam em seus campos 

durante todo o tempo; os camponeses muito pobres, que mantinham pequenos 

arrendamentos de um hectare; e os vilaos, que eram servos com maiores privilegios 

pessoais e economicos. Alguns vilaos eram quase tao abastados como os homens 

livres e podiam alugar parte da propriedade do senhor, alem de seus proprios 

arrendamentos. 

Por outro lado, os senhores feudais, destacados como guerreiros, por sua 

vez, protegiam suas propriedades e consequentemente os seus arrendatarios de 

provaveis ataques pela luta de terras e limites regionais. Dessa forma, havia uma 

certa protecao dada pelos senhores feudais aos servos, nao como algo afetivo e sim 

por considerar os mesmos como sua propriedade, a qual defendiam. 

Essa protegao a terra dava-se em virtude do que esta representava na 

epoca, ou seja, a terra produzia praticamente todas as mercadorias de que se 

necessitava e, assim, era considerada a maior riqueza do homem. Marx (1981) 

caracterizou este processo aemonstrando que com a expansao do comercio houve a 

modificacao dos tipos de renda fundiaria, em trabalho, depois em produtos e enfim 

em dinheiro. 

Uma das transformacoes mais importantes com a expansao do mercado 

foi a nova posicao do campones. Enquanto a socieclade feudal permanecia estatica, 

no que diz respeito a relacao entre senhor e servo, fixada pela tradicao, foi 

praticamente impossivel ao campones rnelhorar sua condicao. No entanto, quando 

surgem as cidades nas quais os habitantes se ocupavam principalmente do 



comercio, surge a necessidade de obter do campo alimentos necessarios para o 

suprimento da populacao surgindo, da i, uma divisao do trabalho entre cidade e 

campo. Enquanto uma se concentrava na expansao do comercio, o outro na 

produgao agricola para abastecer o crescente mercado. 

Outra situacao que, de certa forma, contribuiu para a "libertacao" do 

campones foi o surto da Peste Negra que dizimou a populacao na Europa no seculo 

XV, pois, a morte de muitos camponeses ocasionou a escassez de mao-de-obra, 

fato que eleva o valor dos servicos atribuidos aos senhores feudais, esses, sem 

muita alternativa, aliviavam as obrigacoes dos servos e em alguns casos concediam 

favorecimentos e ate pagamentos em troca de seus trabalhos. 

Percebe-se que a sociedade feudal constituiu-se num percalco para a 

emancipagao lenta dos servos em trabalhadores rurais livres, devido ao processo 

moroso da monetarizacao, a constituicao do estado e a seguranca. 

Vale salientar a tenacidade e a resistencia dos camponeses ao longo dos 

seculos para atingir esta autonomia que se concretizava, principalmente, pelo direito 

a propriedade, direito que justificava qualquer compromisso com as oligarquias, o 

que despertava nos marxistas a ideia de que o campesinato nao tinha vocacao 

revolucionaria. 

Essa ideia pode ser refutada, quando colocamos como exemplo o que 

ocorreu no Brasil, isto e, o campesinato mostra a sua caracteristica revolucionaria 

nos anos 50 com a organizacao dos trabalhadores rurais que, reunidos em 

assoc ia tes , reivindicavam por seus d reitos frente a oligarquia rural. A partir de 

entao, as correntes politicas de esquerda que apoiavam esses movimentos 

passaram a chamar, de forma generalizada, os trabalhadores rurais de camponeses, 

dai a origem das chamadas "Ligas Camponesas", popularizando essa denominacao. 



41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dessa forma, o termo "campones" surge, no Brasil, atrelado a um sentido politico 

representado por um valor ideologico de divisao e confronto entre classes sociais. 

Esse enfoque dado ainda perdura nos dias atuais, sendo mais utilizado pelos 

membros de movimentos sociais e por instituigoes ligadas a luta da terra que veem o 

campones como a representacao de uma classe revolucionaria contra a 

subordinagao do homem no campo: os partidos de esquerda, o MST, pastoral da 

terra e algumas organizacoes nao-governamentais. 

Observa-se que o signifies do dessa terminologia, de certa forma, 

desdobra-se em dois pontos distintos: o primeiro ligado a uma relacao de 

subordinagao e o segundo refere-se a jma luta de classe diante das contradigoes 

das relagoes entre dominante e dominado, numa forma de um indicador politico nas 

transformagoes sociais. 

Retomando aqui as ideias de transigao e de tensao sobre o 

desaparecimento do campones com a expansao do capitalismo, Marx em sua obra 

denominadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Formagoes econdmicas prs-capitalistas" (1981a, p. 92-93), descreve: 

(...) sobre o processo historico a dissolucao dos lacos entre terra, 
trabalho e instrumento como preliminar da instalacao do capitalismo. 
Assim, a constituicao da propriedade privada e da relacao do 
trabalho com o capital, pressupoe um processo historico que dissolve 
as diversas formas nas quais o trabalhador e um proprietario e o 
proprietario trabalha: (a) dissolucao da relagao do trabalhador com a 
propriedade da terra; (b) dissolucao das relagoes em que o homem 
mostra-se como prcprietarios dos instrumentos; (c) dissolucao da 
posse de meios de consumo necessarios a manutengao do 
trabalhador durante o processo produtivo, e; (d) dissolucao das 
relagoes em que os trabalhadores sao objetos de apropriacao. 

Em outras palavras, a teoria marxista do desenvolvimento do capitalismo, 

divulga que sao dissolvidas as relagoes de producao em que predominam os valores 

de uso. Nao e a acumulagao dos alimentos que leva a dissolugao, mas a dissolucao 

que leva a acumulagao. 
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Mas, para poder dissolver estes lacos ha a necessidade de que eles 

existam e e este o ponto principal que embasa o processo historico de constituicao 

do campesinato, que pode ser definido como um processo de libertacao e 

autonomia. 

Analisar este processo e tracar as caracteristicas dessa forma de 

producao no intuito de compreender os elementos que constituem a sua formacao, 

visto que, para entender o individuo e preciso conhecer o seu modo de vida, seu 

cotidiano, suas aspiracoes e seus valores. 

Nesse sentido, com base em Mendras (1978), Wolf (1976) e Jollivet 

(1982), buscou-se aprimorar o conceito da autonomia para que melhor se adaptasse 

aos objetivos propostos nesse trabalho, destacando quatro caracteristicas 

primordiais: a terra, o trabalho, o dominio dos instrumentos de producao e a 

reprodugao familiar; como os 04 (quatro) fatores que melhor evidenciam as 

especificidades da unidade camponesa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) A terra 

A terra como propriedade e um aspecto valorativo de grande importancia 

para o campones, dando-lhe um sentido de liberdade, ou seja, ele exerce um 

domfnio sobre a mesma, compondo seu espago de trabalho, de luta e de 

sobrevivencia. 

Assim, a terra e considerada, pelo campones, como a base economica e 

social da familia, pois e atraves dela que conseguem seu meio de subsistencia e 

tambem onde se dao as suas relagoes sociais com grupos internos e externos a 

comunidade, possuindo um valor nao monetario, um valor de uso e nao de troca, 
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concebendo, portanto, a terra como um meio de seu trabalho utilizado para 

aquisigao do seu sustento e de sua fam'lia e nao como mercadoria. E, pois, terra de 

trabalho e nao de negocio. E, portanto propriedade do trabalhador e nao fator de 

produgao. 

Por esse motivo, acredita-se que, a propriedade da terra e uma condigao 

necessaria para a independencia do canpones ja que uma de suas caracteristicas e 

a sua autonomia; portanto, ao admitir sua posigao como arrendatario, meeiro, entre 

outras relagoes que se estabelecem no setor rural, evidencia-se a separagao entre o 

campones e os meios de produgao, o que marca a sua subordinagao aos 

verdadeiros donos da terra, na maior parte dos casos, aos grandes proprietaries: 

Esse ccntraste faz ressaltar duas caracteristicas essenciais do grupo 
domestico campones: sua estabilidade e seu alicerce patrimonial. 
Para existir, o grupo domestico deve dispor de terra, meio de 
produgao fundamental, e a disposigao de terra, nas regioes onde 
esta e rara, significa em contrapartida a condigao de existencia e de 
continuidade do grupo (Mendras, 1978, p.67). 

Segundo Wolf (1976, p.31) e Mendras, (1978, p.47), a terra nao e 

somente um fator de produgao que garante a subsistencia, ela carrega um 

significado maior para o campones, evidenciando-se como um valor simbolico 

fortemente adquirido atraves de geragdes, podendo ser classificada como um 

"patrimonio da familia". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) O trabalho 

O fator trabalho surge aqui como uma outra concepgao que faz parte das 

caracteristicas do campones que utiliza a familia como mao-de-obra principal e 

fundamental para produzir. Desse moco, estrutura-se no interior da familia uma 

divisao tecnica do trabalho, articulada pe!o processo de cooperagao mutua. 
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No entanto, ha dois fatores ligados azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA necessidade que poderao ocorrer 

em algum momento do ciclo produtivo nas unidades de produgao camponesa. O 

primeiro diz respeito a necessidade, err algumas circunstancias, de contratar mao-

de-obra temporaria. Esse fato ocorre quando a quantidade de trabalho e superior ao 

numero de pessoas capazes de desempenhar as atividades produtivas, que compoe 

o grupo familiar: 

Somente os diaristas e os trabalhadores estacionais remunerados 
por tarefas sao verdadeiros assa.'ariados, cujo trabalho e pago para 
substituir a forga de trabalho que falta no seio da familia e que o 
auxilio mutuo poderia tambem substituir perfeitamente (Mendras, 
1978, p.48). 

O segundo fator e a necessidade do trabalho acessorio 1 3, ou seja, como 

uma estrategia, utilizada para complementar a renda e assim garantir a reprodugao 

familiar; alguns camponeses migram de suas comunidades 1 4 para vender sua forga 

de trabalho para outras propriedades, geralmente, aquelas que sao definidas como 

empresariais: 

[...] a permanencia de alguns membros do sexo masculino da familia 
camponesa na fazenda, enquanlo filhos e filhas aptos saem para 
trabalhar por salarios que trazem de volta e contribuem para o fundo 
comum de sua casa. Assim, o campones pode encontrar-se nao 
somente como participante de um mercado de produtos, mas 
tambem de um mercado no qual o artigo trocado por dinheiro e o seu 
trabalho (Wolf, 1976, p.71). 

Em ambos o caso, cabe a observagao de que tanto a contratagao de 

mao-de-obra quanto a disposigao ao trabalho acessorio devem ser condigoes 

temporarias. Sendo a permanencia efetiva das mesmas uma caracteristica propria 

do modelo capitalista, o que desviaria das caracteristicas especificas da unidade 

13 Este fato pode ser presenciado, principalmente, no nordeste onde o p;riodo de seca faz com que a producao fique subnetida ao fracasso ou a sua 

diminuicao, fazendo com que o campones, ao observar sua reproducao em risco, adere ao trabal io exterior a sua unidade familiar, por exemplo, no corte da 

cana. No entanto, esta opcao e temporaria e tern corno objetivo, primordial satisfazer as necessidades atuais da familia. Outros fatores podem condicionar 

esse processo, como: o tamanho do numero de pessoas que constituem a f amllia e da proptiedac-e. 

14 Para uma melhor analise sobre o processo de migracSo como uma estraegia de reprod^ao fiimiliar camponesa, ver Menezes, 200Z 
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familiar camponesa, ja que essa forma de producao se sobressai por sua natureza 

nao-capitalista. 

O trabalho do campones tambem e caracterizado pela sua autonomia, o 

que faz com que entre em constante oonflito com os condicionamentos impostos 

pela sociedade global, qualificada de capitalista, na qual se inserem e, ao envolve-

los, limita a predominancia da sua subjetividade produtiva. 

Porem, essa "autonomia" e questionada quando se percebe que o 

campones e atrelado a um sistema maior ressaltado por suas relagoes necessarias 

com o mercado de compra e venda de rnercadorias e servigos no intuito de atender 

as necessidades familiares: 

O eterno problema da vida do campones consiste, portanto, em 
contrabalangar as exigencias do mundo exterior, em relacao as 
necessidades que ele encontra no atendimento as necessidades de 
seus familiares (Wolf, 1976, p.31). 

Dessa forma, existem 02 (duas) perspectivas basicas de compreensao e 

explicagao do campesinato. Aquela que ve o campones agindo a partir da sua 

racionalidade propria, traduzida na sua avaliagao subjetiva de criterios e agoes para 

a sua sobrevivencia, isto e, agindo dentro de uma dinamica nao capitalista, e aquela 

outra que ve o campesinato a partir de uma visao de totalidade, sendo um elo na 

cadeia de elementos que constituem a realidade do campo e a realidade em geral, 

suas agoes e suas condigoes, frutos de determinagoes historicas, socio-economicas 

e politicas por eles vividos: o campones e analisado a partir da dinamica capitalista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c) O dominio dos instrumentos 

A importancia do dominio dos instrumentos pelo campones e referente a 

independencia quanto aos seus meios ce produgao e a sua relativa independencia 
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frente ao mercado na venda de suas mercadorias e na compra de insumos, como 

tambem, de financiamentos, devido ao risco e ao medo de perder sua autonomia. Ao 

dizer "independencia relativa" se quer mostrar que em uma sociedade capitalista, o 

que e produzido nao tern valor ou sgnificado em si mesmo, mas so quando 

estabelece uma relacao com o mercado, assim, nao existe uma liberdade total, ou 

seja, sempre ha a sujeigao devido as exigencias quanto as demandas do comercio. 

No entanto, essa dependencia podera ser relativa no momento em que se utilizam 

outras alternativas que nao abalem as estruturas referentes a produgao, como a 

opgao do nao uso (ou pouco uso) dos insumos e devensivos e mecanizagao agricola 

ligados a um processo de agroecologia e a producao de cultivos para o 

autoconsumo. 

Para Mendras (1978), a economia camponesa esta inclusa em uma 

economia "envolvente", logo a analise do campesinato nao podera ser feita baseada 

no "autoconsumo total e imovel". Como economia envolvida, o campones podera ou 

nao se satisfazer em pagar um tributo sobre parte da producao, inclusive aquele 

destinado ao autoconsumo. Tambem, podera diversificar a producao, associando 

cultivos mais comerciais aos generos alimenticios. Ou mesmo, vender sua forga de 

trabalho em atividades agricolas ou nao agricolas, contanto que essas praticas Ihe 

permitam continuar inserido no processc produtivo, garantindo-lhe a posse da terra. 

O tipo de estrategia a ser utilizado pelo agricultor dependera do grau de sua 

necessidade para garantir a reprodugao familiar. 

Em relagao ao financiamento, quando se intensifica a produgao 

direcionada ao mercado ha a necessidade de incrementar a producao e com isso 

vem a exigencia de dispor de condigoes cada vez maiores de capital. Como a 

unidade de produgao camponesa nao dispoe de renda suficiente para atingir esse 



47 

objetivo acaba por se submeter aos meios de linanciamento disponfveis. Esta 

situagao provoca a sua dependencia econdmica quando essa pratica se coloca 

como necessaria para o seu desenvolvimento, como tambem, resulta no 

endividamento desses agricultores. 

Por fim, como ja colocado anteriormente, a terra tambem e colocada 

como um instrumento que devera ser dominado pelo campones: 

Essa 'sede de terra', racionalmente justificada hoje em dia nesses 
termos economicos de sobrevivencia da exploracao, tambem o era 
no seculo passado, quando a propriedade da terra era o meio e o 
signo da independencia em relacao a todas as autoridades, em uma 
palavra, da liberdade:. Como rendeiro, o campones depende de seu 
proprietario, ao qual deve submeter-se para nao perder a sua terra: 
submeter-se demonstrando respeito, submeter-se indo a igreja e 
votando bem etc. A partir do dia em que se toma proprietario, ele nao 
deve mais nada a ninguem, e senhor de si, e pode ser um cidadao 
livre (Mendras, 1978, p. 191). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

d) A reproducao familiar 

A reproducao familiar e o resultado esperado pelo trabalho campones, 

pois, o que se percebe e que na sociedade moderna, o campones tende a se 

adequar as diversas situagoes que o sistema capitalista impoe como uma estrategia 

para garantir o seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos. 

Esse fato e salientado por Wolf (1976, p.98-103) quando indica que a 

unidade de produgao camponesa, para se proteger de uma provavel dissolucao, 

monta estrategias que permitem a sua manutengao e reproducao como: a 

inculcagao dos padroes de conduta aos jovens (socializagao); a escolha patrimonial; 

a utilizagao de mao-de-obra temporaria; o trabalho acessorio (migragao) e o sistema 

de heranga ou "sistemas de heranga por partilha" da propriedade. 
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Assim, segundo Mendras, a terra e o trabalho sao condicoes essenciais 

para simbolizar a continuidade familiar umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA outro valor fundamental de uma 

sociedade camponesa: 

A familia original assegura, portanto, da mesma forma que a familia 
indivisa, a continuidade do grupo domestico. A Yesistencia', 
fundamentada em um patrimonio, nao tern comeco nem fim e permite 
uma adequagao entre terra, trabalho e subsistencia (1978, p. 73). 

Enfim, o que caracteriza a gestao particular da unidade de producao pelo 

campones, e descrito simplificadamente, por Jollivet (1982, p. 10), dando um aspecto 

dinamico e relacional aos quatro fatores mencionados acima: 

0 chefe do estabelecimento nao e o patrao, um empregador - e o 
chefe da familia; e enquanto tal que exerce autoridade sobre a 
exploracao, que e o seu mestre de obras. Sua mao-de-obra nao e 
assalariada, mas familiar: constituida por ele mesmo, sua esposa, 
seus filhos e eventualmente outros familiares que moram debaixo do 
seu teto. E uma mao-de-obra gratuita, ou seja, mao-de-obra cuja 
reproducao nao se faz mediante um salario, mas mediante valores 
de uso distribuidos dentro do proprio lar. A terra, meio de producao 
fundamental, nao e capital, e patrimonio da familia. Os outros meios 
de producao tampouco sao capital na medida em que sao destinados 
a obter um sobretrabalho de mao-de-obra assalariada. Sao, com a 
terra, os instrumentos de trabalho pelos quais o grupo familiar se 
reproduz socialmente a partir de seu proprio trabalho coletivo. Trata-
se, portanto, de um produtor independente que trabalha ele mesmo 
sua terra e vende o produto de seu trabalho e nao sua forca de 
trabalho -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA como algo efetivo e nao constante - (grifos nossos). 
Formalmente, nao ha nada de capitalista nesta estrutura de 
producao. 

Na medida em que a segunda pergunta foi respondida cabe ressaltar a 

conclusao da primeira do topico anterior: "Existiram camponeses no Brasil?" 

Primeiramente e necessario salientar que ate os ultimos anos, os 

camponeses, e de maneira mais geral a agricultura familiar, ficaram sempre a 

margem das politicas especificas do Es':ado. Isso e uma originalidade em relacao a 

algumas situacoes europeias (Franga e Dinamarca) onde existiram, desde do seculo 

XVIII, politicas publicas que beneficiaram a agricultura familiar em diferentes 

aspectos. 
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Segundo Tonneau (1994), a analise historica comparativa entre as 

politicas agrarias da Inglaterra e da Dinamarca prova que essas evolugdes 

diferenciadas sao fruto da vontade politico do Estado. 

Na Inglaterra existiram politicas diferentes para as regioes pobres e as 

regioes ricas, essas ultimas marcadas pelo uso da mao-de-obra assalariada. Esse 

tipo de agricultura fundamenta-se na relacao entre proprietaries, empreendedores 

capitalistas e mao-de-obra assalariada. Uma grande parte da populacao camponesa 

foi expulsa e passou a formar a mao-de-obra das primeiras industrias e os 

imigrantes que povoaram a America do Norte. Num primeiro momento, a agricultura 

se intensificou rapidamente, em virtude dos progressos tecnicos. Mas, como essa 

producao estava diretamente ligada aos objetivos das classes industrials de manter 

os salarios baixos, as protecoes aduaneiras foram suprimidas e a produgao de 

alimentos foi diminuindo rapidamente, tanto que na epoca da Primeira Guerra 

Mundial, nao se produzia mais do que um tergo do necessario para o 

aprovisionamento nacional. 

Na Dinamarca, se manteve o apoio a pequenas propriedades familiares. 

Os senhores de terra se contentavam em receber uma "renda monetaria" e, pouco a 

pouco, o chefe das familias passou a dispor de todos os meios de produgao, 

inclusive da terra. Toda uma serie de medidas legislativas apoiou a emergencia 

desses trabalhadores: em 1768, foram abolidas as obrigagoes feudais; em 1788, foi 

criado um banco para favorecer o acesso a terra; em 1841, criou-se o ensino publico 

obrigatorio voltado para a vocagao agricola; em 1850, criou-se um sistema de credito 

cooperative Constitui-se, assim, uma agricultura fundada na exploragao individual, 

integrada ao mercado, caracterizada pela adogao continua do progresso tecnico, da 

redugao dos custos e da redugao dos pregos dos produtos. 
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Na historia da Franca rural, GervaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et Alii (1977) qualifica o periodo entre 

1870 a 1945 de "triunfo da exploracao familiar", como aquele caracterizado ao 

mesmo tempo pelo desaparecimento dos "sem terra" (acesso a propriedade e, 

sobretudo exodo) e dos grandes dommios que nao encontraram nem os capitals, 

nem os bragos necessarios a uma evolucao capitalista. 

Braudel (1986, p. 92) faz referenda a agricultura familiar francesa entre 

1870 e 1945, como tendo as seguintes caracteristicas: 

[...] a agricultura representa a metade ou mais da produgao total, a 
metade da populagao e contratada nas tarefas agricolas, a metade 
da producao agricola depende das familias campesinas. Este 
pequeno mundo e explorado de uma maneira ou outra, mas ele 
guarda certa independencia e relagoes diretas com o mercado. A 
economia e suficientemente desenvolvida para impJicar que haja um 
estado ativo, com o enquadramento mais ou menos importante que 
supoe e que um dialogo intenso feito de trocas aproxima cidades e 
campanhas. 

Baseando-se na tese de Tonneau (1994), esse processo de "triunfo da 

exploragao familiar" deve-se ao surgimento do pacto social ao redor deste modelo 

que permitiu a Franga, apesar de possuir uma agricultura considerada como 

atrasada, manter-se entre as quatro principals potencias industrials mundiais 

evitando ao mesmo tempo a brutalidade do exodo rural (taxas de 0,5% ano), 

conhecida por outros paises como a Inglaterra. A agricultura francesa conheceu um 

crescimento de 1 % ao ano no periodo e cobria cerca de 85% das necessidades do 

pais. Os setores das grandes culturas (cereais, vinhos e oleaginosas) eram 

deficitarios, no ambito de uma politica imperial (importagao desde a Africa do Norte, 

onde existiam grandes dommios). Destaca-se, tambem, no que diz respeito, ao 

emprego dessa da populagao que era de 40% em 1913, a comparagao com os 

dados da Alemanha (16%) nessa rnesma epoca. Este foi feito sem grandes 

investimentos em capital, pois, a agricultura fomecia os recursos financeiros 
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(poupanca dos camponeses para a compra da terra), investidos em varios paises 

estrangeiros, como a Russia, por exemplo. 

De um ponto de vista tecnico, o modelo foi baseado na pluriatividade, na 

integragao agricultura/pecuaria, na utilizacao da materia organica, nos aportes 

calcicos e na tracao animal. 

Este pacto social foi cancelado apenas para fazer face as necessidades 

de mao-de-obra da industria no periodo chamado de "trinta anos gloriosos" (1945-

1975), quando a Franca abandonou sua estrategia de capitalismo financeiro 

internacional. 

A realidade brasileira e evidentemente diferente embora, perceba-se 

desde as suas origens, antecedentes historicos do sistema de producao campones. 

Essa afirmacao pode ser comprovada historicamente atraves da analise do Brasil 

colonial, (ja mencionado no item 1.1 dessa dissertacao), formado por grupos 

caracterizados pela autonomia do seu processo produtivo direcionado a subsistencia 

e que utilizava, para tal, essencialmente, a mao-de-obra familiar, distinguindo-se dos 

grandes proprietarios de terras por sua racionalidade de predominancia nao 

capitalista, embora se possa afirmar que os mesmos mercantilizavam o excedente 

da sua producao, vendendo ou trocando-o, no intuito de adquirir tudo aquilo que nao 

produziam, contudo, nao seguiam uma logica acumulativa de capital. 

No entanto, salienta-se que a sociedade nao e estatica, ou seja, ela esta 

envolvida em um processo dialetico e como tal, e sujeita a transformacoes 

simbolicas da realidade social em que estamos inseridos. Assim, o conceito de 

"campones" reflete os valores e normas de uma sociedade, transcendendo as 

potencialidades dos grupos, em nome de uma totalidade. 
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Essa totalidade e possivel atraves de uma instituicao legitimadora, o 

Estado, que realiza a construgao de varias identidades, atraves de uma relacao 

polftica, que absorve o indivfduo, entre eles o campones, quando atraves de 

estrategias de mudancas sociais, economicas e politicas, em nome do 

"desenvolvimento", modifica a sua denominacao para "agricultor familiar". Desse 

modo, a questao fundamental nao seria se o conceito de campones elaborado por 

intelectuais corresponde ou nao a sua essencia e sim a que interesses serve a nova 

identidade atribuida a esses grupos e a que grupos sociais elas se vinculam? 

Assim, atraves dos intelectuais, o Estado se apropria de interpretagoes 

para coloca-las como fundamento da realidade, construindo o seu discurso que 

serve como legitimador de suas agoes politicas. 

Diante disso, pode-se afirmar que o atuai debate sobre o campesinato e 

resultado de um esforgo de intelectuais para a compreensao de crises e problemas 

sociais emergente. O avango do capitalismo no campo tern colocado em tela a 

fungao do campones. Nesse sentido tem-se interpretado e reinterpretado o seu 

conceito em busca de uma identidade que se adeque a atualidade da sociedade. 

Diante desse fato, cabe aqui questionarmos se ainda existem 

camponeses no Brasil ou se foi ape;nas um fato ocorrido por determinagoes 

temporais? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3. Ainda existem camponeses no Brasil? 

Esse questionamento nao e aleatorio, pois traz consigo uma duvida e 

uma sugestao de que ha uma polemioa sobre o fim do campones. Assim, e no 

processo dialetico que resolvemos ir e vir, encaminhar nossa pesquisa retomando a 

origem do debate entre os teoricos do marxismo e de Alexander V. Chayanov sobre 
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-

o campesinato, analisando historicamente os embates travados em torno dessa 

questao, no intuito de compreender as discussoes sobre esse modo de produgao 

peculiar e suas mudancas na sociedade moderna. 

Este passado historico refere-se as discussoes travadas na Russia no 

final do seculo XIX e inicio do seculo XX, a respeito da questao agraria desse pais, 

colocando a tona duas teorias que se confrontam, marcando e influenciando o 

conceito de "campones", defendido ideologicamente por: Lenin (1870-1924) -

pensador partidario do bolchevismo 1 5, considerado um dos lideres da revolucao 

russa, tornando-se futuro fundador do Estado Sovietico (URSS) e a de Alexander 

Vasilievich Chayanov (1888-1939) - economista e agronomo russo, um dos 

principais representantes do movimento populista russo. Consecutivamente, a 

primeira teoria defendia a tese da desintegragao do campesinato determinada pelo 

processo de desenvolvimento do capital; a segunda defendia o modelo de 

organizacao economica do trabalho familiar como um meio de impedir a sua 

desintegragao. 

Durante seculos, caracterizada pelo dominio imperialista representado 

pelo czarismo, a Russia permaneceu isolada do resto da Europa Ocidental onde 

comecavam a surgir as transformagoes sociais, economicas e culturais que 

abalavam as estruturas politicas a nivel mundial. 

Com a Revolucao Francesa houve uma maior aproximagao desse pais 

com o Ocidente e, consequentemente, com as ideias liberals surgidas na Europa no 

seculo XIX. Assim comega a ser questionado o sistema de dominagao que imperava 

na Russia, aparecendo facgoes que travaram uma luta para o fim desse regime e a 

15 Doulrina da ala esquerda majoritaria do Partido Operario Social -demecrata Russo. Adepta iio marxismo que objetivava a implementacao do soclallsmo 

na Russia (Lenin, 1982). Para melhores detalhes ver Lenin, Vladimir llich Jlianov. O Programa Agrano da Social democracia na primeira Revolucao Russa 

de 1905-1907. Livraria Editora Ciencias Humanas, colecao Historia e PoNtfea - 1 1 . Sao Pailo, 1$i80. 



construcao de uma sociedade socialista, irrompando, em 1917, na chamada 

Revolucao Russa, marcando a derrubada do czarismo. 

A Russia organizava-se socialmente e economicamente atraves dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MIR, 

comunidades de producao familiares autonomas. Atraves da existencia dessa 

organizagao fundiaria e que os revolucionarios buscavam suas inspiracoes para 

surdir o processo de formacao do socialismo. A partir dai, se da o infcio do entrave 

entre a teoria de Lenin e a de Chayanov, que apesar de distintas tinham na 

realidade um unico caminho: a constituicao de uma nova organizagao politica-

economica e social da Russia, represent ada pelo regime Socialista. 

Para Lenin, o MIR era uma estrutura produtiva onde havia uma clara 

divisao de classe entre os proprietaries da terra - Kulaks (grandes proprietaries) - e 

os camponeses pobres sendo estes clominados pelos primeiros, fortalecendo o 

poder do czar. 

Baseando-se nesta ideia, Lenin acreditava que a implantagao do 

capitalismo na Russia favoreceria, ou seja, seria um meio para atingir o socialismo, 

pois, assim, formaria uma classe de proletariado que seria o sustentaculo para a 

eclosao da revolugao. 

Desta forma, propunha a rerovagao da pequena economia agrfcola no 

regime capitalista defendendo o modelo estrutural agrario norte-americano 

denominado de Farmer (em ingles signifies agricultor familiar, pequeno fazendeiro), 

que propunha o desenvolvimento das pequenas propriedades rurais como uma 

maneira de acabar com o sistema feudal. Nao obstante, afirmava que as unidades 

de produgao tradicionais, devido aos baixos niveis de comercializagao, estariam 

condenadas a miseria e ao dominio dos grandes proprietaries se nao se 

modernizassem, sugerindo ai penetragao do capita! no campo: 
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Para o mercado, o que importa nao e o bem-estar do produtor, mas 
os seus meios pecuniarios disponiveis (...), pois quanto mais esse 
campones se arruina tanto mais e forgado a recorrer a venda de sua 
forga de trabalho e tanto maior a parte dos meios de subsistencia 
que ele deve adquirir no mercado (Lenin, 1979, p.16). 

Portanto, Lenin assegura em suaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA teorias que a principal causa de atraso 

do desenvolvimento do capitalismo na Russia se devia a existencia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA MIR por 

definir este sistema agrario como algo fechado, nao permitindo o avanco da empresa 

capitalista no meio rural. Assim, o debate sustentado por Lenin, tinha como ponto 

central a desintegragao da economia natural, representada pelo campesinato, como 

um fator necessario para o sucesso da penetracao do capitalismo no Pais. 

Salienta-se que o pensamento de Lenin esta baseado na teoria marxista 

que tambem teve como seguidor Kaustsky (1997) e, em conjunto, construiram suas 

teorias com base no momento historico vivenciado pelos mesmos. Naquele 

momento, a analise de Marx defendia o progresso, nao como espoliador da 

humanidade, mas sim, atrelado a consciencia de que todos deveriam desfrutar das 

mesmas condicoes. Para ele, a modernizacao das estruturas agrarias era o caminho 

para a humanidade sair da condigao ds subordinagao e partir para o avango das 

relagoes sociais que deveriam ser marcedas pela equidade. 

Esta teoria provocou um debate contrario, defendido por Chayanov que 

partia da tese de que a implantagao do capitalismo nao provocaria, 

necessariamente, a desintegragao do campesinato. Acreditando que um fato nao 

excluia o outro, afirmava em suas teorias que os camponeses poderiam ter seu lugar 

na sociedade mesmo fazendo parte de um sistema capitalista, ou seja, os 

camponeses podiam entrar na circulagao com o mercado, sem, entretanto, provocar 

a sua desintegragao. Entendia que ao se atrelar ao mercado e, assim, ao 

capitalismo, nao significava a extingao desse modo de producao, porem, a finalidade 
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do capital na unidade de producao camponesa e propiciar um melhor bem-estar a 

familia e garantir a sua reproducao e nao ter como objetivo principal a acumulagao. 

No entanto, Chayanov admitia que ao ingressar no mercado, a atividade 

economica do campones poderia perder o carater qualitativo e passa a ter interesse 

quantitative e quando isso ocorre ha uma intensificacao da forga de trabalho familiar 

empregada que vai alem do que e necessario para a sua reproducao, determinando 

o avanco tecnico e a nova divisao de trabalho. Percebe-se que, nesse momento, o 

mesmo reconhece que o mercado poderia influenciar as decisoes produtivas e 

pessoais dos camponeses, modificando, assim, a racionalidade desse agricultor 

familiar ao intensificarem sua producao a favor do mercado, porem, esse fato nao 

seria uma regra. 

Assim sendo, a teoria de Chayanov nao aborda a economia camponesa 

desvinculada do contexto economico e social que o pequeno agricultor estava 

inserido: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Consideramos que nuestra explotacidn campesina es mercantil y, por 
la tanto, que se inserts en un sistema econdmico que coexiste con 
ella a trav6s del cr6dito y la circulacidn de mercancias (Chayanov, 
1985, p.265). 

Nesse sentido, buscava a identidade economica desse modelo concreto 

de exploragao que paulatinamente dernonstrava forte resistencia, mesmo com a 

influencia de estruturas capitalistas na organizagao da produgao camponesa. 

Essa resistencia poderia ser fortalecida se o campones modificasse a 

natureza de sua exploragao. Assim, Chayanov propunha uma nova "organizagao na 

unidade economica camponesa", baseada em dois fatores: o trabalho e o consume 

Para isso, nao seria necessario eliminar as propriedades com fins capitalistas, 

mesmo porque na realidade, o que se observava e que o proprio capitalismo 

necessitava (e ainda necessita) das relagoes economicas camponesas para sua 
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reproducao, que sao recriadas, principalmente na questao do fornecimento da forga 

de trabalho oscilante. 

Enfim, a teoria de Chayanov se destaca pela referenda que faz sobre 

dois aspectos importantes referentes ao sistema de producao camponesa: 

• Da uma definicao de campesinato, com sua producao resultando do 

trabalho de base familiar e; 

• Mostra as determinacoes que a estrutura familiar impSe sobre o 

comportamento economico. O que faz compreender que alem do 

campesinato ser um sistema social ele surge tambem como um 

sistema economico de desenvolvimento. 

As teorias classicas de confronto no debate em torno da questao 

camponesa, apresentadas nesse topico, que discute a desintegragao do 

campesinato defendida por Lenin e a proposta de Chayanov do modelo de 

organizagao da unidade economica familiar, como alternativa de evitar essa 

decomposigao, sao ainda muito debatidos nas analises contemporaneas sobre o 

processo de modernizacao da agricultura e seus impactos na vida economica e 

social dos agricultores familiares; servindo, tambem, como alicerce para aprofundar 

o conceito de campones, considerada por Chayanov como um modo de produgao 

nao-capitalista que possui urna logica pesuliaridade de prover a sua reproducao. 

A historia agraria europeia, ncs ultimos 50 anos, comprovou de uma certa 

maneira, as teorias de Lenin, pois, a agricultura familiar, europeia e norte americana, 

transformou-se, cada vez mais, em estrutura tipioamente capitalista na qual as 

caracteristicas camponesas sofreram grandes transformagoes. No entanto, e preciso 

salientar que o "fim do campones" foi resultado do forte exodo rural, devido as 
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oportunidades de emprego dos "trinta anos gloriosos" como ainda e chamado o 

periodo de crescimento industrial acelerado entre 1945 e 1975. 

No caso do Brasil o debate sobre o "fim dos camponeses" esta 

relacionado com a modernizagao da agricultura, o cue traz a tona a necessidade de 

tragar um panorama sobre esse processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4. O processo de modernizagao da agricultura no Brasil 

A agricultura brasileira, nas ultimas decadas, vem passando por 

transform agoes que colocam novamente em pauta a discussao sobre a existencia do 

campesinato como um sistema produ:ivo que sobrevive ou nao a denominada 

"modernizagao da agricultura". Essa discussao e importante para se obter uma 

avaliagao dos resultados desse modelo de desenvolvimento adotado e suas 

consequencias para, assim, melhor compreender os caminhos escolhidos e 

tragados, a condigao atual e os conflitcs que permeiam historicamente o agricultor 

familiar diante desse processo. 

O conceito de modernizagao evoca a melhoria da producao atraves da 

adogao de tecnicas modernas visando uma maior produtividade da terra e do 

trabalho. Nesse caso, sao consideradas tecnicas modernas aquelas que utilizam em 

maior escala investimentos de capita! e, em menor, recursos tradicionais. No 

decorrer desse processo, o grau de modernizagao pode ser medido atraves da 

difusao de tecnicas modernas entre agricultores, em que a reserva de capital e os 

insumos novos sao adquiridos fora da atividade agricola adotada pelo pequeno 

agricultor. 

Segundo Bernardes (1985, p.07-54), as caracteristicas de modernizagao 

tecnica na agricultura brasileira indicam a direcao geral do processo de crescimento 
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economico com o objetivo de contribuir para o balanco do comercio externo. Esse 

direcionamento da economia nao inverteu o quadro social, em virtude da evoiugao 

do latifundio como modelo igualmente concentrador, mas encontra-se deformado 

devido a: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Concentracao geografica do processo sem que houvesse difusao pelas 

regioes numa abrangencia de totalidade; 

2. Concentracao fundiaria e empresarial processada atraves do 

remanejamento fundiario, com vistas ao aumento da rentabilidade via 

modernizagao mecanizada e difusao da empresa rural a partir de 

estimulos governamentais; 

3. Modernizagao agricola orientada para a exportagao em detrimento da 

produgao voltada para o abastecimento interno. 

Dessa forma, esse texto busca analisar o processo desse 

"desenvolvimento" alicergado pela modernizagao da agricultura dentro de um 

determinado contexto vigente no pais, ievando em conta que esse processo esta 

enraizado a condigao de desenvolvimento do capitaiismo e de seus desdobramentos 

na agricultura, como tambem mostra as alternativas/estrategias executadas pelo 

governo federal como resposta para essa carencia, acima citada, desembocando em 

projetos de desenvolvimento no setor rural. 

Assim, cabe afirmar a importancia da contextualizagao historica da 

modernizagao da agricultura, colocada aqui como pano de fundo para compreender 

o cerne principal do presente estudo: a reconstrugao identitaria do agricultor familiar 

inserido nesse processo. 
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1 4 .1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Um breve historico sobre a modernizagao da agricultura no Brasil 

No final do pos-guerra e initio da decada de 1950, o Brasil comega a 

debater a "realidade" do pais, as condigoes do seu atraso e a sua superagao diante 

da situagao inerte no desenvolvimento do setor agricola, devido aos problemas 

relacionados a tecnologia, aos baixos niveis de producao agricola para o mercado 

interno e externo, a escassez de materias-primas para as demandas do setor 

industrial e a distribuigao fundiaria altamente concentrada nas maos de um pequeno 

grupo. Diante dessa situagao, este setor estava sendo visto como um obstaculo para 

o crescimento do pais, o que estimulou uma reagao por parte do Estado, que propos 

uma reavaliagao na sua politica econonica a fim de criar estrategias para reverter 

esse quadro de estagnagao no setor agricola: 

A proposta de deservolvimento que se modelava no inicio dos anos 
50 tinha forte influenoia do projeto nacionalista do presidente Vargas, 
das recomendacoes feitas pelas duas missoes economicas norte-
americanas o Brasil no final dos anos 40 e, acima de tudo, pelas 
estrategias de desenvolvimento formuladas pela recem-criada 
Comissao Economica para a America Latina (CEPAL), das Nagoes 
Unidas. Postulava-se ai, que a industria deveria liderar o processo de 
desenvolvimento economico e que a agricultura caberiam os papeis 
de 'financial"1 o esforco de substituicao de importacoes (fornecendo 
as receitas cambicis necessarias via exportagao de produtos 
primarios), promover materias-primas para a industria nacional 
nascente e aumentar a crescente populacao urbana do pais (Silva, 
1999, p.87). 

O Estado comega, entao, com uma sucessao de operagoes com vistas a 

planejar uma politica economica necessaria para estimular o desenvolvimento do 

capitalismo no pais. Esta agao tinha como pontos de partida, dois problemas 

direcionados ao setor agricola: a) o abastecimento precario dos centros urbanos, ou 

melhor, a escassez de alimentos. Este problema ocorria devido ao fato dos grandes 

latifundiarios serem incapazes de produzir alimentos a baixo custo para suprir o 

mercado interno, direcionando sua producao a exportagao. Esse fato faz com que o 
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Estado perceba que a forma em que se pautava a agricultura tornava-se um 

obstaculo para o desenvolvimento do pais; b) um outro problema e o atraso das 

relagoes de produgao no campo brasileiro. Em virtude de uma agricultura tradicional 

(onde a racionalidade capitalista nao impera) o Brasil se via limitado a expandir o 

mercado consumidor para os produtos industrials. Neste momento, o 

desenvolvimento da agricultura era almejado no intuito de favorecer o incremento de 

materias-primas para o setor industrial no Brasil, assim: 

A transformacao do campo era vista como condigaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sine qua non do 
desenvolvimento capitalista, na perspectiva dos ideologos do 
desenvolvimento industrial no modelo classico (subdesenvolvimento 
como processo), e cujos 'entraves' estariam localizados no setor da 
circulacao, ou seja, na pequenez do mercado interno. 
Consequentemente, a abertura desse mercado teria como ponto de 
partida a transformacao da agricultura (modernizagao das forcas 
produtivas e das relagoes de producao) e possibilitaria a expansao 
do capitalismo no Brasil (Linhares, 1981, p.39-40). 

Varios teoricos que analisaram o atraso do setor agricola foram 

destacados e de certa maneira influenciaram as tomadas de decisao frente a um 

novo modelo de agricultura que visava a um incremento do capitalismo atraves do 

setor agrario, entre eles esta Theodore W. Schultz (1965), um dos pensadores da 

modernizagao da agricultura, em seu livro "Transformagao da agricultura tradicional", 

que tern como problema principal para estudo tentar compreender como e possivel 

transformar a agricultura tradicional, considerada pouco produtiva, em um setor da 

economia altamente produtivo. 

Em sua obra, Schultz afirma que o aspecto crucial da agricultura 

tradicional e a baixa taxa de retorno dc investimento nos fatores agricolas do tipo 

que os agricultores vem empregaido ancestralmente (rotinas ha muito 

estabelecidas), considerando, esse tipo um fator que emperra o desenvolvimento 

economico do pais: 
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A agricultura baseada inteiramente nas especies de fatores de 
produgao usados durante geragoes pelos agricultores pode ser 
chamada de agricultura tradicional e inevitavelmente pobre e, por ser 
pobre, gasta a maior parte de sua renda em alimentos (Schultz, 
1965, p.15-16). 

Resumindo, o autor considera a agricultura uma fonte de crescimento 

economico de um pais, "Naturalmente, uma agricultura que use apenas os fatores 

tradicionais nao pode faze-lo, mas uma agricultura modernizada e capaz de dar uma 

grande contribuigao" (Idem, p. 17), entendendo, assim, que o seu desenvolvimento 

depende da passagem de uma agricultjra do tipo tradicional para uma agricultura 

moderna levantando a necessidade de investir na mudanga comportamental do 

agricultor tradicional, fazendo-o entendar e aceitar as modificagoes tecnicas que 

permitam a intensificagao da sua produgao, abrindo mao de sua condigao de 

agricultor tradicional para adotar uma "racionalidacle economica" fundada sobre a 

predominancia do mercado. 

Baseando-se nessa concepgao surge, a partir dos meados da decada de 

1960, especificamente, em 1964, uma politica economica especifica implementada 

pelo Estado brasileiro - articulada pelo Regime Militar recem-chegado ao poder - que 

direcionou as suas agoes para o desenvolvimento da agricultura atraves do processo 

de modernizagao do seu sistema produtivo, alterando, dessa forma, a organizagao 

social no meio rural e o perfil dos p.'odutos cullivados, a fim de permitir uma 

reorganizagao do capital atraves da anpliagao da oferta de alimentos, que seria 

possivel nao por meio da reforma agraria, mas sim pelo desenvolvimento intensivo 

da agricultura. 

Dai, o pais comegou a abrir-se para o mercado internacional, iniciando o 

processo de expansao do capitalismo no campo, marcando o periodo que vai do 

final da decada de 1960 ate a decada de 1970. caracterizado pela euforia da 

modernizagao produtiva, no intuito de relirar os agricultores familiares tradicionais de 
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seu "primitive- tecnologico" e inseri-los em circuitos propriamente capitalistas, atraves 

da criagao dos complexos agroindustriais1 6 internos. 

A modernizacao da agricultura se deu pela via tecnologica atingida pela 

industrializagao, tendo o seu apogeu por meio dos principles da "Revolucao Verde" 1 7, 

que visava a substituigao dos produtos antes adquiridos da natureza, passando 

agora a ser selecionados industrialmeite, estimulando a utilizacao massiva dos 

insumos modernos (adubos, agrotoxico], maquinas e equipamentos agricolas, com 

vistas a garantir novos incrementos para producao agricola, afastando, de forma 

assustadora, o agricultor do equilibrio da natureza. 

Este tipo de agricultura tera propaganda e incentivo politico e procurara 

sobrepor-se as formas remanescentes co meio rural. Para tal, ela sera chamada de 

agricultura moderna, caracterizada pela passagem de uma atividade de apropriagao 

das condicoes naturais existentes para uma atividade de fabricacao industrializada 

dessas mesmas condigoes. Segundo esta caracterizagao, o capital teria se 

apropriado de elementos do processo de producao rural atraves do credito rural de 

baixo custo, liberado para os grandes proprietaries, e de pesquisas agricolas, 

reincorporado-os a agricultura como insumos ou meios de producao. 

Dessa forma, a industrializagao foi apresentada como uma formula 

milagrosa capaz de, por si so, gerar o desenvolvimento do setor agricola, 

apontando-o como o responsavel pelo a xaso desses paises, deveria ceder, portanto 

a posigao dominante da economia (Silva, 1982). 

16 Entendemos por complexo agroindustrial o conjunto formado pelos set>res produtores de in>umos e maquinarias agricolas, de transformacao industrial 

dos produtos agropecuarios, de distribuicao, de comorcializacao e financianento nas diversas faMS do circuito agroindustrial. 

17 Segundo Hayami & Ruttan (1988.86), estas mudancas baseadas na modernizacao, tarn turn chamada de "Revolucao Verde" fundamentavam-se na 

melhoria do desempenho dos indices de produtividade agricola, por meio da substituicao dos inoldes de producSo locais ou tradicionais, por um conjunto 

bem mais homogfineo de praticas tecnol6gicas, isto e, de variedades vegetais geneticamente melhoradas. muito exigentes em fertilizantes quimicos de alta 

solubilidade, agrotbxicos com maior poder biocida, inigacao e motomecanuaQao. 
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Nota-se que, seja em termos polfticos, seja em termos economicos, esse 

processo de modernizagao da agricultura exigiu uma reorganizagao da agricultura a 

partir da intervencao do Estado e com o apoio da oligarquia rural, fazendo surgir 

uma nova dinamizacao da produgao agricola e a renovagao das estruturas de 

dominagao, caracterizada por uma maior concentracao, centralizagao, desigualdade 

e exclusao no campo, marcando o periodo chamado de "Modernizagao 

Conservadora", ou seja, uma modernizagao sem mudancas. Este modelo 

desenvolvimentista conservou/manteve as caracteristicas do modelo evolutivo da 

estrutura agraria do Brasil deste a sua colonizagao: a intensificagao da produgao 

para atendimento as demandas do consumo externo, a opgao pela monocultura, o 

apoio politico e economico aos grandes proprietaries de terras (incentivo a estrutura 

latifundJaria) e a subordinagao dos agrcultores de pequena produgao as grandes 

propriedades, destacando-se como um modelo capitalista monopolista, baseado na 

denominada "via prussiana" 1 8 

Constata-se, portanto que, se o processo de modernizacao foi 

prioritariamente dirigido para a oligarquia rural, foi, tambem, de maneira indireta para 

os agricultores familiares, mesmo sendo de uma forma reduzida, existiram tambem 

politicas de "modernizagao" da agricuhura familiar na decada de 70 destacando 

como exemplo, o PAPP (Programa de Apoio ao pequeno produtor Rural do 

Nordeste) e os perimetros irrigados do sub-medio Sao Francisco. Voltaremos a 

estudar essas politicas de modernizagao da agricultura no capitulo 2. 

O desenvolvimento do capitalismo no campo, atraves da modernizagao da 

agricultura, nao foi outra coisa senao a aceleragao do processo de diferenciagao do 

18 Essa denominacao faz referenda a Prussia, regao alema de agncultura comercial, volada para a exportacao e dominada pelos grandes proprietaries. 

Segundo Veiga (1996), o modelo "prussiano", semelhante ao caso europeu, caracterizava-se aor impedir que suas populacoes rurais tivessem acesso a 

propriedade da terra, apoiando a agricultura patronai e nao familiar. 
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sistema de produgao de organizagao familiar tradicional inserido no modo de 

produgao capitalista. Dessa forma, segundo Wanderley: 

[...] a modernizagac adotada foi, antes de tudo, dolorosa porque, 
paradoxalmente, rep'oduz o atraso. Ora, o atrasado que permanece 
dentro de um moderno e que o redefine pode ser identificado pelo 
fato de que a modernizagao foi feita sob o comando da terra, isto e, 
pelo e para os proprietaries fundiarios gerando uma tensao entre a 
propriedade e a produgao que afeta a profundidade da propria 
modernizagao (Wanderley, 1996, p.27). 

Essa transformagao causa urn rol de efeitos e de impactos economicos, 

sociais e culturais no comportamento do agricultor familiar, fundamentalmente, pela 

quebra repentina da estabilidade de base produtiva do mesmo, subordinado-a ao 

capital que se interpoe como comprador de suas mercadorias e como fornecedor 

dos meios de produgao de que necessita, controlando os mecanismos de 

financiamento e comercializagao, fazendo com que suas condigoes e suas 

necessidades economicas e sociais, sejam reguladas e controladas pelo capital. 

Na decada de 80, periodo da redemocratizagao do pais, entra em crise o 

modelo de desenvolvimento, ate entao adotado, comegando a surgir consequencias 

como a forte exclusao social no campo e o enfraquecimento da politica economica 

do pais revelando a incapacidade financeiramente do Estado de manter os 

mecanismos criados no periodo anterior, especificamente, no que diz respeito ao 

sistema de financiamento de produgao nas condigoes anteriormente estabelecidas, 

ou seja, credito rural deliberado, abundante e de baixo custo para os grandes 

proprietaries: 

Essa faceta critica do discurso sobre a tecnologia nao tern, contudo, 
articulagoes politicas suficientes para viabilizar mudancas 
fundamentals, nem so nivel das classes hegemonicas, para as quais 
o objetivo e o de preservar os interesses em jogo, nem ao nivel da 
classe trabalhadora, onde as questoes primordiais sao o seu nivel de 
renda (salario) e suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:5  precarias condigoes de sobrevivencia (Moreira, 
1999, p 63). 
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Iniciam-se, assim, as criticas ao modelo de modernizacao da agricultura 

no Brasil, atraves de um discurso sobre "ormas alternativas de producao que propoe: 

a redugao dos custos da produgao; o controle do uso indiscriminado de agrotoxico; 

melhorias no uso do solo e da agua baseados em principios ecologicos de 

preservacao do meio ambiente e por fim tecnologias adequadas e mais acessfveis a 

pequena producao familiar. Enfim, o que se pretendia era tornar a agricultura menos 

dependente de insumos e equipamentos fornecidos pela industria que, como vimos 

nesse texto, se tornou excessiva motivada pela penetracao do capitalismo no 

campo, aumentando, porem, a sua eficacia. 

Para entender estas criticas, e necessario analisar os resultados destas 

politicas, usando as informacoes de um artigo recente de Tonneau e Teixeira (2004). 

Indubitavelmente, o Brasil converteu-se numa importante potencia agrfcola. Nesse 

sentido, os objetivos do inicio dos anos 70 foram atingidos. Nos ultimos anos, de 

acordo com o Ministro da Agricultural, "o Brasil bateu todos seus recordes": a 

produtividade da agricultura aumentou, desde 1992, em 7 1 % ; a produgao atual de 

graos e de 100.000.000 de toneladas; em 2001, as exportagoes agricolas 

totalizaram US$ 24 bilhoes; em 8 anos, a produgao de carne aumentou em 97% na 

avicultura, em 67% na suinocultura e em 30% na bovinocultura brasileiras; o Brasil 

tornou-se o primeiro produtor mundial de cafe, de laranja e de cana-de-agucar. Hoje, 

o Brasil possui o mais importante rebanho bovino comercial do mundo. 

Apesar desse "sucesso", o modelo da "modernizagao"2 0, que inspirou as 

politicas agricolas desde o final dos anos sessenta, tern sido cada vez mais 

19 Cf. discurso do Ministro da Agricultura, da Pecuaria e do Abastecimerto - Pratini de Moraes - na Cupula Mundial da Alimerrtacao - 5 anos depois em 

Roma de 10 a 13 de junho de 2002 (www.mapa.gov.br). 

20 Cf. Graziano da Silva (1982). O processo de modernizacao da agricultu'a e considerado « ccrsservador » por este autor, na medida em que ele manteve 

inalterada a estrutura de distribuicao da terra no Brasil. 
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criticado. Tais criticas traduzem preocupagoes diversas, mas podem ser agrupadas 

em tres conjuntos principais: 

1. As crfticas economicas, com relacao a queda dos pregos, o aumento 

dos custos dos fatores de producao e a redugao do ritmo de 

incorporacoes de inovagoes, a crise na geragao de empregos; 

2. As criticas ecologicas, uma vez que a implementagao do modelo foi 

acompanhada de custos ambientais particularmente elevados. A 

tendencia a homogeneizagao das praticas produtivas, a simplificagao e 

a artificializagao extrema do meio natural, se fez acompanhar da 

degradagao dos solos agricolas, do comprometimento da qualidade e 

quantidade dos recursos hidricos, da devastagao das florestas, do 

empobrecimento da diversidade genetica dos cultivares, plantas e 

animais, e da contaminagao dos alimentos consumidos pela populacao 

(Bastos, 2002); 

3. As criticas sociais, que embora sempre tenham existido, atualmente 

assumem um patamar que preocupa, cada vez mais, a toda sociedade 

brasileira. O processo de modernizagao da agricultura foi tambem 

sinonimo de exclusao social. Neste processo, ficou evidente a 

impossibilidade das cidades e das metropoles absorverem as 

populagoes rurais excluidas, revelando elevados indices de exodo 

rural. 

A eficiencia desse modelo e (^da vez mais questionada. A economia do 

Nordeste, porexemplo, acompanhou de perto o crescimento da economia nacional e 

registrou, entre 1960 e 2000, uma expansao do Produto Interno Bruto da ordem de 

4,6% ao ano. A participagao das atividades predominantemente urbanas aumentou 
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significativamente (a industria passou de 22% para 26% e os servigos, de 47% para 

64%). O setor primario, que respondia por cerca de 30% do produto, recuou para 

menos de 10%, apesar do surgimento e da consolidagao de modernos segmentos 

de agricultura irrigada e de produgao de graos nos cerrados. 

Com algumas excegoes, como a regiao do Vale do Sao Francisco, as 

politicas de apoio direto ao desenvclvimento agricola nao foram capazes de 

intensificar os sistemas de produgao. A agricultura familiar, por exemplo, vem se 

mantendo, nos ultimos trinta anos, ao custo de uma pressao crescente sobre os 

recursos naturais, que, na maioria das vezes, permanece marginalizada e sem 

acesso aos mercados nacionais. 

Alguns estudos, (Tonneau et alii, seminario de Petrolina, 8/2003; Van der 

Weid et alii, Lagoa Seca, 2003), entre outros, permitem ilustrar a atual situagao: 

persiste o hiato existente entre a base produtiva regional e o contingente 

demografico que a sustenta. O Nordeste responde por aproximadamente 16% do 

produto interno do pais, enquanto a sua populacao corresponde a 28% da brasileira. 

A regiao oferece menos oportunidades ae empregos para a sua forga de trabalho. 

A produgao agropecuaria nordestina atingiu o seu auge no fim dos anos 

80. A partir de entao, os indices sao decrescentes e a crise das atividades do 

complexo gado-algodao-lavouras fez com que a ccntribuigao do Semi-Arido para a 

economia regional caisse de 28% em 1970 para 2 1 % em 2000 e que a producaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per 

capita passasse de 74,7% para 53,2%, no mesmo periodo 2 1. 

Paralelamente, sobretudo depois dos anos 90, as politicas sociais (bolsa-

alimentagao, renda minima, educagao, entre outras) tiveram um impacto 

consideravel. Diversas pesquisas demonstram a importancia das transferencias 

21 Cf. grupo de trabalho interministerial para a recriacao da Sudene. "Baies para a recriacao ca Sudene por uma politica de desenvolvimento sustentavel 

para o Nordeste". Versao final, Recife, junho de 200o. 
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sociais para estabilizar as rendas das familias rurais e mesmo para reduzir o numero 

de familias pobres no campo. 

Como consequencia destas politicas publicas sociais e de infra-estrutura, 

o nivel de vida das populacoes rurais melhorou consideravelmente no decorrer dos 

dez ultimos anos. A melhoria da distribuigao de energia, o acesso a agua, a 

organizagao dos transportes, as politicas descentralizadas de saude tiveram efeitos 

muito positivos. 

De fato, com o fracasso das politicas de modernizagao, devido a 

incapacidade de criagao de empregos nao agricolas, capazes de absorver os 

excluidos (notadamente os trabalhadores rurais sem terra), mas tambem aqueles 

que terminarao por ser excluidos pelo processo de modernizacao, ainda que seja 

limitado e controlado; na segunda metade dos anos 90, as politicas publicas 

governamentais voltaram-se, quase que exclusivamente, para oferecer 

"compensagoes sociais" (bolsas alimentagao, renda minima, educagao, 

aposentadoria, etc.). Diversas pesquisas demonstram a importancia dessas 

transferencias para estabilizar as rendas das familias rurais e, mesmo, para reduzir o 

numero de familias pobres no campo (Delgado, 2000; Abramovay, 2000; Veiga, 

2001). 

A nogao de desenvolvimento sustentavel e ilustrativa da reflexao sobre as 

dificuldades acima apontadas e chama a atengao para uma reflexao global, levando 

em conta as diversas faces do projeto social, sem o compartilhamento excessivo 

entre a produgao e sua finalidade (Latour,1994). 

Trata-se de uma reflexao so ore o modelo de modernizagao. A questao 

mudou. Ha possibilidade de uma alternativa a intensificagao classica da produgao, 

baseada na utilizagao de insumos modernos e mecanizagao das atividades para a 
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intensificacao do trabalho. Sera que a Utopia camponesa de coletividades 

autonomas do mercado capitalista pode contribuir para esta reflexao? Sera que a 

Utopia camponesa de coletividades autonomas do mercado capitalista tern o seu 

lugar numa sociedade pos-industrial? Mendras (1978) perguntava se as mais 

recentes tecnicas de uma nova industrializacao seriam compativeis com as tradicoes 

sociais e os valores das civilizacoes camponesas. Jollivet (in Mendras, 1978) 

sublinha que e possivel imaginar uma sociedade camponesa sem produtor rural. O 

desafio e a definicao de um projeto social renovado para as sociedades rurais e para 

a sociedade como um todo. 

Deve-se ter o cuidado de fugir de uma visao "idilica" que possa ser 

interpretada como volta ao passado. A globalizacao ja chegou, e deixou marcas 

irreversiveis. A mutacao em curso, mesmo quando mobiliza um discurso de 

resistencia, do tipo "o mundo nao e uma mercadoria!", corresponde a uma 

transformacao economica e a uma tomada de consciencia cidada. Vale-se tambem 

de certa ideologia de promocao dos valores universais do campones historico, ou 

pelo menos dos seus aspectos mais positivos (Sabourin et alii, 2002). 

Mas, entao, e possivel pensar a afirmacao deste projeto social renovado? 

E possivel manter uma agricultura "camponesa" num mundo capitalista? Trata-se de 

uma Utopia? Se assim for, a acao parece ser voluntariosa e, consequentemente, 

tern seus limites. Este e o sentido das cn'ticas dos varios pesquisadores sobre o 

proprio conceito de agricultura familiar. Por exemplo, Eliseu Alves (2002) considera 

duas grandes dificuldades em relacao a consolidacao de uma agricultura familiar 

alternativa ao mercado capitalista. 

A primeira e a forga e a dinamica da agricultura capitalista. O autor 

pergunta o que vai impedir a agricultura capitalista de se apropriar das tecnologias e 
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dos mercados criados, inclusive, pela agricultura familiar. "Af esta a agricultura 

organica em expansao acelerada na agricultura capitalista. O que impede a 

agricultura capitalista de adotar tecnologia, expandir a producao e dominar o 

mercado?" (Alves, 2002). 

A segunda dificuldade e a capacidade de resistencia cultural da 

agricultura familiar "Quern pode ser contra preservar a cultura local? Mas, a questao 

e se isto e factivel? E isto que as comunidades querem? Mais uma vez, forcas 

macro-sociais, impulsionadas pela comunicacao de massa, que se assenta, 

principalmente, no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, exercem influencia avassaladora 

sobre a nossa sociedade, ate no modo de falar regional" (Alves, 2002). 

Os argumentos de Eliseu Alves sao fortes quando relacionados as 

exigencias do modelo campones: exigencia em trabalho, exigencia de um modelo 

familiar, favorecendo pouco a autonomia dos jovens; ausencia de renda monetaria. 

Nao se deve esquecer tambem que os problemas estruturantes - como a falta de 

terra e a baixa educacao - pesam muito sobre as possibilidades reais de se 

encontrar alternativas. 

Mas a forca das necessidades tambem e intensa. Qual outro futuro 

possivel a se pensar com a ausencia de empregos nas cidades? O modelo da Africa 

do Sul, aonde a populacao concentra-se em favelas rurais, sem atividades, 

recebendo ajudas sociais que sao gastas em supermercados, seriam os unicos 

lugares de vida? E verdade que alguns projetos de urbanizacao das sedes dos 

pequenos municipios rurais vao neste sentido. Dai que a disseminacao da violencia 

em todo o territorio sera provavelmente a consequencia desta escolha. 

Por outro lado, a permanencia dos camponeses tern demonstrado 

historicamente que os camponeses nao apenas sobrevivem, mas suas praticas 
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economicas, sociais, culturais sao fundamentals, nao apenas na resistencia a logica 

da exploracao, degradacao humana e ambiental da sociedade capitalista, mas, 

principalmente, na construgao de diferentes referencias de desenvolvimento. 

Neste sentido, o campesinato pode permanecer como um modo de vida, 

que envolve um sistema de producao baseado no trabalho e na qualidade, uma 

certa autonomia do mercado capitalista, uma organizacao do espaco a partir da 

associacao entre terra, trabalho e familia, uma sociabilidade baseada em relacoes 

de interconhecimento, ajuda mutua, solidariedade, mas tambem permeada de 

conflitos e interesses individuals e coletivos. 

A ideia seria, portanto, nao o questionamento acerca da existencia ou nao 

do campones, mas, como propoe Barbosa (1998), trabalhar com o conceito de 

campones a nfvel teorico, o que permitiria compreender as configuracoes historicas 

especificas de grupos tais como os Pescadores, os ribeirinhos, os seringueiros, os 

agricultores familiares, etc. Uma pista de pesquisa seria precisamente trabalhar com 

o conceito de campones nao como essencia, mas como concepcao processual e 

verificar: as relacoes demograficas, as formas de parentesco, o manejo e uso de um 

territorio, a autonomia parcial com relacao ao mercado capitalista. 

Nesta perspectiva, o conceito de campesinato e essencialmente um 

quadro de analise e tambem um conjunto de propostas de politicas publicas para o 

mundo rural e, mais largamente, para a sociedade como um todo. A afirmacao de 

um modo de vida campones nos rumos de uma sociedade depende de sua 

constituicao enquanto atores politicos sejam atraves de movimentos sociais ou de 

politicas do Estado. 
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CAPlTULO II - POLITICAS PUBLICAS DE IRRIGAQAO NO 
NORDESTE - O CASO DO PERIMETRO IRRIGADO 
CALIFORNIA 

Retomando a questao das politicas publicas no Brasil, no seculo XX, mais 

prophamente a partir dos anos 60, sao incrementadas acoes do poder publico na 

agricultura em geral, no Nordeste, em particular, mediante a criacao de orgaos, 

programas e mecanismos de desenvolvimento regional como uma nova forma de 

lidar com a seca. 

Analisando esses programas percebe-se que sempre foram formados 

como medidas urgentes, que pretendiam realizar uma serie de agoes coordenadas 

de intervengoes no meio rural com o objetivo de promover, nao somente o 

desenvolvimento agrfcola, mas tambem o desenvolvimento rural, prevendo medidas 

de carater social, com a intervengao nas areas de educagao, saude e nutrigao que 

sempre ficaram muito restritos. 

E importante destacar que este modelo de desenvolvimento mesmo 

propondo uma visao rural integrada, nao compreendia o rural alem do agrfcola e que 

a sua ampliagao visava somente incluir no contexto do desenvolvimento a pequena 

produgao familiar, uma vez que esta se encontrava excluida na pratica, mas nao no 

discurso. 

A modernizagao da agricultura no Brasil assume contornos regionalmente 

especfficos. Por esse motivo, acredita-se ser necessario um estudo das politicas 

publicas, destacando-se uma das ag5es atribuidas aos Programas de 

Desenvolvimento Rural Integrado (PDRI) 2 2 que coloca o Nordeste como uma regiao 

de destaque para sua atuagao atraves da irrigagao publica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22 A s pot l t i cas e p r o g r a m a s a g r l c o l a s , a d o t a d a s p c l o pode r pub l i co , es tao p a u t a d a s n a s d i i e t r i zes e o r i en tap f i es d o s P D R I , o n d e v a r i a s Inst i tu ic f tes 

d e s e n v o l v e m a96es d e ca ra te r se tor ia l e /ou d e p l a n e j a m e n t o , v o l t a d a s para u m a d e t e r m i n a d a reg iao e u m pub l i co bene f i c ia r io b e m d e f m i d o . O s P D R l (s ) , 
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Portanto, faz-se necessario analisar essas politicas implementadas, 

particularmente, na regiao nordeste do pais acreditando que, de dessa forma, 

facilitara o entendimento da formacao do Perfmetro Irrigado California, representado, 

nesta dissertacao, como a localidade escolhida para o estudo de caso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. A intervengao do Estado e a Politica de irrigagao no Nordeste 

Neste topico, inicialmente, daremos uma visao geral sobre o Nordeste, 

apoiada na obra de Manoel Correia de Andrade, um dos maiores conhecedores 

dessa regiao, em seu livro intitulado "A terra e o homem do nordeste" (1973). 

O Nordeste possui uma superficie de 1.561.177,8 km 2 como uma 

populagao total de 42.497.540 habitantes 2 3 dividido em quatro areas distintas: a 

primeira e a Zona da Mata, antigo dominio da Mata Atlantica, local em que se 

estabeleceram - desde o inicio da colonizacao portuguesa - o latifundio acucareiro e, 

postehormente, no sul da Bahia, os cultivadores de cacau, em virtude de suas 

condicoes favoraveis, como solos ferteis, pluviosidade abundante e temperaturas 

elevadas. A segunda e o Agreste, area de transicao entre a Zona da Mata e o 

Sertao, onde e praticada a policultura, a pecuaria e, sobretudo, a lavoura algodoeira, 

em pequenas unidades produtivas baseadas em cultura de subsistencia. A terceira e 

o Medio Norte, formado por parte do Piaui e pelo Maranhao, constitui uma zona de 

transicao entre o sertao e a regiao amazonica, com pecuaria extensiva na sua parte 

oriental e lavoura de arroz praticada nos moldes tradicionais. E por fim vem o Sertao, 

caracterizado pelo clima semi-arido, com indices pluviometricos de 500 mm a 1.000 

mm, com grande irregularidade de precipitacoes, regiao tipica das secas periodicas, 

sao financiados p e l o G o v e m o F e d e r a l c o m r e c u r s o s o r c a m e n t a r i o s da U n i a o , p r o v e n l e n t e s d e e m p r e s t i m o s o b t i d o s j un to a i n s « u i c i 5 e s financeiras 

i n te rnac iona i s . 

2 3 Forr te: I B G E , A n u a r i o Es ta t i s t i co d o Bras i l . 2 0 0 0 . 
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com solos arenosos e pouco profundos. A criacao de gado af se desenvolveu, desde 

o periodo colonial, em grandes latifundios. 

Ainda, segundo Manoel Andrade, dando uma conceitualizacao do 

nordeste: 

[...] apontado ora como a areas das secas, que desde a epoca 
colonial fazem convergir para a regiao, no momento de crise, as 
atencoes e as verbas dos governos; ora como area dos grandes 
canaviais que enriquecem meia duzia em detrimento da maioria da 
populacao; ora como area essencialmente subdesenvolvida devido a 
baixazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA per capita dos seus habitantes ou, entao, como a regiao das 
revolucoes libertarias de que fala o poeta Manoel Bandeira em seu 
poema 'Evocacao do Recife (1973, p. 21). 

Diante dessa citacao, destacamos nesse projeto um dos fatores que 

contribuem para ampliar o carater multifacetado dessa regiao: a irrigagao publica 2 4, 

que como ja foi dito anteriormente, fez parte do PDRI, atuando principalmente, na 

regiao semi-arida nordestina. 

O semi-arido nordestino sempre apareceu como uma regiao problema, 

desde o periodo Imperial, devido a seca, considerada responsavel pelo atraso 

economico e pela miseria social da regiao: 

O Nordeste e visto oficialmente como a principal 'regiao problema' do 
pais desde o seculo passado. Assolado frequentemente pela seca 
em sua parte semi-arida e pela pobreza em todos os quadrantes, foi 
alvo de promessas de solucao de suas angustiantes dificuldades por 
todos os governos, desde o periodo imperial. E famosa a declaracao 
de D. Pedro II, de que venderia a ultima joia da Corte para socorrer 
aquela sofrida regiao (Nobrega, 1985, p. 118). 

Com o tempo, foram surgindo alguns orgaos criados pelo Governo 

Federal que visavam a superacao dos problemas do Nordeste, sendo, na maioria 

2 4 A c r e d i t a - s e q u e , t o m a n d o c o m o b a s e u m a op in iao sub je t i va , en t re o s d i ve rsos p r o c e s s o s d e t r a n s f o r m a c a o d a ag r i cu l tu ra n o Bras i l , d e s t a c a m - s e do ts 

m a i s i m p o r t a n t e s q u e e s t a o r e l a c i o n a d o s a s m u d a n c a s na es t ru tu ra do u s o e d a p r o p n e d a d e d a ter ra e a p e n e t r a c S o t e c n o l o g i c a . O p r ime i r o c o n s i s t e e m 

p r o g r a m a s d e c o l o n i z a c a o e d e r e f o r m a agra r ia q u e p o s s i b i l i t e m a c e s s o a te r ra a o s t r a b a l h a d o r e s a g r i c o l a s , o s e g u n d o , d i z respe f to a i r r i gacao , q u e tern s e 

cons t i t u i do n u m d o s p r inc ipa ls i n s t r u m e n t o s d e a c 3 o d o g o v e r n o b ras i le i ro . p o d e r d o , e s s e s d c i s p r o c e s s o s , e m a l g u m a s s i t u a c o e s e s p e c i f i c a s , c o m o e o 

c a s o d o p e r i m e t r o i r r igado Ca l i f o rn ia , s e r e m v is tos c o m o u m so . 
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das vezes, deflagrados a partir das secas periodicas que assolavam o semi-arido 

nordestino. 

O governo, com vistas a combater seus efeitos, criou uma dotacao 

orcamentaria e para tal instalou tres comissoes: a de agudes e irrigacao, a de 

estudos e obras contra os efeitos das secas e a de perfuracao de pocos. Destas 

tres, apenas uma permaneceu, a de acudes e irrigacao. Nao tendo desempenho 

satisfatorio, ensejou a criacao da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS -

1909), que passou a denominar-se Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas 

(IFOCS), em 1919 e depois em 1945, de DNOCS (Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas): 

0 DNOCS nao era apenas um orgao voltado para a recuperacao 
economica das terras do semi-arido nordestino, mas tinha tambem a 
responsabilidade de assisti as populacoes nos periodos de seca. A 
construcao de estradas justificava-se como necessaria a 'propiciar 
socorro urgente e fuga rapida das populacoes atingidas pela seca'. 
Nao se tratava, pois, de combater as causas das estiagens, mas de 
atenuar os seus efeitos sobre os habitantes da regiao (Nobrega, 
1985, p.121-122). 

Essas instituigoes apenas executavarn ag5es paliativas, como a 

construcao de pocos e acudes que nao resolviam o problema, pois, um dos grandes 

entraves que ocorria era o acesso restrito, ou seja, geralmente, eram instalados 

dentro de propriedades privadas da regiao, o que fortalecia o dominio da oligarquia 

sertaneja sobre essas construgoes, apropriando-se de um bem publico para sua 

manutengao no poder em detrimento dos agricultores tradicionais que, sem 

condigoes de produzir por causa da seca, fugiam, estabelecendo-se nos grandes 

centros urbanos. Percebe-se, dai, entao, que as politicas adotadas favoreciam 

apenas aos grandes proprietaries de teras que se :ornavam donos tambem de um 

bem maior: a agua. 
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Outro fator de importancia que mostra a ineficiencia dessas politicas, e 

que as infra-estruturas construidas, serviam, principalmente, como armazenagem de 

agua para a pecuaria, nao estimulando a agricultura na regiao - produzida, em 

grande parte, pelos pequenos agricultores de base familiar - o que mostra, mais uma 

vez, o favorecimento das politicas publicas a uma pequena minoria formada pelos 

latifundiarios. 

Percebendo que as acoes implementadas ainda eram insuficientes para a 

solugao dos problemas que afetavam o desenvolvimento do Nordeste, o entao 

governo de Juscelino Kubitschek (1956-61), cria em 1956, o Grupo de Trabalho 

sobre o Desenvolvimento do Nordeste - GTDN, transformado, em 1959, na 

Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que: 

Em suma, pretendeu estimular no Nordeste a instalacao de um setor 
industria moderno, diversificado e verticalmente integrado, seguindo 
de perto o modelo de estrutura industrial entao prevalecente no 
centro-sul. Alem desse objetivo geral de criar um nucleo autonomo 
de expansao manufatureira, a industrializacao foi tambem concebida 
como um meio de absorver a massa de subemprego urbano que a 
cada dia se acumulava no Nordeste (Goodman & Albuqerque, 1974, 
p.160). 

Salienta-se que a SUDENE, criada como uma estrategia do GTDN 2 5 , 

destaca-se como o orgao promoter de programas especificos para o 

desenvolvimento do nordeste, esta totalmente ligada ao contexto da modernizagao 

da agricultura no Brasil, anteriormente visto nesse capftulo, que considerava a 

industrializacao como a unica solugao para o desenvolvimento rural no pais. 

Assim, sao criados os grandes parques industrial's nordestinos e com isso 

a demanda por energia eletrica, que sera resolvida com a implantagao das 

2 5 Es te g r u p o fo i l i de rado po r C e l s o Fu r tado q u e a p o s a g r a n d e s e c a d e 1£58 , e m u m S e m m a r i o r ea l i zado e m G a r a n h u n s ( P E ) , e m 1 9 5 9 . q u e d iscu f ia c o m o 

t e m a cen t ra l o D e s e n v o l v i m e n t o d o N o r d e s t e , a f i r m o u : "... o g o v e r n o b as i le i ro , d e p o t s d e c inqOenta a n o s d e e s f o r c o , u s a n d o e n t e c o m p e t e n t e , n a o 

c o n s e g u i u reso lve r o p r o b l e m a e a s e c a e m a i s g r a v e d o q u e c i n q u e n t a a n o s at ras. Por tar . to , h o u v e u d i a g n o s t i c o e r rado q u a n d o s e e s t a b e l e c e u a po l i t i ca 

d e o b r a s cont ra a s e c a s ' .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O m e u e s f o r c o inicial n e s s e t r aba lho foi exa tar r en te s a b e r o n d e e s t e v a o e r ro . D a i a ideta d e c o n s i d e r a r d o e g r a n d e s e i x o s d e 

acSo e m toda a po l i t i ca d e d e s e n v o l v i m e n t o d o No rdes te : cr iar u m a e c c n o m i a res i s ten t c a s ; » c a s e rees ta r tu ra r a e c o n o m i a ag ra r i a , i r r tens i f i cando o s 

i n v e s t i m e n t o s i n d u s t r i a i s ' (Agu ia r , 1 9 8 5 , p .19 -20 ) . 
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barragens, utilizando o Rio Sao Francisco para o abastecimento energetico da 

regiao. 

Em decorrencia desse processo e dado que seria dificil esta regiao evoluir 

"naturalmente", era necessario induzir as transform acoes na economia da mesma, 

assim, surge a irrigacao publica que se define como o aproveitamento de solos e 

aguas (das barragens), passando a ser considerada um instrumento privilegiado 

para promover as mudancas estruturais necessarias para colocar o semi-arido na 

rota da modernidade. Acontecendo, realmente, com maior intensidade, a partir dos 

meados da decada de 80, mais precisamente no governo de Jose Sarney, quando 

se deu prioridade ao crescimento acelerado da agricultura irrigada no Nordeste, 

tendo sido aprovado um piano quinquenal para irrigar mais de um milhao de 

hectares em projetos publicos e privados na regiao. A irrigacao alcancou um lugar 

privilegiado nas politicas publicas de desenvolvimento do Nordeste (Pinto & 

Fonseca, 1989, p.41). 

Por fim, constata-se que, entre as diversas vias de modernizacao da 

agricultura, baseada na utilizacao da tecnologia para a intensificacao da producao, a 

irrigacao publica coloca-se como um exemplo que revela a intervencao do Estado 

atraves de programas regionais 2 6 que sao justificados, legal e politicamente, pela 

utilidade publica da obra implantada e pelo interesse social para a populacao da 

area de influencia. Deles se espera, em tese, que absorvam e beneficiem a 

populacao que, geralmente, ocupa areas de assentamento e agricultores sem terra, 

como se pode observar no seguinte trecho retirado de um documento oficial: 

2 6 T o d o o c o n j u n t o d e p r o g r a m a s d e i r r igacao c r i a d o s a o n i ve l f edera l e r eg i ona l , e n v o l v e r d o o s e s t a d o s d o n o r d e s t e , p r i n c i p a l m e n t e , n a reg iSo s e m i - a r i d a 

( P I N , P o l o n o r d e s t e , P R O I N E , e tc ) , f o r a m d i r ig idos , por i n s t i t u t e s ( D N O C S , S U D E N E , en t re c u t r a s ) q u e cons i s t i a n a i m p l a n t a c a d d e p r o j e t o s d e c a r e e r 

pub l i co , v i s a n d o a c o l o n i z a c a o d e t e r r a s , a n t e r i o r m e n t e , i m p r o d u t i v a s pe la falta d e a g u a , c o m a j s e n t a m e n t o d e ag r i cu l t o res e m lo tes d e p r o d u c a o fami l ia r , 

d e n o m i n a d o s d e P e r i m e t r o s I r r igados . Pa ra me lho r a p r o f u n d a r a d i scuss ; ; o s o b r e a q u e s t a o . n j c o m e n d a - s e , en t re ou t ros : N o b r e g a ( 1 9 8 5 ) ; A g u i a r ( 1 9 8 5 ) ; 

P in to et alii ( 1 9 8 9 ) , e C a r v a l h o (1988 ) . 
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0 fator agua esta profundamente.' vinculado ao fator terra. A funcao 
social e a utilizacao publica do uso da agua para a irrigacao estao 
comprovadas sob varios aspectos: a irrigacao possibilita maior 
numero e seguranca das colheitas, promove a geracao de novos 
empregos, em projetos publicos e particulares, possibilita a 
agricultura intensiva e maior produtividade concorrendo em larga 
escala para a producao de alimentos e de materias-primas 
destinados ao abastecimento e a exportacao, neutraliza os efeitos da 
estiagem, fixa o campones a terra, permite o fortalecimento da classe 
media e do proletariado nas zonas rurais, concorre para o 
desenvolvimento regional (DNOCS, 1986, p.30). 

Assim, as acoes voltadas para as politicas de irrigacao estavam baseadas 

na filosofia de que se constitui como um nucleo do desenvolvimento rural, 

representando, dessa maneira, um mecanismo muito importante de modernizacao 

da vida rural. 

E certo que, mesmo reconhecendo os beneficios tecnicos com o uso da 

irrigacao, principalmente, nas areas Dnde a escassez de chuva precariza a 

sobrevivencia do homem do campo, rao podemos deixar de admitir que a sua 

utilizacao, mal gerenciada, e os seus precedentes historicos, caracterizados pelo 

poder da oligarquia sertaneja, resultam em varios impactos que sao capazes de 

produzir determinados efeitos negativos, tanto em relacao ao meio ambiente 

(desmatamento da vegetacao nativa, alto indice de uso de agrotoxico e fertilizantes 

qufmicos, salinizacao, perda da fertilidade do solo), como tambem a 

descaracterizacao do agricultor familiar, quando sugere a transformacao de suas 

unidades agricolas em empresas, trarsformando terra de trabalho em terra de 

negocio, o que supoe um processo de subordinacao ao capital, criando uma forte 

dependencia 2 7, tanto tecnica quanto financeira e comercial, da maior parte desses 

produtores. 

2 7 A d e p e n d e n c i a faz pa r te d e u m rol d e m o d i f i c a c o e s que a m o d e m i z a i j a o d a agr icu l tu ra c a u s o u n o c a m p o o p e r a n d o n o s e n t i d o d e t o m a r a s u n i d a d e s 

fam i l i a res t r ad i c i ona i s c a d a vez m a i s d e p e n d e n t e s d o s m e c a n i s m o s es tn r tu ra i s d o m e r c a d o , e m va r i os n ive is . na o b t e n c S o d o s s e u s m e i o s d e v ida ; n a 

c o m p r a d e i n s u m o s da p r o d u c a o , d o s i n s t r u m e n t o s d e t r a b a l h o ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da p r cp r i a te r ra ; na v o n d a de s u a s m e r c a d o r i a s , e m g r a u c r e s c e n t e ; n o m e r c a d o d e 

t raba lho , t an to f o r n e c e n d o t e m p o r a r i a m e n t e s u a fo rca d e t r a b a l h o para a s g r a n d e s p ropr ied .KJes . c o m o c o n t r a t a n d o e v e n t u a l m e n t e e m p r e g a d o s p a r a 

c o m p l e m e n t a r a fo rca d e t r a b a l h o fami l ia r . 
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2.2. 0 processo de irrigagao no semi-arido sergipano 

O Estado de Sergipe possui uma superffcie de 21.910,348 km 2 (IBGE, 

2000), tendo 60% do seu territorio incluido no "Poligono das Secas", que abrange 32 

dos 74 municipios do Estado e 40% da sua populacao total (Sergipe, 1986, p.08), 

sendo que em termos economicos depende fundamentalmente da agricultura e da 

pecuaria. 

O Estado, situado na regiao nordeste do pais, nao foge a toda essa 

discussao sobre a modernizagao da agricultura, travada nos topicos anteriores 

desse estudo. No entanto, possui em seu contextc, particularidades que envolvem 

estrategias de desenvolvimento como meta de politicas regionais estabelecidas para 

solucionar os problemas socio-economico da regiao semi-arida. 

Apos a grande seca que ocorreu em 1958, atingindo tambem o semi-arido 

de Sergipe, o DNOCS, na decada de 60, reativou as chamadas "frentes de 

emergencia" criadas na decada de 40, que objetivavam a geracao de empregos e a 

execucao de obras que beneficiassem a populacao atingida; contudo, esse 

contingente de mao-de-obra barata, sem condicoes de produzir, e 

consequentemente, de sobreviver, tinha como saida se subordinar ao "amparo" do 

governo, que, como ja foi visto, construia estruturas que apenas beneficiavam os 

grandes proprietarios rurais. 

A SUDENE, instalada no Estado de Pernambuco, na epoca, tinha essa 

regiao como prioridade em suas acoes, deixando desassistidos os demais Estados, 

inclusive Sergipe. Desse modo, o Estado permaneceu ainda por muito tempo sob o 

dominio da oligarquia sertaneja, formada pelos proprietarios de grande parte das 
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terras dessa regiao, que, atraves de emprestimos, conseguiam expandir sua 

producao, tomando como prioridade a pecuaria. 

Na decada de 70, foram criados o Programa e Integracao Nacional - PIN, 

e o Programa de Redistribuicao de Terras e Estimulo a Agroindustria do Norte e 

Nordeste - PROTERRA. Esses dois programas constituiram-se no primeiro passo 

para a concretizagao da politica de irrigagao no Estado atraves da compra e da 

desapropriagao de terras, fazendo parte do I Piano Nacional de Desenvolvimento - I 

PND. No entanto, pouco responderam as necessidades reais da regiao, contudo, foi 

atraves deles que surge, em 1974, o II PND que cria o POLONORDESTE (Programa 

de Desenvolvimento de Areas Integradas no Nordeste), cujo objetivo era estimular a 

agricultura nas regioes semi-aridas, atraves da tecnologia de adaptagao da 

produgao as condigoes climaticas e do credito rural. 

Em 1976, a SUDENE, comegando a atuar nessa regiao, cria o PROJETO 

SERTANEJO (Programa Especial de Aooio ao Desenvolvimento da Regiao Semi-

Arida do Nordeste). 

Salienta-se que, apesar dessa avalanche de programas e projetos, os 

problemas da seca continuavam nao rnelhorando as condigoes de producao do 

agricultor familiar. De certo, pois, como foi visto na contextualizagao da 

modernizagao da agricultura, esse periodo se caracterizava pela intengao maior do 

governo: a implementagao da industria no campo atraves das agroindustrias. 

Segundo Vargas (1988), ate entao, a Microrregiao do Sertao Sergipano, 

constituida pelos municipios de Pogo Redondo e Caninde do Sao Francisco, nao 

tinha sido, diretamente, atingida por todos esses programas. So na decada de 80, 

mas precisamente em 1982, com a criagao do PROJETO NORDESTE (Programa 

Regional de Desenvolvimento Rural para Pequenos Produtores do Nordeste) e que 
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pode se observar um programa voltado para o pequeno produtor rural e com 

destaque no aproveitamento dos recursos hfdricos, criando a partir deste, um outro 

programa, o PROHIDRO (Programa de Aproveitamento dos Recursos Hfdricos) que 

objetivava perenizar os rios do nordeste, integrando as bacias dos rios Sao 

Francisco e Parnaiba, captar e armazenar aguas pluviais e multipiicar os pocos 

subterraneos. 

Ja nos meados da decada de 80, quando o Governo Federal, priorizava o 

crescimento da agricultura irrigada, em Sergipe, no entao, governo de Joao Alves 

Filho, foi tracado um projeto intitulado "Chapeu de Couro", que demandou a criacao 

da Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hfdricos de Sergipe - COHIDRO e 

da FUNDASE (Fundacao de Assuntos Fundiarios de Sergipe). O primeiro, sendo 

responsavel pela implantacao dos sistemas de irrigacao, e o segundo responsavel 

pela formagao dos projetos hidroagricolas do governo estadual, alem da fungao de 

discriminacao e regularizacao fundiaria. 

Nao ha duvidas de que o projeto "Chapeu de Couro" foi um avango em 

termos de incentivar o pequeno agricultor familiar, atraves da geragao de trabalho e 

renda e do incremento da producao ag.icola, alem de apoiar a desapropriagao de 

terras para fins de reforma agraria na regiao. 

O projeto, acima citado, concretizado, formou o Perfmetro Irrigado 

California - PIC, localizado no municipio de Caninde de Sao Francisco, como 

tambem, outros 04 (quatro) perimetros pjblicos de irrigagao em Sergipe: 

[...] a Microrregiao Sertao Sergipano do Sao Francisco foi 
contemplada coma duplicacao da adutora Alto Sertao, de 12 
barragens, 75 pogos, aproximadamente 1000 cisternas e com um 
projeto de irrigagao agricola, o Projeto California (Vargas, 1988, p. 
112). 
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QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1- Relagao dos perimetros publioos de irrigacao implantados pelo governo de 

Sergipe - 1993 

Perimetro Municipio Ano de implantagao Area irrigavel (ha) N° de lotes 
irrigados 

California Caninde do S. Francisco 1986 1.360 333* 
Jabiberi Tobias Barreto 1987 250 66 
Piauf Lagarto 1987 250 423 
Jacarecica Itabaiana 1986 260 124 
Ribeira Itabaiana 1986 1.100 400 
Total 3.220 1346 
Fonte: Cohidro 
(*) desse total 272 lotes sao irrigados e 61 sao areas de sequeiro 

Para a implementacao dos perimetros acima citados foi montada uma 

infra-estrutura atraves da criacao da Companhia de Desenvolvimento dos Recursos 

Hfdricos do Estado de Sergipe - Cohidro, responsavel por toda acao relacionada a 

irrigagao, pogos, adutoras, etc. 

Observa-se no quadro 1 que na decada de 80, o governo de Sergipe 

priorizou a politica de irrigagao no Estado, atraves da implantagao de 05 (cinco) 

perimetros publicos em curto espago de tempo de um para o outro, no que diz 

respeito nao so a infra-estrutura, mas, tambem, o seu funcionamento com a 

ocupagao e o processo de manuseio. Esse fato demonstra que a politica de 

irrigagao e notada como um fim em si mesma e nao como uma tecnologia a ser 

utilizada em um processo mais ample 

Verifica-se, assim, que no nordeste apesar dos avangos com a politica de 

irrigagao que faz parte do sistema de "modernizacao conservadora" nao deve exito. 

As estrategias de desenvolvimento nac foram capazes de resolver os problemas 

enfrentados nessa regiao caracterizada pela ma distribuigao das terras, pela seca e 

pela fome. 

Em geral, de acordo com Francisco de Oliveira, entre 1970 e 1983, a 

atuagao do Estado contribuiu, de maneira bastante direta, para a incorporagao da 
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regiao Nordeste a "logica dos processos economicos de ambito nacional", com o 

crescimento do emprego na industria e no setor de servicos. 

As contradicoes entre as propostas modernizadoras, que se traduziam em 

politicas de intervengao estatal voltadas para o desenvolvimento regional, e a 

permanencia de antigas estruturas e processos socio-economicos, parecem 

caracterizar o Nordeste dos ultimos anos. Contexto em que emergem novos atores 

politicos, expressoes de mudancas, nem sempre perceptiveis, no interior das 

classes sociais e dos sistemas de dominacao de "relagoes arcaicas de emprego", 

mas mesmo assim cenario de "avancos notaveis, apesar de tudo" (Oiveira, 1990, 

p.21-22). 

Assim, a etapa atual do processo de modernizacao da agricultura 

brasileira "expressa-se na transformagao das relagoes de trabalho e na implantagao 

de uma base tecnica de produgao que se consubstancia na progressiva 

empresarializagao da agricultura e no surgimento e expansao dos complexos 

agroindustriais" (Rego, 1993, p.24). 

Como consequencia das alteragoes mencionadas, verifica-se a exclusao 

social dos trabalhadores rurais, com o agravamento da situagao de miseria, o exodo, 

o aumento dos niveis de concentragao fundiaria (REGO, 1993, p.24). 

Desse modo, observa-se que o processo de modernizacao da agricultura 

provocou (e ainda provoca), uma certa polemica que se confronta com a chamada 

"agricultura moderna" que foi regida pelos principios da "Revolugao Verde" por um 

lado e as transformagoes tecnologicas de outro, ampliando a producao do pais. No 

entanto, esse fato parece nao responder aos anseios da sociedade, seja por razoes 

ambientais, seja em virtude dos altos custos que a producao exige, ou, pelas 
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dificuldades encontradas pelos agricultores familiares em manter-se nas suas 

atividades produtivas e dessa forma, assegurar a continuidade de sua reproducao. 

Assim, na decada de 90, o Brasil comeca a dar um novo rumo a suas 

politicas para o meio rural, tentando amenizar os problemas causados pela 

modernizacao bem como realizar valores ideais e de bens que poderao construir 

melhores condigoes de vida, como destaca Almeida: 

Certos atores comegam a crer que o sistema nao depende mais de 
uma simples orientagao economica, de uma agao utilitarista, em que 
se trataria apenas de calcular os custos e os lucros de uma dada 
empresa ou de determinados objetivos. Para esses atores e grupos 
sociais, os individuos estao tambem a procura de solidariedade, de 
identidade, de autonomia, de democracia, de "bens" que, 
contrariamente a outros mais reais, nao sao calculaveis e 
mensuraveis (1999, p. 22). 

E importante, no entanto, ressaltar que os desafios da sociedade estao 

colocados para os atores da sociedade civil e do Estado. O fato de existir uma maior 

vontade de conhecer, refletIr e discutir acerca das necessidades e da situagao dos 

agricultores familiares no Brasil, ja e em si um avango. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. O caso do Peri metro Irrigado California 

Primeiramente, e importante dar um panorama geral do municipio de 

Caninde do Sao Francisco onde esta localizado o Perfmetro Irrigado California (PIC), 

area de estudo dessa pesquisa. Pretende-se, assim, ter uma caracterizagao do 

espago ocupado pelos agricultores, alem de tecer consideragoes reflexivas sobre 

tecnologia, produgao, gestao, mercado e trabalho, tentando destacar alguns 

aspectos socio-economicos e ambientais que condicionam a vida da populacao que 

reside no meio rural. 
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Assim, necessario se faz o conhecimento historico da realidade local 

considerando-o como um fator importante, pois: 

[...] mergulhar no passado cultural nao significa resgatar fatos, 
srtuacoes, coisas inertes, mortas ou superadas, mas e a apreensao e 
a aprendizagem das bases, raizes que, de certa forma, dao suporte a 
muitos fatos e confrontacoes da realidade presente na vida cotidiana 
de hoje (Tedesco, 1999, p.74). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.1. Panorama geral do municipio 

O municipio de Caninde de Sao Francisco esta localizado na regiao 

nordeste, no extremo noroeste do estado de Sergipe, a 213 km da capital, Aracaju, 

abrangendo uma superficie total de 904,47 km2, estando limitado a norte com o 

estado de Alagoas, a oeste e a sul com o estado da Bahia. 

Na realidade, o espaco geografico onde se localiza este municipio e 

recente, ou seja, se enquadra no conjunto dos municipios que foram deslocados 

devido a construcao da Usina Hidreletrica de Xingo (UHX), na decada de 80. 

Anteriormente, a cidade estava situada a margem do ho Sao Francisco, considerada 

por isso, uma cidade ribeirinha cuja principal fonte de renda era a pesca. 
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Na realidade, o surgimento deste municipio e recente, ou seja, se 

enquadra no conjunto dos municipios que foram deslocados devido a construcao da 

Usina Hidreletrica de Xingo (UHX), na decada de 80. Anteriormente, a cidade estava 

situada a margem do rio Sao Francisco, considerada por isso, uma cidade ribeirinha 

cuja principal fonte de renda era a pesca. 

Caninde de Sao Francisco fazia parte de uma sesmaria, 30 leguas de 

terras concedidas aos Burgos - familia chefiada pelo desembargador Cristovao 
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Burgos e Contreiras - que Ihes foi doada em 1629, pelo governador de Pernambuco 

D. Joao de Souza. Woortman ressalta que: 

Deste o seculo XVIII vem o campesinato sergipano, como em outras 
areas, defrontando-se conflitivamente com a grande propriedade 
privada mercantil, intensificando-se as disputas. Os sitiantes eram 
posseiros e nao proprietarios, termo reservado aos fortes, os antigos 
criadores e os atuais pecuaristas. Para os sitiantes, os direitos sobre 
a terra nao passavam pelo cartorio, mas derivavam do trabalho. Era 
a terra de trabalho, expressao que encerra um conjunto de 
significados morais. 
A ausencia de propriedade formal das terras por parte dos 
camponeses fez com que se configurasse um processo de 
expropriacao e de limitagao do acesso as soltas (terras de uso 
comum, nao apropriadas em carater privado, e de importancia 
central, no passado, para a reproducao social camponesa). 
Privatizadas estas ultimas pelos proprietarios, os sitios foram 
reduzidos em tamanho e a utilizacao, pelos camponeses, de boa 
parte das terras passou a ser possivel apenas por meio de 
arrendamento (1997, p. 15). 

No final do seculo XIX, existiam apenas 04 (quatro) fazendas nos 

arredores: Cuiaba, Brejo, Caicara e Oroco, quando Francisco Cardoso de Britto, 

conhecido como coronel Chico Porfilio, resolveu investir naquelas terras. Comprou, 

entao, uma grande propriedade, onde posteriormente foi implantada a sede de 

Caninde, construiu a sua residencia e fundou o curtume artesanal que mais tarde se 

transformou em uma pequena industria mecanizada que atraiu inumeros 

trabalhadores para a regiao, aumentando o numero de moradias do lugarejo. 

Em 1936, a povoacao ja contava com 120 casas e uma capela e, por isso, 

ganhou a condicao de 20° Distrito de Paz de Porto da Folha. Dois anos depois, 

atraves da lei n° 69, de 28 de marco de 1938, passava a condicao de vila. 

Por volta de 1940, o curtume foi desativado causando enorme prejuizo a 

vila, mas, nao impediu sua caminhada para a emancipacao, que aconteceu no dia 

25 de novembro de 1953, atraves da lei n° 525 - A. 

Em 1943, Caninde foi palco de um grande conflito local, por causa da lei 

de n° 377, de 31 de dezembro, que mudou o nome do lugarejo - Caninde - para 
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Curituba, nome de um pequeno rio existente em seu territorio. Esse fato contrariou a 

populacao, mas em 1958, a lei n° 890, de 11 de Janeiro, devolveu a regiao o seu 

nome de origem, indigena, que significa "conflito", passando o municipio a se 

chamar Caninde do Sao Francisco, por sua localidade, a margem do rio Sao 

Francisco. 

A cidade deixou de existir na decada de 80, a partir da implantacao da 

Usina Hidroeletrica de Xingo (UHX), mornento em que a sua sede foi deslocada para 

uma area mais ampla, a cerca de 4 km de distancia do rio. Na epoca, antes de ser 

deslocada, Caninde contava com 114 edificacoes residencias e abrigava uma 

populacao total de 530 habitantes. A justificativa para tal transferencia, dada pela 

CHESF (Companhia Hidroeletrica do Vale do Sao Francisco), foi o fato de que alem 

da cidade nao ter espaco para se expandir (localizada, anteriormente, entre dois 

morros), ficava na chamada area de risco da hidreletrica. 

A Nova Caninde foi construfda pela CHESF para receber uma populacao 

em torno de 10.000 habitantes, projelada e equipada com area administrativa, 

comercial e residencial, dentro de uma perspec:iva de se tornar um polo de 

desenvolvimento economico capaz de estabelecer um novo arranjo espacial. No 

entanto, apesar de todo esse aparato nao foi estruturada suficientemente para 

receber a quantidade de pessoas, superior a que estava prevista, que se deslocou 

para a area do novo municipio. A populacao compunha-se dos antigos moradores 

da Velha Caninde (assim denominada pelos moradores, a antiga regiao onde se 

encontrava antes da construcao da UHX) e ainda contava com mais tres grupos de 

pessoas que se instalavam nessa regiao: aquelas vindas dos municipios e Estados 

vizinhos que procuravam a cidade com o sonho de melhorar de vida, o contingente 

de 5.000 trabalhadores da obra da UHX e cerca de 2.000 pessoas vinculadas a 



90 

esses barrageiros. Devido a esse volume de pessoas, a cidade teve que se expandir 

e aumentar o numero de edificacoes ja existentes, causando serios problemas de 

infra-estrutura: agua, energia, esgotamento sanitario, vias de acesso e, por ocasiao 

das chuvas, escoamento superficial. 

Apesar desse transtorno inicial, apos a conclusao da UHX, Caninde 

tomou um novo impulso de crescimento, o que, sem duvida, caracterizou, tanto do 

ponto de vista quantitative quanto do qualitative melhorias no padrao de vida e nos 

servicos basicos da regiao, tais como: educagao, saude, transporte, comunicagao 

(todas essas novas instalacoes foram construfdas pela CHESF), acesso aos bens e 

servicos de outros centros mais avangados, maior integragao com outras regioes do 

Estado e geragao de empregos. Contudo, nao podemos negar o grande impacto 

dessa mudanga na vida dos moradores da Velha Caninde, que mesmo com todos os 

beneficios, nao estavam preparados para tal mudanca. 

O primeiro grande fator que indica a dificuldade de adaptagao a nova 

regiao refere-se a mudanca da principal fonte de renda dos moradores da Velha 

Caninde: deixaram de viver basicamente da pesca e passaram, com a transferencia, 

a ter que se dedicar a outras fungoes (agricultura, comercio e servicos), para prover 

o sustento da familia, tornando a agricultura, a principal atividade economica da 

regiao. Salienta-se que a agricultura na Velha Caninde era uma atividade que ja 

existia, porem, a "roga" era fundamentalmente de autoconsumo, ou seja, pouco se 

comercializava o que se plantava servindo principalmente para a alimentagao da 

familia; a pesca era, na epoca, fornecedora do produto mais comercializado. 

Outro fator importante a ser citado, diz respeito a falta de condigoes 

financeiras e pessoais dos nativos da Velha Caninde para competirem no mercado, 

ja que muitas pessoas de regioes vizinhas, com maior experiencia e melhor 
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condicao financeira, atraidas pela novidade e pela oportunidade de especulagao 

imobiliaria e/ou visando a instalacao de algum empreendimento, mudavam-se para o 

municipio, conseguindo obter mais sucesso em seus empreendimentos. Todas 

essas dificuldades fizeram com que rnuitos moradores da Velha Caninde, sem 

condigoes, e sem saber se posicionar diante dessas mudancas, desistissem e 

vendessem o seu imovel, deslocando-se para a capital ou para outros municipios 

vizinhos. 

Diante desse contexto, percebe-se que o municipio de Caninde de Sao 

Francisco apresenta-se como um lugar de grande significado sociologies pois, a 

maioria dos que vieram da Velha Caninde teve que reconstruir a sua identidade 

diante de um novo cenario que exigia da populacao diferentes adaptagoes socio-

economicas. 

O municipio tambem enfrentou outras dificuldades provocadas pelos 

aspectos naturais e fisicos da regiao. Inserido no Poligono das Secas, Caninde de 

Sao Francisco, esta localizado na regiao semi-arida do nordeste brasileiro, 

apresentando um clima quente corn os menores indices de precipitagao 

pluviometrica do Estado, raramente ultrapassando os 850 mm anuais - variando 

entre 500mm e 800mm. Tal fator tornava-se ainda mais grave em conjungao com: 

distribuigao irregular das chuvas durante o ano, forte evaporagao, maior do que a 

propria precipitagao pluviometrica e baixo grau de urnidade relativa do ar. 

O periodo de seca acontece na primavera/verao e prolonga-se por 07 

(sete) ou 08 (oito) meses, sendo a estagao chuvosa identificada com o periodo de 

abril a julho, porem, como ja foi dito anteriormente, sofrendo muita variabilidade, com 

02 (dois) ou 03 (tres) meses favoraveis as atividades agricolas (CODEVASF, 1984; 

UFS/SEPLAN, 1979; UFS/CODEVASF, 1990). 
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A cobertura vegetal predom nante da area e constituida de formacao 

arbustiva e herbacea. As arvores limilam-se a unidades isoladas ou grupos de 

pequena extensao: cerrado e caatingas hiperxerofilas e hipoxerofilas, compostos em 

sua maioria por baraunas, aroeiras, caraibeiras, cactaceas, bromeliaceas, entre 

outras especies (CODEVASF, 1984; Sergipe, 1985). 

Em relacao aos aspectos hidrograficos, o municipio esta localizado na 

bacia hidrografica do rio Sao Francisco e nas areas de drenagem dos seus 

afluentes. Essa drenagem e feita por pequenos rios intermitentes, merecendo 

destaque os rios Jacare e Curituba e os riachos da Onca e Lajedinho (Fonseca, 

198&4). 

Os solos caracterizados corno bruno nao calcico sao predominantes, 

existindo limitagoes pedologicas devido a pouca profundidade dos solos, alem da 

predisponibilidade de salinizagao, o que marca nessa regiao a predisposigao para o 

cultivo de frutas (Brasil, 1973). 

Essas limitagoes de natureza fisica podem explicar, em parte, a baixa 

ocupagao do solo rural. Digo em parte porque a questao fundiaria tambem se coloca 

como uma limitagao dessa regiao em relagao a baixa produtividade, pois ha a 

predominancia de grandes latifundios que utilizam suas terras, principalmente, para 

a pecuaria. Entretanto, essa situagao foi alterada a partir da presenga de projetos de 

assentamento de colonos em lotes irrigados, como o projeto hidroagricola California. 

Em termos populacionais, os dados preliminares do ultimo censo, 

realizado no ano 2000, mostram que Caninde de Sao Francisco e habitado, 

atualmente, por 17.749 pessoas, con uma densidade demografica de 19,53 
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hab/km2, num total de 17.741 domicilios particulares, sendo que, 9.301 (52,4%) 

residentes na zona urbana e, 8.448 (47,6%) residem na area rural 2 8. 

Em relacao a estrutura de servicos - bancos, correios, telecomunicacoes, 

energia, transporte e hoteis - o municipio dispoe de razoavel sistema de 

atendimento. Funcionam, atualmente, duas agendas (Banco do Brasil e Bradesco), 

uma agenda dos correios, tres hoteis, ernpresas de transporte rodoviario interurbano 

e interestadual, estacoes repetidoras de televisao e terminals telefonicos com 

acesso DDD, DDI e celular. A energia e fornecida ao municipio pela Empresa 

Energetica de Sergipe (ENERGIPE), com rede de transmissao de 13,8 KV na zona 

rural. 

A sede municipal e as principals vilas e povoados, possuem rede de 

abastecimento de agua, captada do ho Sao Francisco e distribuida pela Companhia 

de Saneamento de Sergipe (DESO). O esgotamento sanitario no municipio e 

efetuado atraves de fossas septicas e comuns, enquanto o lixo e coletado por 

caminhoes e tratores e depositados a cezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA J aberto (Bonfim, 2002). 

Caninde ainda conta com 42 estabelecimentos de ensino, sendo 41 de 

ensino fundamental e 01 estabelecimento de ensino medio num total de 6.141 

alunos matriculados (IBGE, base de hformacoes municipais - malha municipal 

digital, 1997). 

2 8 £ b o m f r isar q u e , a t u a l m e n t e , e s t a o s e n d o d i s c u t l d o s os c r i te r ios u t i l i z i d o s pe lo I B G E , q u e s e p a r a m o u r b a n o d o rura l n o Bras i l . E s s a q u e s t a o e b e m 

foca l i zada po r V e i g a (20X30), e m s e u l i v ro " C i d a d e s i m a g i n a r i a s " q u e mos t r c , a t r a v e s d e d a c o s e rnp i r i cos . q u e o Bras i l e m e n o s u r b a n o (e m a i s rura l ) d o q u e 

se ca l cu la C o m p l e t a n d o e s s a d i s c u s s a o , va le t a m b e m ressa l ta r o tex to d o W a n d e r l e y ( 2 0 3 0 126 ) ' "A e m e r g e n c i a d e u m a n o v a rura lkJade n a s s o c i e d a d e s 

a v a n c a d a s - o ru ra l ' c o m e s p a c o s ingu la r e ator co le t i vo " , q u e faz u m a o i tacao d e F r a n c i s c o En t rena D u r a n , q u e m o s t r a a s e m e l h a n c a e a i n te r re lacao 

d e s s e s d o i s e s p a c o s , i nd i cando o Tim d a s f o r m a s t rad ic iona is d a d i co tomia rura l - u r b a n o q u e ":>ao d e f i n l d a s p e l o i s o l a m e n t o e p e l a o p o s t c a o rad i ca l en t re 

a m b o s : A p a s s a g e m d e u m a c o m u n i d a d e rura l p a r a out ra u r b a n a se real i . :a d e m a n e i r a g r a d u a l , d e m o d o q u e , en t re o u r b a n o e a ru ra l i dade n 3 o h a u m a 

rupture e s i m u m a c o n t i n u i d a d e ' ( D u r a n , 1998 :81) 
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A rede de saude compoe-se c!e 01 hospital ambulatorial e 03 (tres) postos 

de saude (Idem, 1997), sendo que os casos mais graves sao transferidos para o 

hospital Joao Alves Filho em Aracaju. 

A economia municipal baseia-se em micro-industria, comercio e servicos 

e na agropecuaria. Na agricultura exploram-se culturas como: milho verde, feijao de 

corda, mandioca, tomate e quiabo, em sistema de consorciado, alem de banana, 

goiaba, acerola, hortaligas e leguminosas. Na pecuaria destacam-se a criacao de 

bovinos, suinos, ovinos, caprinos e a avicultura (Bonfim, 2002). Os demais setores 

da economia sao inexpressivos, limitando-se a atividade de micro-industria de 

fabricagao de alimentos derivados do leite (queijo, requeijao e manteiga). 

O extrativismo vegetal tambem se conslitui como fonte de renda ou de 

subsistencia para o agricultor da regiac, refletindo-se no desmatamento das areas 

de preservacao. Esse tipo de ocupacao e facilitado pela presenca da rodovia SE-206 

para o transporte de cargas, transportando lenha e carvao, principalmente, para o 

estado de Pernambuco. Consequentamente, as areas de preservacao vem 

diminuindo cada vez mais, fato tambem causado pelos agricultores vizinhos, os 

donos de lote, que invadem/esticam lentamente s jas cercas, incorporando essas 

areas a sua propriedade, aumentando-a com o objetivo de ampliar o cultivo de 

produtos agrlcolas e tambem de expand r a pastagem. 

Pode-se perceber, com essa explanacao sobre a economia de Caninde 

de Sao Francisco, que a agropecuaria tern um papel forte no municipio. Esta 

situacao seria diferente caso nao existisse um projeto hidroagrfcola na regiao, no 

caso o Perimetro Irrigado California (PIC), que surge como um elemento de 

mudanca importante operada no semi-arido sergipano, tendo sido concebido para 
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funcionar como modelo de desenvolvimento agropecuario para o nordeste, numa 

regiao onde ja existia o alerta quanto ao risco de desertificacao. 

Este perimetro apresenta-se como uma localidade onde a modernizacao 

da agricultura e seus efeitos transparecem, nitidamente, no comportamento do 

agricultor. Assim, justifica-se a opcao do PIC como campo empirico dessa pesquisa, 

merecendo no proximo topico um estudo mais detalhado sobre a sua formacao e o 

seu desenvolvimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3.2.Caracterizagao da area de estudo - o Perimetro Irrigado California (PIC) 

Reforca-se que, o objetivo deste trabalho e a pequena producao irrigada, 

producao esta inserida no movimento geral de acumulacao e reproducao do 

capitalismo no campo brasileiro, parfcularmente a partir do desenvolvimento de 

politicas especificas para o setor que impulsionaram a reorganizacao do processo 

produtivo agrfcola no pais. Em terrnos de situacao concreta, os agricultores 

familiares do Perimetro Irrigado California identificam, muito bem, esta situacao. 

O Perimetro Irrigado California (PIC), esta localizado no municipio de 

Caninde de Sao Francisco, no estado de Sergipe, a 213 km da capital, Aracaju, 

como parte do Projeto "Chapeu de Couro" 2 9, vistc anteriormente no subitem 2.2., 

que visava o aproveitamento dos recursos hfdricos do Estado. Este projeto 

hidroagrfcola foi implementado na admin is t ra te do governador Joao Alves Filho, 

surgindo no bojo de uma proposta de implantacao de um conjunto de perfmetros 

irrigados pelo governo de Sergipe na segunda metade dos anos 80, constituindo-

2 9 A f ina l idade d e s s e p ro je to era apo ia r o p e q u e n o p rodu to r ru ra l a t raves d o i n c r e m e n t o da p r o d u c a o ag r i co la d a reg iao s e m i - a r i d a a u m e n t a n d o , a s s i m , o 

n i ve l d e e m p r e g o e r e n d a d o Es tado . 
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se como experiencia pioneira de introducao do sistema de agricultura irrigada do 

Estado. 

Instalado na divisa dos municipios de Caninde de Sao Francisco e Poco 

Redondo, o PIC ocupa uma area que, anteriormente, era formada por duas 

fazendas: Cuiaba e California (anexo 2), desapropriadas pelo Governo do Estado 

em 1984. A ultima, por ser a area mais ocupada pelos lotes deu o nome ao projeto, 

cuja construgao foi iniciada em julho de 1985 e concluida em marco de 1987, ano 

que entrou em funcionamento. 

Por estar situado no chamado Poligono da Seca, o projeto hidroagricola 

California foi planejado para ser um modelo de exploracao racional dos recursos de 

solo e agua no semi-arido nordestino, tendo como objetivo potencializar o trabalho 

agrfcola atraves da introducao de novas culturas e de uma nova aplicabilidade 

tecnologica ao processo de producao na regiao, pretendendo fixar o homem no 

campo atraves da geracao de emprego no setor agrfcola, evitando, assim, o exodo 

rural. Enfim, pretendia modificar o cuadro de miseria no sertao sergipano 3 0 

demonstrando, dessa forma, a viabilidade tecnica e economica da agricultura 

irrigada nas zonas semi-aridas do Estado: 

O projeto California visa a producao de alimentos para atender a 
populacao sergipans e exportar o excedente para outros estados, 
alem de fornecer maleria-prima para a agroindustria. Outra finalidade 
do PIC e fixar o homem no carnpo, gerando emprego para a mao-de-
obra rural. Os lotes do perimetro irrigado California, quando em pleno 
funcionamento, deverao gerar 4.080 empregos diretos e 8.160 
empregos indiretos, beneficiando uma populacao de 12.240 pessoas 
(Sergipe, 1990, p.1-2). 

3 0 De a c o r d o c o m e s t u d o s d a Sec re ta r i a d e Agr i cu l tu ra . A b a s t e c i m e n t o e l i r i g a c a o d e S e r g i p e ( S A G R I , 1992 :1 ) , "A dec isSo p a r a a impJantacSo d o p e r i m e t r o 

i r r igado C a l i f 6 m i a (...) fo i m o t i v a d a p e l o fa to da reg .ao se r u m a d a s m e n j s d e s e n v o l v i d a s d o E s t a d o d e S e r g i p e e q u e t i nha ( 1 9 8 0 ) a m e n o r d e n s i d a d e 

d e m o g r a r i c a d o E s t a d o (10 ,55 h a b / k m 2 ) , a p r e s e n t a n d o i n d i c a d o r e s d e q u a l i d a d e d e v ida d o s m a i s b a i x o s d o sem i -a r i do . No e n t a n t o . d e s t a c a v a - s e pe la 

g r a n d o p o t c n c i a l l d a d o d e d e s e n v o l v i m e n t o ag r l co la , o m t e r m o s d e c l im i i e so los a partu d o m o m e n t o o m q u o h o u v o s s o d tspon ib i t i dado d e a g u a e m 

a b u n d a n c i a , p r i n c i p a l m e n t e p a r a i r r igacao" . 
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A concepgao do projeto baseou-se em dois tipos de exploracao agrfcola: 

irrigagao dos solos favoraveis e exploracao com tecnicas dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "dry farming" das terras 

nao irrigadas. O sistema de irrigagao e alimentado com agua captada do rio Sao 

Francisco, atraves de estagao de bombeamento que eleva a vazao de irrigagao a 

uma altura de 150m, com capacidade de 1.540 litros por segundo. A adugao e feita 

por tubulagoes, sendo 2.092m em tubos de ago com 0,90m de diametro e 2.736m 

em tubos de ferro fundido com diametro de 0,60 a 0,80m, o restante e conduzido por 

canais trapezoidais, cuja extensao e de 12.582m. No sistema de irrigagao foram 

ainda implantados uma "chamine de equilfbrio" e um "stand pipe", evitando a 

formagao de vacuo no interior das tubulagoes. O sistema de distribuigao e composto 

de 03 (tres) estagdes elevatorias. A partir dos quais a agua e conduzida por 

tubulagoes a ferro ductil numa extensao de 45km para as areas irrigadas e 17 km 

em PVC para areas de sequeiro (Sergipe, 1990). 

O PIC abrange uma area agrfcola de 3.980 ha, com uma superffcie util 

irrigada de 1.360 ha e uma superffcie util de sequeiro de 1.830 ha. A area irrigavel, 

inicialmente, foi dividida em lotes empresariais e familiares, alem de incluir os 

chamados "lotes tecnicos" e "lotes publicos", estas ultimas entregues a EMBRAPA 

(Empresa Brasileira de Pesquisa Agrarias), EMDAGRO (Empresa de 

Desenvolvimento Agropecuario de Sergipe) e COHIDRO (Companhia de 

Desenvolvimento de Recursos Hfdricos e Irrigagao de Sergipe). Os lotes 

empresariais foram destinados a exploragao, por empresarios agrfcolas, com o 

objetivo de servir de exemplo de gerenciamento empresarial na agricultura irrigada. 
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Figura 2 - Foto de lote irrigado 

Os chamados "lotes tecnicos" foram projetados como areas experimentais 

para a difusao de tecnologias alternatives em irrigacao, estimulando, principalmente, 

a fruticultura, como descrito no relatorio tecnico da COHIDRO: 

No perimetro encontra-se tambern uma area destinada a difusao de 
tecnologia com 20 hectares; essa area tern como objetivo difundir o 
plantio de fruteiras utilizando a irrigacao localizada. Ja foi implantada 
infra-estrutura de micro-aspersao em 8 hectares e de gotejamento 
em 12 hectares, para implantacao de culturas de uva, abacaxi, 
banana, limao, goiaba, manga, maracuja, melao e melancia. Ainda 
para estimular a implantacao de fruticultura nos lotes dos agricultores 
ja assentados, estao sendo distribuidas 10.000 mudas selecionadas 
de goiaba industrial e 7.000 mudas de banana Pacovan (Sergipe, 
1990, p.02). 

A area de sequeiro 3 1 foi idealizada para a criacao de bovinos, caprinos 

e ovinos, que aproveitariarn as sobras verdes (restos de plantacoes) dos lotes 

irrigados que seriam trocados por uma certa quantidade (a combinar) de litro de leite 

produzido nos lotes de sequeiro, o que caracterizaria uma forma de parceria entres 

os agricultores dos lotes irrigados e dos lotes de sequeiro, onde todos seriam 

beneficiados. 

31 A r e a s d e s e q u e i r o s a o te r ras n a t u r a i s d a r eg i ao , ou s e j a , s e c a , s e m i r r igacao. O prc>jelo, i n i c i a lmen te , p r o p u n h a p a r a e s s a s a reas , "a p lan tacSo d e 

a l g a r o b a s , p a l m a f o r rage i ras , s o r g o g r a m i f e r o e c a p i m buf fe l e t e ra u m hec ta re p a r a " i r r i gacao d e s a l v a c a o " o n d e s e r a o p l a n t a d o s fe i jao m a c a s s a r , m i l h o , 

j e r i m u m , m e i a o e m e l a n c i a e m c o n s o r c i o p a r a a subs i s t enc i a a l imen ta r " ( S e r g i p e , 1 9 8 6 : 3 3 ) . 
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Ainda nos lotes de sequeiro foi estabelecido que seriam 10 ha de area 

produtiva e 20 ha de reserva, como tambem, uma parte de sua area seria irrigada. 

No entanto, os lotes de sequeiro ate o momento nao possuem area irrigada, so 

tendo permissao de usar a agua, dos canais, para necessidades domesticas e 

dessedentacao de animais; nem a parceria, anteriormente comentada foi posta em 

pratica, o que dificultou muito os agricultores dos lotes de sequeiro que, sem 

condigoes de produzir, vendem seu lote, muitas vezes para os que ja sao 

proprietarios de um lote irrigado. Como nao e permitido a um agricultor ter dois lotes 

em seu nome, elege a companheira, ou mesmo um dos filhos, como proprietario do 

outro. 

Figura 3 - Foto da area de sequeiro 

O PIC e constituido tambem de estradas viciais de picarra para todas as 

parcelas irrigadas e de sequeiro, trafegaveis com dificuldades em epocas de chuva, 

a margem da Br-201 que liga o municipio de Caninde de Sao Francisco a capital do 

Estado - Aracaju. 
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Figura 4 - Foto da estrada vicinal e SE-206 

A area de reserva florestal e algo ja instituido pelo IBDF (Institute 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) que estabelece um minimo de 20% da area 

total dos projetos de colonizacao para ocupacao com a vegetacao nativa ou 

florestamento. 

Para melhor visualizar a estrutura fundiaria do Perimetro Irrigado 

California, foi construido um quadro que permite ter uma ideia mais clara sobre a 

area estudada: 

TabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 - Formas de ocupacao do Perimetro Irrigado Cslifornia 

Discriminacao Quantidade Area (ha) Area total (ha) 

Parcelamento 

Agricultores irrigantes 243 4,29 1.042,00 

Agricultores de sequeiro 61 30,00 1.830,00 

Empresarios 17 13,70 233,00 

Tecnicos 10 4,42 44,00 

Publicos: 

EMBRAPA/CODEVASF/EMDAGRO 02 20,50 41,00 

Reserva florestal 676,00 676,00 

Estradas 114,00 114,00 

TOTAL GERAL 333 3.980,00 

Fonte: COHIDRO, 1998. 
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A forma de ocupagao dos lotes familiares foi realizada atraves de 

cadastramento e selecao dos colonos pela Fundacao de Assuntos Fundiarios do 

Estado de Sergipe - FUNDASE (hoje extinta), enquanto os lotes empresariais foram 

distribuidos atraves de licitagoes para arrendamento. Nesse processo os atores 

sociais principals nao tiveram participacao efetiva. Eles foram inseridos apos a 

escolha da area, a demarcacao dos lotes, primeiro por meio de selecao das familias 

e depois sorteios dos lotes. 

Os agricultores dos lotes familiares sem condigoes de comecar a 

producao receberam sementes de milho. feijao, e algumas mudas de frutas; durante 

o periodo de 03 (tres) meses cestas basicas pela prefeitura. Outro beneficio foi um 

curso de uma semana sobre o manejo de cultivos irrigados realizado pela 

Companhia de Desenvolvimento de Ftecursos Hidricos e Irrigacao de Sergipe -

COHIDRO 3 2, cujo objetivo foi preparar os agricultores para utilizar insumos modernos 

(adubos, agrotoxico), maquinas e equicamentos, alem de ensinar a manobra das 

tubulagoes para a irrigacao por aspersao, existente em cada lote. 

Todos os lotes foram entregues aos seus proprietarios, sem nenhuma 

construcao (terra nua) a nao ser, as devidas estruturas de encanamento para a 

distribuicao de agua bombeada do rio Sao Francisco. 

No entanto, os beneficiados pelo projeto receberam casas em uma 

agrovila construida na periferia de Caninde de Sao Francisco, ficando distante, em 

media, 8 km do inicio do perimetro. Esta separacao entre o local de moradia e local 

de trabalho teve implicacoes para os pequenos agricultores que, nao dispondo de 

condigoes, no comego, para construir uma residencia no lote, ficaram por muito 

3 2 A C O H I D R O 6 o 6 r g a o r e s p o n s a v e l pe la ass i s tenc ia tecn ica d o s lo tes sit j a d o s no P IC 
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tempo alojados em barracas de lona. Esta necessidade de permanecer nos lotes, 

segundo alguns agricultores que estao no perimetro deste o infcio, se deu pelo fato 

de ocorrerem na localidade muitos roubcs de equipamentos agrfcolas, de animais de 

pequeno porte, como tambem, da propria producao. 

Figura 5 - P:oto da agrovila 

Alem de todas essas coisas que poderiam ser roubadas durante a noite 

nos lotes, sem que houvesse uma permanente vigilancia, havia tambem o cuidado 

com o hidrometro instalado em cada lote para calcular a taxa de agua gasta. Apesar 

do hidrometro existir o pagamento da agua e feito atraves de estimativas, ou seja, o 

total de agua consumida e dividido proporcionalmerte pelas areas irrigadas, seja de 

empresarios, tecnicos ou familiares. Issc mostra que nao se observa o consumo real 

realizado por cada lote, levando a injustices no valor pago por alguns agricultores 

que possuem baixa producao. 

Tres outros fatores destacam-se por serem problematicos: o uso abusivo 

de agrotoxico, irrigacao desregulada do "tipo molhacao" e a limitacao de terras para 

o processo de pousio. 
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No caso dos agrotoxicos, as culturas, principalmente de quiabo, recebem 

aplicacoes excessivas de veneno sem nenhum controle e sem nenhuma precaucao 

na sua utilizagao por parte do agricultor registrando-se casos frequentes de 

problemas como tontura e desmaios. 

Figura 6 - Foto de um agricultor passando veneno sem protecao 

Um outro grave problema e a falta de fiscalizacao da irrigacao 

demonstrando uma total desregularizacao na utilizacao da agua para plantio. E 

comum encontrar canos furados provocando desperdicio e a molhacao excessiva do 

solo. Junto a esse problema esta a poica quantidade de terra para desenvolver o 

processo de pousio, ou seja, o descanso necessario ao solo para que ele possa 

recuperar os seus nutrientes a cada plantacao e assim desenvolver melhor a cultura. 

Esses dois fatores, o uso inadequado da irrigacao e a pouca utilizacao da tecnica de 

pousio, tern causando, alem de grandes desperdicios a salinizacao dos solos 

prejudicando, consideravelmente, a utilizacao da terra e consequentemente, a 

producao. 
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Figura 7 - Foto de terra salinizada no PIC 

Em relagao a producao apesar das consideracoes feitas no projeto sobre 

a predisposicao do cultivo da fruticultura, os agricultores familiares, anteriormente, 

sem muita visao empresarial, e pouca vivencia de mercado, escolhiam as culturas, 

geralmente, por influencia dos seus vizinhos quando constatavam que havia algum 

ganho na producao. Esse processo se estabeleceu muito fortemente no PIC, 

podendo ser verificado pela presenga marcante da monocultura de quiabo. Nao que 

existam outras culturas nas areas irrigacas, mas esta e a que predomina por ser um 

produto que possui um processo produtivo rapido, bem como o seu retorno 

comercial. Um fator consequente dessa situagao e a saturagao desse produto no 

mercado causando o seu barateamento. 

Os produtos cultivados sao levados para o CEASA (Central Estadual de 

Abastecimento Sociedade Anonima) em Aracaju, orgao governamental que serve 

como um grande mercado de produtos agricolas do Estado. A maior parte da 

produgao de quiabo e levada para o CEASA de Salvador/BA, que e um grande 

distribuidor desse produto. 
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Figura 8 - Foto da plantacao irrigada de quiabo 

No entanto, essa comercializacao e feita pelos atravessadores que estao 

situados no PIC, geralmente constituidos pelos proprietarios dos lotes empresariais. 

Sao eles que determinam o preco do produto e o dia certo do pagamento, 

subordinando os agricultores que nao possuem condicoes para comercializar sua 

producao. 

Figura 9 - Foto do caminhao dos atravessadores pegando o quiabo 

Esse problema nos reporta, novamente, a Manuel Correia de Andrade 

(1975) que em 1962, identificava esse mecanismo na agricultura nordestina numa 

bela descricao que diz: 
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0 agricultor que necessita de se manter no periodo que vai do plantio 
a colheita, nao dispondo de credrtos bancarios faz emprestimos aos 
comerciantes da cidade ou da vila proxima ou ao proprio proprietario 
- estes as vezes e tambem comerciante - a juros extorsivos e quase 
sempre com o compromisso de Ihe vender a producao por preco 
fixado na ocasiao do emprestimo e sempre inferior ao da praca. Na 
epoca da colheita, quando o produtor e abundante, o preco cai de tal 
forma que, quase sempre, nac da ao agricultor um lucro que 
compense o trabalho empregado, enquanto o intermediario 
armazena o produto e espera a entresafra, para vende-lo por bom 
preco devido a sua 'alta no mercado. O intermediario para realizar 
esse jogo de vez que e comerciante e tern credito bancario, utiliza 
esse credito em prejuizo do produtor e do consumidor. O aviltamento 
de precos na epoca da safra, sobretudo, nos anos umidos, chega a 
ponto de, as vezes a farinha nao pagar o preco da sua fabricacao. 
Esta assim o agricultor inteiramente em maos de atravessadores que 
controlam o preco de aquisicao do produto ao produtor e de venda 
ao consumidor, dai auferindo grandes lucros e prejudicando toda a 
populacao (115). 

Pode-se observar que o PIC se encontra muito diferente do que foi 

planejado. O que se esperava era a origem de uma estrutura comparada a outras 

regioes como Petrolina e Juazeiro 3 3, ou seja, sua vocacao inicial foi pautada na 

fruticultura para exportacao, idealizado como um local onde os agricultores familiares 

tradicionais pudessem, a partir da comercializacao de frutas nobres, alcancar um 

padrao empresarial de desenvolvimento no PIC, no entanto, o que se ve e a 

producao de monocultura de quiabo subordinada aos atravessadores, 

estabelecendo, com isso, o surgimento de empresas que proletarizam os 

agricultores familiares que, sem condicoes de comercializar, se submetem aos 

dominios dos lotes empresariais. 

Assim: 

O empreendimento capitalista vem se expandindo no meio rural 
sergipano estimulando em grande parte pelo Estado, destruindo 
tradicionais economias camponesas, transformando pequenos 

3 3 E s s a s d u a s reg iSes se d e s t a c a m pe lo p r o c e s s o d e i nve rs5o d a iden t idazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ie d o agr icu l to r fami l ia r e m e m p r e s a r i o s q u e , s e g u n d o L o p e s , " ( . . . ) a a r e a i r r igada 

d o s m u n i c i p i o s d e Pe t ro l i na ( P e m a m b u c o ) e J u a z e i r o ( B a h i a ) , o n d e g r a n d » s e m p r e s a s a g o i r d i i s t r i a i s p r o d u z e m p a r a e x p o r t a c a o , f r u t o s d e m e s a e ou t ros 

cu l t i vos , a p r o v e i t a n d o - s e d a i n f ra -es t ru tu ra d e i r r i gacao c o n s t r u i d a pe lo s e o r pub l i co e dos i n c e i t i v o s g o v e m a m e n t a i s c o l o c a d o s a d i s p o s i c a o d o s g r a n d e s 

g r u p o s e c o n d m i c o s i n t e r e s s a d o s e m invest i r na agr icu l tu ra i r r igada" ( 1 9 9 7 : 27 ) . Pet ro l ina & u m m u n i c i p i o l oca l i zado na r e g i a o s e m i - a r i d a d e P e m a m b u c o , 

o n d e fo i Ins ta lado u m p e r i m e t r o i r r igado b a s e a d o no cu l t i vo d e f ru t icu l tura para e x p o r t a c a o , cons t i t u i ndo -se , t a m b e m , c o m o u m p e r i m e t r o q u e m o s t r a 

c l a r a m e n t e . 
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proprietarios, expulsando-os para povoados, pequenas, medias e 
grandes cidades do Estado e do sudoeste do pais (Silva & Lopes, 
1996, p.11). 

Diante dessa descricao percebe-se que a paisagem do PIC foi criada 

estrategicamente pelo homem. Idealizado, planejado, projetado para atender as 

exigencias do capitalismo. Assim, o agricultor reterritorializado3 4 sofre a imposicao de 

novas tecnicas, reconstruindo uma nova concepcao de vida. 

3 4 " O t e r m o re te r r i to r ia l i dade imp l i ca u m a n o v a t e r r t o r i l i r a c a o o u s o b r e p o s i c a o d e u m azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zx£o '• er r r tor ia l izante a u m a te r r i t o r i a l i dade p re -ex i s ten te " ( C o s t a . 

1 9 9 5 : 3 5 ) . 
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CAPITULO III - A RECOSTRUQAO IDENTITARIA DO AGRICULTOR 
FAMILIAR DO PIC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. A questao da identidade e alguns desdobramentos 

Nesse capftulo procuraremos tratar de algumas questoes relativas ao 

conceito de identidade e seus desdobramentos, mantendo como foco as 

transformacoes identitarias do agricultor familiar dc perimetro irrigado California. 

Para um primeiro momentc de analise da questao da identidade, 

entendemos que o individuo participa da dialetica da sociedade (Berger, 1985, 

p. 173), melhor dizendo, significa perceber que se constroi/reconstroi num jogo de 

multiplas determinacoes, no qual nao se pode separar simplesmente causa e efeito, 

mas pensar um como implementador do outro. Assim, entendemos que o conceito 

de Roberto Cardoso de Oliveira o mais adequado para compreender a identidade 

dos agricultores familiares: 

Identidade e um fencmeno que emerge da dialetica entre o individuo 
e sociedade. Sendo formada oor processos sociais, uma vez 
cristalizada e mantida, modificada ou, mesmo, remodelada pelas 
relacoes sociais. Os processos sociais envolvidos na formacao e 
manutencao da identidade sao determinados pela estrutura 
social (1972, p. 43-44). 

Nesse sentido, pode-se dizer que a identidade esta estritamente 

relacionada a um contexto historico, assim sendo, o individuo constroi suas 

identidades a partir da cultura em que vive. Parte-se, dessa forma, do pressuposto 

de que a identidade e uma construcao que se faz a partir dos valores dos diferentes 

grupos sociais que compoem a sociedade, sendo um produto da relacao dialetica 

entre as condigoes socio-economicas objetivas e o processo de subjetividade do 

individuo. 
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Sendo a identidade, como ja "essaltamos, fruto de uma relacao dialetica, 

nao podemos negligenciar a complexidade que envolve o tema, posto que a 

real idade social e heterogenea, f ragmentada e diversif icada. Ass im, a posicao dos 

individuos como sujeitos - que nao so descendem da historia, mas constroem a sua 

propria historia - sofre al teracoes no decorrer do processo de reestruturacao da 

sociedade. A identidade torna-se, entao, ainda rnais importante, nao podendo ser 

tratada superf ic ialmente, uma vez que implica em se considerar a complex idade das 

forgas sociais que atuam na sua transformagao. Segundo Brandao (1986, p.38), 

falar de identidade e remeter-se as inumeras forma?, de relagoes entre as pessoas, 

os grupos sociais e desses entre si como tambem o que estas relagoes representam 

a cada um. Portanto, para o autor, a identidade pcssui seu valor social e tambem 

simbolico, fazendo entender como essa identidade e formada e os processos que 

estao ai envolvidos: 

[...] na questao da idsntidade o que interessa mais e a tessitura das 

inumeras formas de; relagoes entre pessoas - tipos sociais de 

pessoas; entre grupos dentro de uma sociedade, entre sujeitos e 

grupos de duas sociedades. [...] Importa compreender a estrutura e o 

processo das diferertes trocas de bens materials, de servigos e de 

simbolos entre diversas categoiias de sujeitos e o modo como 

acontecem ai agoes e reagoes de atribuigao de nomes, de titulos de 

determinagoes de semelhangas e diferengas que, afinal, tanto se 

manifestam na maneira como as pessoas vivem os codigos de seus 

contatos uma com as outras, quanto na forma pela qual representam 

os seus relacionamentos e o reconhecimento de quern sao, a partir 

deles. A partir do que' eles simbolioamente determinam. 

Depreende-se da citagao acima pelo menos duas questoes fundamentals : 

a identidade e relacional e a identidade e atribuigao de nomes, de t i tulos de 

determinagoes de semelhangas e diferengas (Brandao, 1986). Melhor dizendo: a 

identidade e relacional, ou seja, vincula-se a uma serie de relagoes estabelecidas 

entre indivfduos, grupos sociais e sociedades, o que torna necessario anal isa-la em 

contexto especif ico, sem o que perderia o seu signif icado; a identidade esta 



110 

expressa numa serie de praticas materials e s imbcl icas que vao legit imar agoes e 

comportamentos, vai idar semelhangas & demarcar diferengas que vao caracter izar 

individuos e sociedade num determinadc espago-tempo. 

A questao do espago-tempo e tratada pelo sociologo Pierre Bourdieu 

(1998). Para este autor, a sociedade e const i tuida por um conjunto de campos; cada 

campo produz um tipo de sujeito especif ico; cada campo gera umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus e um 

conjunto de conhecimentos cognit ivos especif icos, que garant i rao a coerencia de 

comportamentos dentro do campo e o desenvolv imento de uma subjet iv idade 

particular. O conceito de habitus comporta as d imensoes espaciais e temporais, 

conjugando um locus - um espago determinado - uma "aquisigao historica que 

permite a apropriagao do adquir ido" (Bourdieu, 1998, p.83) - a um tempo. 

Bourdieu reforga que e o habitus que constitui o ator social , condicao 

necessaria para que ele ingresse num campo social. Em linhas gerais, pode-se 

entender por habitus, o desenvolv imento de um senso pratico, melhor d izendo, das 

praticas uti l izadas quando se tern de fazer a lguma coisa. Para o autor: 

[...] a construgao do habitus como sistema das disposigoes 

socialmente constituidas que, enquanto estruturas estruturadas e 

estruturantes constituem o principio gerador e unificador do conjunto 

das praticas e das ideologias caracteristicas de um grupo de 

agentes. Tais praticas e ideologias poderao atualizar-se em ocasioes 

mais ou menos favoraveis [...] (Bojrdieu, 2001, p.191). 

Pode-se, mais uma vez, pensar com Bourdieu, que a pressao externa 

embora influencie signif icat ivamente na formagao da identidade do individuo, nao 

age de maneira determinista, posto que a propria modif icagao de seu campo - ou de 

seus campos, uma vez que o individuo integrava varios campos: trabalho, religiao, 

polit ica, entre outros - pede uma reorganizagao dessa identidade. Nesse sentido, o 

individuo, como um ator/sujeito colet ivo e social, constroi, desconstroi e reconstroi 

sua identidade a depender das novas nacessidades sociais, sem que o mesmo se 
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cristalizQ num espaco- tempo anacronico. Ass im, pode-se dizer que o individuo e 

formado por ident idades multiplas, sendo este um processo transitorio e nao 

acabado. 

A questao da identidade e apresentada por Mari lda Menezes, que, com 

base nos estudos de Harries acerca de trabalhadores dos campos de cana-de-

acucar e minas de ouro da Africa do Sul, no ccmeco do seculo XX, ressalta: "As 

identidades dos trabalhadores migrantes. estudados sao multiplas, formadas por sua 

condicao como camponeses, canavieiros, t rabalhadores urbanos e por outras 

estrategias de sobrevivencia" (2000, p.r>3). O caraler multiplo da identidade desse 

trabalhador encontra, para Menezes, respaldo nas obras de a lguns estudiosos da 

questao, que se pronunciam acerca da identidade: 

'Eu adoto a visao do que identidade e situacional e fluida mais do 

que um produto organico de urna comunidade delimitada' (Harries, 

1994, p. XIX) 

Rutherford diz: 'Identidade nunca ocupa um lugar estatico, ela 

contem tracos do seu passado e do que tornar-se-a' (Rutherford, 

1990, p.22). 

Temple argumenta que identidade e negociada e esta em mutacao: 

'[...] as definicoes do que se considera 'Polones' ou 'Porto-riquenho' 

nao eram nem fixas nem indisputaveis, ao contrario, elas eram 

negociadas e em transformacao'(Temple, 1994b, p.11). 

Benmayor and Skotnes diz: 'Identidade e construida, multifacetada, 

negociada, situacional ou de acordo com muitos, fragmentada' 

(Benmayor and Skotnes, 1994, p.9). 

Resumindo as id §ias apresentadas pelos autores citados 

entendemos que dentidades sao abertas, circunstanciais e 

situacionais, fluidas, em transformacao, multifacetadas e negociadas 

(2000, p.55). 

Este breve e preciso resumo corrobora para a hipotese de que os 

agricultores famil iares do PIC passaram - e passam - por um processo de 

reconstrucao identitaria, caracter izada, justamente, pelos aspectos sal ientados no 

estudo de Menezes. 
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A o tratar de " identidades" podemos tambem nos remeter ao pensamento 

de Stuart Hall (1998) 3 5 em sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A identidade cultural na pos-modemidade", no 

qual, anal isa os aspectos da t ransformacao da identidade das diferentes sociedades, 

desde o i luminismo ate os dias atuais, destacando tres concepcoes de identidade 

que estao em vigencia na contemporaneidade: o sujeito do i luminismo, o sociologo e 

o pos-moderno. O primeiro, baseia-se no sujeito tota lmente centrado que 

permanecia o mesmo deste a sua origern e por toda a sua existencia. O segundo, ( o 

sociologo' estava relacionado a complexidade do mundo moderno em que o sujeito 

era formado por relacoes com outros sujeitos: "a identidade do sujeito e formada na 

interacao entre o eu e a sociedade" (1998, p.37). Por ultimo esta o sujeito pos-

moderno composto por multiplas identidades, muitas vezes contraditorias ou nao 

resolvidas. 

Hall, que ao analisar a f ragmentacao do sujeito, percebe que o mesmo e 

consti tuido nao so de uma unica, mas de varias identidades, denominando esse 

processo de "concepcoes mutantes do sujeito humano", admit indo nao a destruicao, 

mas, o deslocamento da identidade atraves de var ias rupturas nas estruturas da 

sociedade no decorrer da historia; o sujeito e, dessa forma: 

[...] contextualizado como nao tendo uma identidade fixa, essencial 

ou permanente. A identidade torna-se uma 'celebracao mover 

formada e transformada continuamente em relacao as formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 

que nos rodeiam. E definida historicamente, e nao biologicamente. O 

sujeito assume identidade diferentes em diferentes momentos, 

identidades que nac sao unificadas ao redor de um 'eu' coerente 

(2001, p.13). 

As razSes destas t ransformacoes estariam relacionadas, segundo o 

mesmo autor, a grandes descentramentos que contr ibuiram para o rompimento das 

35 Segundo Stuart Hall, nossa ideia habitual de identidade, que agora 6 pasta em questao, foi cesenvolvida a partir do concerto de "sujeito moderno". Esse 

concerto, por sua vez, foi edificado junto com o conjunto de praticas e disoursos que formaram a modemidade. Contudo, utiUzamos apenas suas kieias no 

que diz resperto a identidade nSo sendo objetivo dessa dissertacao tracar i m estudo scbre a modemidade, analise que compreendemos ser murto complexo 

para tal. 
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tradicoes e do discurso do conhecimento moderno e que cooperar iam com o 

progresso na teoria social e nas ciencias humanas. Hall, expl ica a nocao de 

descentramento, ressaltando que: 

Essa perda de um 'sentldo de si' estavel e chamada, algumas vezes, 

de deslocamento ou descentragao do sujeito. Esse duplo 

deslocamento - descentragao - dos individuos tanto de seu lugar no 

mundo social e cultural quanto de si mesmos - constrtui uma 'crise 

de identidade' para o individuo (2001, p. 9). 

A dif iculdade de compreensao, para alguns estudiosos, reside no fato de 

que nas sociedades modernas ha um desprendimento do sujeito para com as 

questoes tradicionais que serviam de reverencia para conceitual iza-lo no tempo e no 

espago, possibi l i tando que se enquadrem em categorias socialmente construidas. 

Mas, na medida em que surge uma mult ipl icidade de signif icagoes e representagoes 

culturais, o individuo acaba por internal.zar di ferentes identidades, resultado de um 

complexo processo de subjet ivagao, pcdendo adaptar-se, mais ou menos, a cada 

uma, de acordo com suas necessidades 

Para Stuart Hall, o sujeito moderno comega a ter uma percepgao de si, a 

se projetar no tempo e no espago, (re) construindo uma ident idade diferente, 

resultante de discursos e praticas que foram moldados, dist iguindo-se da identidade 

vista em sociedades tradicionais: 

[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o 

mundo social, estao em declinio, fazendo surgir novas identidades e 

fragmentando o individuo moderno, ate aqui visto como um sujeito 

unrficado. A chamada 'crise de identidade' e vista como parte de um 

processo mais amplo de mudanga, que esta deslocando as 

estruturas e processos centrais das sociedades modernas e 

abalando os quadros de referenda que davam aos individuos uma 

ancoragem estavel no mundo social (Hall, 2001, p.7). 

Embora de modo muito breve e al inhavado, as observagoes aqui 

descr idas acerca da questao do conceito de identidade e de alguns de seus 

desdobramentos pretendem mostrar como a identidade do agricultor do PIC tern sido 
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reconstrufda desde a sai'da de seu lote de sequeiro ate a vida no lote irrigado, 

momento em que passa a conviver com novas tecnicas e tecnologias - a 

modernizacao da agricultura - novos tempos e r i tmos de trabalho, novas 

necessidades materials e simbol icas, v ivendo num padrao bastante di ferente de sua 

real idade anterior. 

Ass im, o atual debate sobre a agricultura famil iar e resultado de um 

esforco de intelectuais para a compreensao de crises e problemas sociais 

emergentes na tentativa de interpretar a identidade dessa categoria social . Todavia, 

o individuo como um ser historico e relacional, necessita compreender o processo 

dinamico dialetico de sempre voltar ao passado para tentar expl icar fatos que se 

evidenciam no presente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. 'Nos antes do PIC - um passado nao distante 

A o falarmos sobre reestruluracao sup5e-se algo que ja existia e que, 

no entanto, passou por um processo de t ransformacao. E nesse sent ido que 

conduzimos o entendimento da identidade referente ao agricultor famil iar si tuado 

no PIC, ou seja, consideramos que suas ident idades foram reestruturadas no 

decurso da sua insercao em um projeto de modern izacao da agricultura 

representado pelo perfmetro irrigado. 

Para compreender a logica dessa reestruturacao identitaria, necessar io 

se faz, ter o conhecimento dos elementos que moviam o modo de vida do 

agricultor famil iar antes da sua inclusao no PIC na intencao de confrontar essas 

informacoes com a atual idade e, dessa forma, anal isar a t ransformacao de sua 

identidade: 
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A ideia de identidade tern a ver tanto com os dramas individuais de 

sua biografia, quanto com os dramas sociais da historia do grupo e 

da cultura de que e parte. Mas ainda, tern a ver com essa biografia 

nesta historia (Brandao, 1986, p.40). 

Dessa forma, escolhemos alguns dapoimentos proferidos pelos agricultores 

• 

famil iares irr igantes entrevistados e reconhecidos na Tabela 3 .1 . , apresentados por 

categorias de identif icacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 2 - Categorias de identificacao 

N° Nome Idade 
Est. 

civil 

N° de 

filhos 
Escolaridade 

Temp, 

no Pic 
Origem Profissao 

01 
Ananias Marques 

Cruz 
51 Casado OS 

Primeiro ano do 
Ensino Fundamental 

05 

anos 
SE Agricultor 

02 
Luis Erinaldo 

Soares Melo 
35 Casado 01 

Primeiro ano do 
Ensino Fundamental 

06 

anos 
AL Agricultor 

03 
Jose Soares de 

Melo 
44 Casado 02 

Primeiro ano do 
Ensino Fundamental 

08 

anos 
AI Agricultor 

04 Eronildo 53 Casado 08 
Primeiro ano do 

Ensino Fundamental 
08 

anos 
AI Agricultor 

05 Jose Santos Reis 29 Solteiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
Ultimo ano do Ensino 

Fundamental 
07 

anos 
BA Agricultor 

06 Josiel 46 Casado 04 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-
12 

anos 
SE Agricultor 

07 
Milton Cesar 

Gomes 
35 Casado 02 

Segundo ano do 
Ensino Fundamental 

15 

anos 
SE Agricultor 

08 
Cleber Aquino 

Ferreira 
37 Casado 03 

Terceiro ano do 
Ensino Fundamental 

11 

anos 
BA Agricultor 

09 
Adeildo Camilo 

de Araujo Cruz 
63 Casado 02 -

10 

anos 
BA Agricultor 

10 
Francisco Santos 

Aragao 
51 Casado 05 

Primeiro ano do 
Ensino Fundamental 

13 

anos 
SE Agricultor 

11 Valdomiro 62 Casado OS 
14 

anos 
SE Agricultor 

12 
Jose Alexandrino 

da Silva (Neco) 
76 Casado 12 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 11 

anos 
PB Agricultor 

13 
Osvaldo Sena 

Barros (Vava) 
38 Casado 02 

Primeiro 
Ensino Fun 

ano do 
damental 

06 

anos 
AL Agricultor 

14 Ze Piaba 54 Casado 08 
Primeiro 

Ensino Fun 
ano do 
damental 

09 

anos 
SE Produtor 

15. Cicero Ferro 49 Casado 06 - 12 PE Agricultor 
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anos 

16 Manuca 55 Casado 05 
Ensino Fundamental 

Completo 
15 

anos 
SE Produtor 

17 Juarez Lins 31 Casado Oo 
Ensino Fundamental 

Completo 
6 anos AL Agricultor 

18 
Eronildes 

Meneses (Carira) 
57 Casado 12 

Primeiro ano do 
Ensino Fundamental 

11 

anos 
SE Agricultor 

19 Valdeilson Bento 43 Casado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOA 
Primeiro ano do 

Ensino Fundamental 
14 

anos 
BA Produtor 

20 
Luiz Martins dos 

Santos 
42 Casado OA 

Primeiro ano do 
Ensino Fundamental 

13 

anos 
SE Agricultor 

21 
Joao Aureliano 

da Silva 
47 Casado 11 

Primeiro ano do 
Ensino Fundamental 

16 

anos 
PE Agricultor 

22 Sebastiao 53 Casado OA 
Primeiro ano do 

Ensino Fundamental 
08 

anos 
AL Agricultor 

23 
Adolfo Leandro 

Batista 
40 Casado OA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

16 

anos 
SE Agricultor 

24 
Herminio Gomes 

de Souza 
39 Casado 02 

Ensino Fundamental 
Completo 

13 

anos 
AL Agricultor 

25 
Joao Fernando 

dos Santos 
68 Casado 09 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

16 

anos 
PE Agricultor 

26 Marciano 39 Casado 06 
Primeiro ano do 

Ensino Fundamental 
09 

anos 
SE Agricultor 

27 
Pedro Mariano 

de Souza 
46 Casado 04 

Ensino Fundamental 
Completo 

16 

anos 
SE Agricultor 

28 Jose Rezende 52 Casado 03 
Primeiro ano do 

Ensino Fundamental 
06 

anos 
SE Agricultor 

29 Jose Custodio 67 Casado 06 -
11 

anos 
CE Agricultor 

30 
Jose Carlos 

Tavares 
46 Casado 05 

Ensino Fundamental 
Completo 

7 anos AL Produtor 

Fonte: pesquisa de campo/2003 

Observamos nas entrevistas que os agricultores famil iares, sao or iundos 

de varios estados do nordeste e, em sua total idade, provem de municip ios e/ou 

povoados localizados em regioes onde o fator natureza e um determinante na 

organizacao do trabalho, pois essas local idades sao caractehzadas pelo cl ima semi-

arido com grande irregularidade de chuva e secas periodicas (regioes de sequeiro), 

o que proporciona a escassez d'agua dif icultando a manutencao de uma sistematica 

contfnua de produgao e, consequentemente, a sua subsistencia. 
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La onde nos morava nao tinha agua. La e sertao [...] la so tinha agua 

no inverno. No verac tinha que ir os caminhoes botar agua e a gente 

pegava com o balde. So vivia carregando balde (Sr. Eronildo). 

La fora era sofrido domais. A gente so tinha aquela agua barrenta de 

mijo de gado que nos usava... (Sr. Joao Aureliano da Silva). 

Apesar dessas dif iculdades, ha uma ordenacao no processo produtivo 

que tenta acompanhar, de certa forma, o fator natureza atrelando a lgumas outras 

at ividades ao seu cotidiano como estrategia para garantir a sua reproducao. 

O trabalho la no lote de sequeiro era maior e sem producao. A gente 

ficava descampando pasto para quando chover nascer o verde. La 

pega 04 meses de chuva e 08 de seca, ai a gente planta quando 

chove e armazena no periodo da seca. E a outra coisa que eu fazia 

na seca e botar a espingarda nas costa para matar bichinho pra 

vender e tirar um dinheirinho. Mas isso ja nao tern nem mais, antes a 

gente pegava a espingarda, tinha o nabu, tinha o prea, tinha 

asambele, tinha juriti, tinha o teiu, tinha o peba, tinha o veado, 

matava um ou dois, mas agora acabou. Quando faltava o que comer, 

o pao eu e a veia ali (esposa) ia pro mato, pra caatinga, tirar fibra de 

croa pra fazer corda, vendia chegava em casa comprava farinha, 

feijao. Ai criava galinha, comia um ovinho, um franguinho e ia 

tapinhando e levando a vida (Sr. Eronildes Meneses - S. Carira). 

Outra estrategia de reproducao que podemos destacar e o trabalho 

acessorio. Para o entendimento dessa questao nos baseamos na obra de Jose 

Vicente Tavares dos Santos -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Colonos do vinho" - que realiza um estudo sobre o 

campesinato atraves do caso da cultura da uva no Rio Grande do Sul . Segundo 

Santos (1984, p. 37), o trabalho acessorio representa o momento em que o agricultor 

familiar, denominado pelo autor de campones, t ransforma-se em um trabalhador 

assalariado, vendendo a sua forca de trabalho a outras propr iedades, por uma 

quantia estabelecida referente a uma de:erminada Jornada de trabalho. 

[...] significa uma combinacao tecnica e economica de otimizacao do 

uso da forca de trabalho famiiiar, a qual ficaria parcialmente ociosa 

caso nao ocorresse o trabalho acessorio (SANTOS, 1984, p. 39). 
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No entanto, o autor deixa claro que essa condicao, a qual o agricultor 

familiar se submete, e temporar ia necessaria para a complementacao da renda 

familiar, nesse caso, quando o numero de membros da famil ia extrapola a real 

necessidade de mao-de-obra para a realizacao do trabalho em sua unidade de 

producao. Salienta ainda que essa condicao nao representa um corte no v inculo 

com a sua unidade de produgao, pois a sua famil ia cont inua o seu trabalho. 

Nos quando nao tinha o nosso pra plantar nos ia trabalhar na roca 

dos outros. Eu ia com uns e outros ficavam. No inverno a gente, tudo, 

trabalhava no nossc ai fazia uma reserva para o tempo de seca, 

quando nos nao tern o que fazer. A vida no lote de sequeiro e muito 

ruim e um sofrimento danado (Sr. Joao Fernando dos Santos - Joao 

da Ford). 

Dessa forma, percebe-se que a disponibi l idade de mao-de-obra esta 

muitas vezes condic ionada ao fator natureza, ou seja, ao per iodo de entressafra, 

quando a demanda de trabalho diminui. Essa si tuacao e bem colocada por Manoel 

Correia de Andrade em seu livro "A terra e o homem no nordeste": 

Os 'corumbas', 'caathgueiros' ou 'curaus', sao habitantes do Agreste 
e, as vezes, do Sertao, que passam o 'inverno' - estacao chuvosa -
na sua regiao. Ai, como proprietaries de pequenos lotes ou como 
rendeiros, se nao pessuem terra, cultivam lavouras de subsistencia 
ao cairem as primeiras chuvas, permanecendo ate o periodo da 
colheita. Chegado, porem o estio, nos meses de setembro e outubro, 
quando as usinas 2omecam a moer e a seca nao permite a 
existencia de trabalho agricola no Agreste, eles descem em grupos 
em direcao a area canavieira... e vem oferecer seus trabalhos nas 
usinas e engenhos. Ai permanecem ate as primeiras chuvas que, no 
Agreste. se precipitam em marco ou abril, quando regressam aos 
seus lares a fim de instalar novos rocados (1998, p.120). 

Essa citacao e interessante; porque nos remete a refletir sobre a 

organizacao do tempo de trabalho do agricultor famil iar que, d i ferentemente do 

trabalhador urbano, tern seu tempo regidD por uma ordem natural: 

Para o operario urbano, com jcrnada fixa, a hora e freqiientemente o 

minuto assumem o relevo marcado, indicando o rendimento imediato 

do esforco e os elementos temporais em que se decompoe uma 

operacao. Nao e assim para o trabalhador rural que lavora sol a sol, 
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e cujas tarefas se completamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em periodos mais longos, so se 

perfazendo na verdade, segundo o ciclo germinativo. [...] O ritmo de 

sua vida e determinate pelo dia que delimita a alternativa de esforco 

e repouso; pela semana, medida pela 'revolucao da lua', que 

suspende a faina por vinte e qualro horas, regula a ocorr6encia das 

festas e os contatos com as povoacoes; pelo ano, que contem a 

evolucao das sementes e das plantas. [...] A sua atividade favorece a 

simbiose estreita com a natureza, funde-o no ciclo agricola, 

submetendo-o a resf)osta que a terra dar'ao seu trabalho, que e o 

pensamento de todas as horas. [...] 0 ano agricola e a grande e 

decisiva unidade de tempo, que define a orientacao da vida do 

caipira, ao definir as suas possibilidades e empecilhos economicos, e 

ao marcar a direcao do ano seguinte. Ao longo dele se ordenam os 

seus trabalhos cujas etapas sao pautadas pelas operacoes agricolas. 

Estas obedecem ao ciclo vegetativo e ao ajuste da planta as 

condicoes metereologicas (Candido, 1987, p. 123-124). 

E de se notar que o trabalho seja em sua unidade produtiva ou efetuando 

o trabalho acessorio, tern como objetivo principal garantir a subsistencia da famil ia e, 

consequentemente, a sua reproducao. Esse objet ivo e efet ivado sem uma 

conotacao de cunho capitalista, ou seja, essa racional idade atr ibuida a sua 

reproducao nao esta imbufdo de uma logica onde o fundamenta l fator seja a 

acumulacao e o lucro excess ive 

Essa tese do 'nao-lucro' e defendida por Chayanov que ve o campones 

como aquele que so trabalha ate o ponto de um certo equil ibrio entre o t rabalho e a 

satisfacao das necessidades famil iares. Acredi tando ser esta uma das 

caracterist icas principals para distinguir o campones de um produtor famil iar 

destacado como aquele que segue uma iogica racional capitalista. 

Ass im, o conceito de campones esta ligado, entre outros fatores, a uma 

economia t radic ional 3 6 de producao. C c m essa af i rmacao nao se quer dizer que, 

anter iormente, os agricultores nao possuiam uma relacao com o s is tema de 

comercial izacao. Assumir essa opiniao seria um erro, porque e sabido que deste o 

36 0 termo tradicional nao e considerado, aqui, como algo atrasado, mesno porque o moclsmo nem sempre significa desenvofvido, podemos exemplificar 

pela pr6pria hist6ria da agricultura no Brasil, que apesar de pregar formas modernas de producSo a realidade mostra que os impactos, principalmente, os 

ambientais e sociais, nao sSo referencias de um desenvolvimento. 
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per iodo de colonizacao os agricultores famil iares t ransformavam parte dos 

resultados de seus cult ivos em valor de troca quando havia a necessidade de obter 

um al imento que nao produziam: 

La em Carira a gente fazia a roca de milho e feijao e se a gente 

produzia muito a gente fazia a venda de uma parte, pagava algum 

debito, comprava roupa pra os filhos, coisas aqui pra dentro de casa, 

maquinava uma quantia pra ir atravessando o ano. Enchia a barriga 

de milho e feijao, tinha o deposito. La fora a gente compra o acucar, 

que a gente nao produz aqui dentro, so o que nao produz (Eronildes 

Meneses - S. Carira). 

Antes, quando eu tinha a outra propriedade eu plantava feijao de 

corda, macaxeira e milho so para o consumo mesmo da familia, mas 

eu trabalhava de tratorista na seca e no inverno trabalhava na minha 

roca, o que sobrava a gente vendia (Sr. Marciano). 

E interessante observar, nesses dois depoimentos, que havia uma 

diversidade de culturas produzidas para o seu autoconsumo (milho, feijao, 

macaxeira) e, eram esses os mesmos produtos que direcionava, como excedente, 

para o mercado, no sentido de char condicoes para a compra de mercador ias que 

nao dispunha em sua propriedade. 

[...] o campones produz e vende produtos vegetais e animais. Dizer 

que ele e parcialmejnte mercantil quanto a venda de produtos, 

significa dizer que nem tudo o que e produzido pela unidade de 

producao camponesa e vendido. A categoria de autoconsumo, 

assim, adquire uma certa importancia. Mesmo admitindo que uma 

parte do consumo da familia possa vir do mercado de produtos de 

consumo, uma parte importante desse consumo e atendido pela 

unidade de producao, pelo proprio rocado. Essa caracteristica tern 

consequencias importantes na esfera das decisoes produtivas: ela 

influencia na decisao das culturas e criacoes que serao escolhidas, 

determinando, de c e l a forma, o uso da terra disponivel (Sidersky, 

1991, p.13-14). 

Em outras palavras, a auto-regulamenlacao das unidades famil iares 

camponesas permite uma "flexibil idade entre o consumo e venda" (Abramovay, 

1992, p. 115), signif icando que o campones atua numa estrategia de integracao 

parcial com o mercado. 
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Em relagao, ainda, a comercial izacao, diante dos relatos, a f igura do 

atravessador era algo desnecessar io, haja vista que, essa at ividade era real izada 

pelo proprio agricultor ou por membros da famil ia estabelecida a partir da divisao 

interna do trabalho. 

La eu comercializava tudo, nao precisava de atravessador nao, la em 

Itabaiana era muito perto da cidade e la e uma fonte que voce leva 

tudo. La eu colhia o tomate eu, colocava no carro e eu mesmo 

vendia, repolho, pimentao, nao vendia nada a atravessador, vendia 

direto na feira (Sr. Manuca). 

A o fa larmos de 'divisao interna do trabalho' somos levados a refletir sobre 

a forca do trabalho familiar, sendo esta, a principal caracter ist ica da producao 

camponesa. Ass im, segundo, Santos: 

Na unidade produtiva camponesa, a forca de trabalho e utilizada 

segundo o seu valor* de uso, pois e como atividade orientada de 

transformacao de objetos que a capacidade de trabalho de cada 

membro possui significado para a familia. Nao se realiza a separacao 

do trabalho da pessoa do trabalhador nem a consequente conversao 

da forca de trabalho em mercadoria. Cada pessoa da familia 

camponesa desempenha um trabalho util e concreto, segundo o 

momento e a necessidade. Desse modo, estrutura-se no interior da 

familia uma divisao tacnica do trabalho, articulada pelo processo de 

cooperacao, resultando numa Jornada de trabalho combinada dos 

varios membros da familia. Nesse sentido, a familia camponesa 

transforma-se em um trabalhador coletivo (1984, p. 34). 

Percebe-se que na unidade de produciao camponesa, a mao-de-obra 

fundamenta lmente util izada e a familiar e a sua organizacao estava baseada na 

divisao do trabalho. Dessa forma, a maior parte do trabalho, considerado o mais 

pesado (aracao, capina, colheita), era realizada pelo chefe da famil ia e pelos fi lhos 

mais velhos, f icando as at ividades dornesticas (l impeza da casa e a sua volta, 

preparacao das refeicoes) aos servicos da mulher Porem, a lgumas vezes o seu 

auxfl io era necessario, geralmente, na epoca da colheita. Os fi lhos menores 

a judavam na al imentacao da cr iacao e na busca de agua em algum acude. Essa 

divisao, em qualquer tempo, era modif icada caso fosse necessario, como por 
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exemplo, quando o chefe da famil ia saf-a da sua propr iedade a procura de trabalho 

acessorio, f icando a cargo da mulher a a d m i n i s t r a t e da unidade produtiva. 

Meu pai teve 06 filhos (04 homens e 02 mulheres) e todo mundo 

trabalhava na lavouia. Deste pequeno eu lidava com a terra. De 

pequeno com coisas pequenas depois fui crescendo e o trabalho 

tambem (Sr. Joao Fernandes dos Santos). 

Nota-se que em qualquer tempo, tambem, se fazia uso de mao-de-obra 

extrafamil iar como uma condicao temporar ia. O trabalho temporar io e const i tu ido por 

aqueles que sao contratados por emprei ta ou diaria, a f im de executarem uma tarefa 

pre-estabelecida, sendo dispensados tao logo o trabalho seja conclu ido. Porem, 

percebemos que esse fato nao contr ibuiu para classif icar esse tipo de agricultor 

como pequeno capitalista. Essa questao e muito bem expl icada por Santos (1984, 

p.44), quando diz que o trabalhador que e contratado, temporar iamente, pelo 

campones, tambem e um campones em atividade acessor ia. Dessa forma, essa 

condicao nao diferencia posicoes sociais entre os mesmos e que ambos fazem parte 

do mesmo contexto que caracter izam o trabalho campones. 

La, nos tudo mesmo e que tocava o trabalho. Uma vez ou outra que 

colocava gente la quando chovia a roca dava bem, tinha mu'rta gente 

que se oferecia e nos pegava pra ajudar no trabalho (Sr. Jose 

Alexandrino da Silva - S. Neco). 

Falar de trabalho nos remete a refletir sobre a terra e a relacao que os 

agricultores famil iares possuiam com a mesma. A terra, o meio principal da 

producao, nao e considerado capital, ou seja, mais do que uma condicao de vida, 

uma conquista que e compreendida como patr imon o, bem que e repassado de pai 

para filho. 

Deste pequeno trabalho com a agricultura. Foi meu pai que me 

ensinou e passou para os filhos todo. Quando eu era solteiro vivia 

com meu pai e mais 08 irmao. Meu pai deixou a terra pra nos, pra 

familia, e ate hoje nos tern. Cada um procurou o seu destino, mas, 

quando aperta a gente tern para onde correr (Sr. Josiel). 
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Com relacao ao fator trabalho, este era desenvolv ido com base em 

praticas e tecnicas simples, predominando o uso do animal de tragao para a 

preparacao do solo. 

As inovagoes tecnologicas nao eram uti l izadas por falta de conhecimento, 

outros nao possuiam condigoes f inanceiras para adquir ir e, ainda, exist iam aqueles 

que achavam desnecessar ias. Neste ultimo caso incluem-se os insumos agricolas, 

nao uti l izados na produgao, predominando o emprego de praticas alternat ivas de 

produgao que agrediam menos a natureza. 

La em Carira, a terra era boa nao precisava de insumo nenhum... 
(Eronildes Meneses -- S. Carira). 

Em Arapiraca a propriedade era maior entao a gente nao usava 

insumo, plantava em um pedaco e no outro inverno plantava em 

outro. Descansava a terra. Nao tinha praga, essas doengas da terra 

nao tinha la. Alguma vez acontecia de ver lagarta no milho ai a gente 

colocava mijo de gado e pronto acabava logo... (Sr. Jose Carlos 

Tavares). 

Diante dessa analise, no que diz respeito ao processo de organizagao 

produtiva anterior, veri f icamos que este e complexo, pr incipalmente quando o 

agricultor utiliza a lgumas estrategias para viabil izar a sua reproducao, como e o caso 

do t rabalho acessorio e da contratagao temporaria de outros t rabalhadores em sua 

unidade de producao. Todavia, percebemos que essa organizagao condiz 

perfei tamente com as condigoes que se assemelham a produgao camponesa (a 

terra como trabalho, a util izagao da mao-de-obra familiar, au toconsumo e a nao 

dependencia da compra de insumos). 

Na real idade, para se entender a identidade: "deve-se considerar no 

individuo, a "consciencia" de tres sent imentos basicos: os sent imentos de unicidade, 

de cont inuidade e de mesmicidade, cada um deles relacionados a d imensao do 

mundo onde o Ser se insere" (Muszkat.1986, p.26). 
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Assim sendo, a identidade camponesa se forma em 03 momentos: 

O 1° momento e dado pela l igacao familiar, os lacos de sangue que 

permitem a conservacao da unidade familiar de producao, atraves do instrumento de 

heranga. Isto significa a reproducao dos valores e tradicoes fami l iares que estao na 

base da formacao da identidade camponesa, sendo que mesmo nesse momento a 

famil ia e tambem um resultado das relagoes da sociedade civi l , a medida que 

representa para si o signif icado dessa instituigao, atraves de um sistema de ideias 

determinadas. 

O 2° momento e aquele em que as suas at iv idades economicas, ou 

sejam, suas necessidades de transformar a natureza em bens de uso atraves de um 

mediador, o trabalho, sendo que esse trabalho tern uma forma que e determinada 

pela sociedade na qual esta inserido e que resulta num modo de producao. Dentro 

da sociedade capital ista cada vez mais abrangente, os camponeses vao se aglutinar 

em torno de interesses comuns (polit icos, economicos e culturais), fo rmando as 

cooperagoes (cooperat ivas, associagoes, sindicatos). 

O 3° momento e dado pelos valores subjet ivos (morais, et icos, rel igiosos). 

E o momento na qual o individuo se relaciona consigo, com sua consciencia. Este 

momento pode tambem ser caracter izado pe'a contradigao, onde a sua 

autodefinigao, a sua essencia, entra em confl ito com a real idade exterior, os 

interesses famil iares e interesses de classe. 

E importante lembrar que, nesta dissertagao, cons ideramos 

fundamenta lmente os aspectos produt ivcs da unidade de producao. E certo que, nao 

e a unica variavel que auxilia na caracter izagao do modo de vida campones, no 

entanto, ao analisar a organizagao do trabalho na unidade de produgao 

anter iormente e atualmente estabelecida, acredita-se que podemos compreender a 
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reconstrucao identitaria do agricultor familiar do PIC, tendo como base a 

t ransformacao que se opera na sua racional idade produtiva. Dessa forma, o 

agricultor famil iar do PIC e anal isado a partir da dinamica capitalista atraves da 

modernizacao da agricultura. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3. 'Nos agora no PIC- a analise de um tempo presente 

Notavelmente, os agricultores famil iares quando adqui rem um lote no PIC 

tendem a apossar-se de um novo padrao orgar.izacional de producao que se 

distancia do que possuiam anter iormente, uma vez que, ate mesmo o proprio 

modelo de modernizacao - a irrigacao - exige um trabalho mais especif ico 

comparado com os considerados tradicionais, ou, rudimentares. 

Logo ao se inserirem no PIC, os agricultores sao submet idos a primeira 

mudanca, quando passam a ser denominados, pelos orgaos govemamenta is que 

gerenciam o per imetro (COHIDRO e EMDAGRO) , de irr igantes. Essa nova 

denominacao representa, s imbol icamer te , o inicio de um processo de transicao 

entre sua pratica produtiva anterior e a que ira adquirir, visto que, a irr igacao nao 

apenas modif ica a forma de produzir desse agricultor, mas, proporciona uma 

transformacao na sua racional idade produtiva, pois, atualmente, esses agricultores 

adotam novas culturas e novas tecnicas de manejo do solo perdendo sua autonomia 

no processo de producao, passando a depender de fatores externos, seguindo as 

exigencias do mercado provocando uma estrutura produtiva e um modo de vida 

diferente do que antes os caracter izavarr. 

Ao mesmo tempo em que cria e reproduz valores socializados e 
inculcados nos individuos, a familia tambem supoe um processo de 
individualizacao que pode negar, romper, modificar e, ate mesmo 
recriar, valores num espago de negociagao e de tensoes. Nesse 
sentido o nucleo da familia nac pode ser concebido como uma 
estrutura rigida e cristalizada - de individuos e valores - mas sim 
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como uma estrutura flexivel, plastica, que pode incorporar novos 

valores e criar novas percepcoes e praticas (Carneiro.1999, p.327). 

Essa intencao de uma transformacao imposta pode ser conf i rmada 

atraves de estudos realizados pela propria COHIDRO, quando informa que o 

Perfmetro Irrigado California revela-se como uma area caracter izada pelo uso 

intensivo das terras, com produtos dest inados integralmente ao mercado (quiabo, 

tomate, abobora, amendo im e f rutas) 3 7 , impl icando numa redefinicao das relagoes de 

trabalho e da forma de produzir. 

Ja chegamos aqui ja sabendo pranta milho, feijao e macaxeira. 
Entao, as pranta que a gente trabalhava desde pequeno e essa e 
entao as outras pranta, o tomate, o quiabo a gente nunca lutou, a 
gente ja luta hoje. Milho, mandioca, macaxeira, isso ai e o prantio 
que mais a gente usava (Sr. Ananias). 

Quando cheguei aqui o projeto tava comecando. [...] O pessoal daqui 

plantava milho e feijao, a irrigacao daqui era milho e feijao. Repolho, 

quiabo, tomate, pepino, essas coisa, quern trouxe primeiro fomos n6s 

de Itabaiana. Foi escolhido uma comissao, na epoca, pela Fundase. 

Ela procurou um centro de gente que mexia com verdura, como 

Itabaiana ja tern 50770 anos de experiencia, ai dei o nome la e foi 

sorteado, como eu nao tinha lote fui sorteado... (Sr. Manuca) 

Percebe-se, diante da fala dos agricultores entrevistados, que a propria 

gerencia do perfmetro passou a interferir na escolha das culturas a serem plantadas; 

o agricultor termina por abandonar culturas que tradic ionalmente produziam, 

passando a obedecer a uma logica produtiva voltada para o mercado, ocasionando, 

muitas vezes, o predominio da monocultura: 

Porque e o quiabo que da mais renda. Porque o quiabo toda semana 

a senhora vende e tern o dinheirinho certo da feira, sabe? Essas 

outras coisas e de ano em ano [...] quiabo, bem produzido da 

dinheiro mais que outras coisas (Sr. Valdomiro) 

A plantacao que tern mais no lote e o feijao de corda e o quiabo. O 

quiabo tern todo dia, toda semana tern. 0 certo a gente tern, dinheiro 

ne? 0 feijao e de 02. em 03 mes, mas e uma pranta que faz mais 

dinheiro e as outras pranta mais demorada, gasta muito e no lote nao 

da pra gente pagartodas as despesas da gente (Sr. Ananias) 

37 COHIDRO. Evolucao da area plantada e producao/produtividades dos porimetros irrigados de Sergipe, s.n.t., sd. 
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Eu planto isso por causa do cornercio, tern que ter saida para eu 
plantar, tern que ter preco (Sr. Luiz Martins dos Santos). 

Percebe-se, portanto, que houve uma diminuicao da autonomia do 

agricultor, ao se inserir no PIC. Quanto a questao da autonomia, cabe, com 

Wander ley, destacar que: 

[...] mesmo nas sociedades rurais tradicionais, a autonomia e sempre 

relativa. A necessidade de reservar parte de seus recursos para as 

trocas com o conjunto da sociedade e para atender a suas 

imposicoes termina por introduzir no interior do proprio modo de 

funcionamento do campesinato certos elementos que Ihe sao, 

originalmente, externos (1999, p. 30). 

Essa perda parcial da autonomia implica tambem numa alteracao nos 

habitos de plantio para o autoconsumo, levando a uma dependencia na compra dos 

generos de primeira necessidade para a al imentacao familiar, como pode ser 

percebido nas seguintes af irmagoes: 

A gente usa para comer mais e pouco. Mais a gente tira pra fora 

porque nao e tudo que a gente tern pra comer. A gente tira, vende, 

compra o que precise la fora (Sr. Ananias) 

Aqui so e pra venda, tudo a gente vende, nao fica nada, so quando 

sobra da venda. A gente planta tambem cebolinha, coentro, um 

tomatinho, so pra nos mesmo (Sr. Valdeilson Bento) 

Nao consome nao, sei la... E mais facil a pessoa sair ai vendendo, o 

gasto e pouco [consumo da producao] em casa (Sr. Milton Cesar 

Gomes) 

Eu planto isso por causa do gosto do cornercio, tern que ter saida 

para eu plantar, tern que ter preco (Sr. Luiz Martins dos Santos) 

Vendo a macaxeira e o quiabo. Eu planejo plantar essas culturas 

dependendo do que da mais para vender, que tern mais saida (Sr. 

Marciano) 

Eu so planto isso aqui porque e a cultura que da alguma coisa a 
gente aqui sem o quiabo nao somo ninguem. O quiabo e barato, mas 
ainda nos arranja um dinheiro para pagar o trabalhador, manter a 
feira. Quando cheguei aqui tudo era acerola, o solo aqui era tudo 
vermelho, mas nao tern a quern vender. Ai acabei com tudo deixei s6 
um pouquinho porque nao tern cornercio aqui para a acerola (Sr. 
Juarez Lins) 
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A gente aqui escolhe o produto que a gente acha que da mais 

progresso, que da mais dinheiro, por exemplo: o quiabo, sem o 

quiabo o cara ta fenado, porque eu fiquei 40 dias sem quiabo aqui, 

dei bobeira e me ferrei, porque a minha familia e grande, a minha 

despesa e enorme e voce tern que preparar a terra, voce tern que 

cortar, gradear, comprar sementes, plantar, tern que colocar 

trabalhador e se voce nao tern a renda semanal ai voce se ferra. 

Entao o quiabo e por causa disso, que toda semana voce tern 

dinheiro (Sr. Eronildo) 

0 que planta e pra vender mesmo (Sr. Eronildo). 

Como se depreende da fala dos agricultores, o objet ivo que 

fundamentava o seu cotidiano, ou seja, o autoconsumo, hoje sofre uma alteracao de 

prioridades, melhor dizendo, da-se uma troca de valores, o objet ivo passa a ser 

produzir para a venda, f icando o seu autoconsumo condic ionado a capac idade de 

colocacao de seus produtos no mercado. 

A lem da dependencia na venda de seus produtos, da-se t ambem uma 

dependencia na compra de produtos, nao so aqueles dest inados a atender as 

necessidades famil iares, mas tambem, na compra de insumos, posto que o tipo de 

tecnologia util izada na irrigacao demanda cada vez mais o uso indiscr iminado de 

insumos agrfcolas, sendo esse procedimento, muitas vezes, incent ivado pelos 

tecnicos agr icolas: 

Nos tern orientacao de usar o veneno os insumos dos tecnicos. Aqui 

so produz assim, sem os insumos e o veneno aqui nada da. Antes 

era menos, hoje usa mais porque a cultura pede e as doencas e 

muita (Sr. Luiz Martins dos Santos) 

Antigamente nao utilizava muito veneno nao, sabe? Plantava lavoura 

e colhia sem passar veneno. E que ta vindo mais praga e 

antigamente nao tinha praga e era mais facil colher a lavoura (Sr. 

Osvaldo Sena Barros) 

Parece que a terra aqui ja esta acostumada com adubo, la fora a 

gente plantava sem adubo e quando chovia dava, aqui nao, mesmo 

com a agua, so com adubo, a terra ja esta acostumada a isso (Sr. 

Herminio Gomes de Souza). 

Apesar do uso indiscriminadc de agrotoxicos na producao, ha, por parte 

dos proprios agricultores, uma consc ie i c ia do prejuizo ambiental e, mesmo, dos 
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danos a saude, causados por esse uso abus i ve Ass im, o agricultor famil iar ao 

mesmo tempo em que procura preservar suas terras uti l izado-se de tecnicas 

tradicionais culturalmente transmit idas por seus antepassados, defronta-se com 

novas tecnicas que contr ibuem para intensificar a producao, cujo objetivo, destaco 

mais uma vez, e atender as exigencias do mercado. Esse fato esta expresso na 

af i rmacao feita pelo Sr. Osvaldo Sena Barros: 

Aqui para casa eu nao uso nada nao. Eu uso so o esterco de gado e 

a ureia e adubo, mss veneno nenhum eu passo. So uso na lavora 

pra venda. 

Eu uso adubo, mas nao gosto muito nao, o adubo quimico da aquela 

forca na lavoura depois acaba, parece que cansa a terra (Sr. 

Marciano). 

Eu uso muito estrumD de gado de cabra, quanto ta pouco eu compro 

mais e e vantagem do que comprar os quimico, a terra melhora mais 

e nao acaba tanto (Sr. Jose Carlos Tavares). 

Outra questao que aparece nas entrevistas real izadas e a do custo dos 

insumos, cujo alto preco inviabiliza investimentos, superando os seus rendimentos 

auferidos no final do ano agricola. Es:e fato leva muitos agricultores a procurar 

solucoes mais baratas, ader indo a praticas al temat ivas de manejo do solo ou 

optando por outras culturas, menos dispendiosas: 

Aqui hoje do que eu consigo 60% fica so pros insumos. Aqui nao tern 
jeito, para diminuir os insumos tern que fazer uma preparacao muito 
bem feita do solo ( Sr. Manuca). 

Hoje com certeza absoluta, 50% do nosso trabalho o encargo da 

terra consome, 50% ( Sr. Carira). 

Nos nao gasta com veneno porque nos nao ta usando, usamos 

pouco veneno aqui depois que fiz um curso com o Sebastiao 

Pinheiro no Instituto Xingo, ai as despesas manerou mais (Sr. Joao 

Fernando dos Santos). 

Os insumos e caro demais, o veneno mais ainda. Hoje a gente planta 
pouco quiabo. A gente deixou de plantar quiabo por causa disso, 
puxava muito de insumo e mais ainda de veneno. A macaxeira puxa 
menos de insumo (Sr. Jose Custodio). 
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Um outro fator que evidencia a dependencia na compra de insumos e a 

obtengao das sementes selecionadas no cornercio local ou fornecidas pelos proprios 

atravessadores, 

As sementes a gents tira daqui a lavoura nao da muito, e melhor a 

gente comprar mesmo para garantir a lavoura (Sr. Marciano). 

A semente nos compra selecionada em Caninde. Compra adubo, 

ureia e veneno. Nao uso esterco porque nao tenho animal e nao 

tenho condigoes de comprar, caro como ta agora nao da (Sr. 

Valdeilson Bento). 

As sementes a gente compra. Nds tirava, antigamente, mas e uma 

semente que nao dava, a planta nao nasce bem, e ai agora os 

comprador de quiabo da a gente semente nova, ai a gente pega, 

mas quando no comeco nao dava, a gente tinha que tirar da roca que 

ela sao caras (Sr. Luis Erinaldo Soares Melo). 

As semente eu compro na cidade. A gente ate podia pegar do quiabo 
mesmo mas, a gente nao confia, entao nos compra (Sr. Herminio 
Gomes de Souza). 

A comercial izagao dos produtos plantados esta quase que completamente 

a merce dos atravessadores locais, que tambem possuem lotes no PIC e uti l izam 

uma estrategia de comercial izagao na qual os valores de compra do produto nao sao 

declarados, fazendo com que o agricultor tenha de se submeter aos pregos que 

estes praticam, arcando com prejuizos e com a impossibi l idade de planejar seus 

ganhos. A interferencia dos atravessadores liga-se. tambem, ao fato de nao haver 

na regiao um centro de abastecimento dos produtos provenientes do PIC; apesar da 

existencia das feiras, a grande quant idade de produtos de um mesmo tipo, como o 

quiabo, nao permite que elas funcionem como um canal suficiente de escoamento 

da produgao, o que termina por acontacer no estado da Bahia, em especial , na 

cidade de Salvador. As declaragoes dos agricultores entrevistados sao bem 

contundentes a esse respeito: 

Hoje o cornercio daqui e longe, c duas horas de Itabaiana, eu nao 

tenho carro. E bom trabalhar com o seu carro proprio. Aqui para voce 

fazer uma colecao do gente, uma uniao de 5/6 pessoas pra viajar e 
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meio dificil. Se aqui em Caninde tivesse CEASA ai era bom, que a 

gente levaria as coisas pra vender la ja sabia o preco. Que aqui a 

gente tern a pior praga do mundo, esse negocio de... Se voce pega 

esse gravador e diz '6 Manuca eu vou levar esse gravador e vou 

vender", mas voce nao diz por quanto vai comprar e nem diz por 

quanto vai vender. Chega aqui me da qualquer coisa. Assim e a 

venda do quiabo, o atravessador chega leva o saco do quiabo sem 

dizer o preco, ai ele eva mil quilo de quiabo quando chega na sexta-

feira diz "toma ai e o que eu vendi'. Se ele vende por 1500 contos me 

da 200. Se eu tivesse condigoes eu venderia eu mesmo, se tivesse 

carro (Sr. Manuca). 

A gente vende a mercadoria sem saber o quanto vai receber. O 

pessoal leva a mercadoria e no final da semana diz que vai pagar de 

tanto, a gente tern que receber. Aqui a gente nao faz conta nao pra 

saber o que tern de lucro e o que tern de prejuizo, eu sei que e mais 

pra prejuizo do que pra lucro (Sr. Juarez Lins). 

La quando se plantava a gente vendia na feira, nao tinha 

atravessador [...]. Mas eu comecei a vender umas mangas aqui na 

porta e da, viu? Mas e aqui na porta. Aqui tern que ta todo dia no 

campo, muita coisa pra fazer, a gente nao pode sair e deixar aqui 

sozinho, nao tern quern venda (Sr. Carira). 

Eles vem pegar na porta. Eles vem, eu ja fui vender, mas nao tern 

futuro nao, da prejuizo se a gente vender, esse pessoal que compra 

aqui a gente ja tern umas entregar por la, sabe e a pessoa que vai 

vender tern que vender la na feira mesmo, ai as vezes nao tern 

entrega nem nada, ai vende de qualquer prego e esse pessoal que 

compra aqui tern que ter umas entrega ja certa, acredito... (Sr. 

Osvaldo sena Barros). 

Essa submissao consciente do agricultor aos atravessadores implica no 

estabelecimento de relagoes de trabalhc entre eles, ou seja, de uma certa forma, os 

agricultores passam a trabalhar para os atravessadores, como demonstra a fala do 

Sr. Ze Piaba: 

Eu vendo aqui a Messias [...]. 0 messias que e o atravessador [...] 

ganha nas minhas costas sem trabalho. Mas eu fico satisfeito porque 

eu sei o que eu estou fazendo [...] Agora, o quiabo, que e o que 

abastece o projeto, que e vamos dizer, que e feira certa que a gente 

tern, essa e que e sem prego e deixa o cabra doido. Ce nao pode 

fazer um calculo de nada em cima do quiabo que voce vende. 

O tempo do trabalho tambem passa por um processo de transformagao: 

"Aqui comega o dia e comega o trabalho de 5:00 horas e puxa ate 12:00 horas. Pego 

as 13:00, 13:30 e vai ate ter a irrigacao 17:00, 17:30" (Sr. Joao Aurel iano). Ha, 
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entao, uma inversao do tempo de trabalho, ou seja, o que antes era conduzido pelo 

fator 'natureza' ( inverno/verao), com a modernizacao da agricultura o tempo de 

trabalho e determinado pela tecnologia - a irrigacao. Esse processo nos remete a 

pensar na teoria de Bourdieu que anal isa a questao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitus como algo l igado ao 

fator espago-tempo. 

Ainda sobre o trabalho e suas novas form as adquir idas pode-se observar 

que o trabalho famil iar vem cada vez mais d iminuido deixando de ser a principal 

mao-de-obra uti l izada dando espago para outras relagoes de t rabalho caractehzadas 

pela mao-de-obra assalar iada, empregada nas at iv idades agr icolas da unidade de 

produgao. Esse processo se da por varios fatores: pela intensif icagao do conteudo 

do trabalho, opgao por outros meios de vida, falta de est imulo por parte dos jovens 

em relagao ao trabalho agr icola e pelas condigoes f inanceiras mais favoraveis que 

podem dispensar a famil ia no arduo trabalho de cultivo. 

So eu trabalho no lote, sao 04 pessoas trabalhando, comigo 01 

trabalho que ta aqui direto, mora aqui e coloco mais 02 diarista (Sr. 

Herminio Gomes de Souza). 

Eu hoje trabalho Lm pouco, pago trabalhador, meus filhos ja 

ajudaram muito, mas cada qual procurou a sua vida... (Sr. Jose 

Custodio). 

Aqui mesmo so trabalha eu da familia. Tern dois rapaz que trabalha 

direto aqui, mora aqui e trabalha comigo (Sr. Sebastiao). 

Quase 95% sou eu sozinho que trabalho no lote, acordo quatro e 

meia, 5 horas da manna, vou ate 5 e meia 6 horas da noite. Eu 

ponho trabalhador temporario, as vezes fago de meia dependendo 

das condigoes. A mulher ainda trabalha, mas menos ela e 

aposentada. Os filhos vao estudar ai vao descansar, vao pescar ai 

esquece, meus filhos nao produz, faz hoje aqui, amanh§ nao faz, eu 

digo 'Olha eu dou o que comer, mas dinheiro para gastar eu nao 

dou'. 0 governo acostuma ma! dando o dinheiro da bolsa renda que 

e so R$ 80,00 ai eles se acomodam. Ou o governo alerta para esse 

povo dando condigoes para trabalhar ou os jovens vao ficar ai 

preguigosos, so quer jogar bola, pescar. Se a gente lutar junto aquilo 

rende, ai nao vou forcer para nao me aborrecer (Sr. Carira) 
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Esse ult imo depoimento do Sr. Carira agrava quando sabemos que o 

mesmo possui 12 fi lhos, sendo que 10 optaram por outra profissao e 02 moram no 

lote, mas que, no entanto, segundo, ainda, Sr. Carira, nao demonst ram nenhum 

interesse para com o trabalho agricola. Isso demonstra que a relacao com a terra vai 

tomando outra conotacao. Surgem outros interesses que depreendem o agricultor e 

pr incipalmente a sua famil ia das at iv idades que desempenham no lote. A lem, disso, 

com a intensif icacao da producao exigida pelo capital, a terra se t ransformazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA em terra 

de negocio perdendo a ideia de afetividade e de patr imonio. 

Enquanto nos viver v-ai ser assim, batalhando com a terra, mas se 

achar coisa melhor pra fazer ou outro lugar melhor para morar eu 

vendo aqui e vou batalhar em outro lugar, nao tenho medo de 

nenhum servico, se for pra melhor, eu vou (Sr. Jose Rezende). 

O que podemos anal isar com todas essas ci tacoes e que varios fatores 

contr ibuem para que o agricultor familiar tome decisoes baseado-se no fator 

mercado, o que demonstra que quando inseridos em um perfmetro irrigado procuram 

inumeras estrategias para poder manter a sua propriedade e a sua fami l ia. No 

entanto, percebe-se que toda essa mudanga nao resolve a s i tuacao socio-

economica do agricultor familiar. Pelo contrario, novas situagoes sao cr iadas e com 

elas novos obstaculos vao surgindo mesmo possuindo uma propr iedade, 

considerada por muitos um "sonho" de quern viveu 'pelejando'com a seca. 

Aqui nao e negocio para viver meio sossegado nao. E um negocio 

apemado. Voce nao pode fazer um fundo de reserva, voce nao pode 

melhorar a situacao, o dinheiro e pouco que entra e a despesa se 

torna muita. Aqui dentro desse projeto a gente vive mais e do quiabo 

porque tern cornercio, tern safda. Hoje o prego caiu porque produziu 

demais, mas, se nao e a melhor cultura e a melhor que da. O pessoal 

so podia plantar duas tarefas de quiabo e o resto do lote plantar outra 

cultura qualquer, o tomate, o pimentao, o feijao de corda, a melancia, 

o repolho, tudo isso tern safda, mas, o pessoal so quer plantar o 

quiabo que e mais fa oil de dinheirD, af ja viu, planta muito, tern muito 

e cai o prego (Sr. Adolfo Leandro Batista). 
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Diante desses dois momentos, o anterior e o atual, que envolvem a vida 

do agricultor familiar do PIC, percebemos a lgumas das t ransformacoes na sua 

identidade, muitas vezes, adequando-as ao sistema capital ista que os subordina. 

Ass im, esse agricultor e dotado de uma multipl icidade de ident idades o que, 

segundo Castel ls (1999, p. 22), "e fonte de tensao e contradicao tanto na auto-

representacao quanto na agao social". 

Esta "tensao" e contradicao que permeiam o cot idiano do agricultor 

familiar do PIC sao definidas por normas estruturadas por instituicoes que atendem 

ao perfmetro. No entanto, essas normas nao sao isoladas, estando presentes nas 

definigoes das polfticas publicas do setor rural, ou seja, para que o agricultor famil iar 

possa garantir a sua produgao e, assim, a sua reprodugao, muitas vezes, tern que se 

submeter a essas normas, para que possam ter acesso a certas polfticas 

governamentais, como por exemplo, alguns t ipos de f inanciamento gerenciados por 

determinados bancos, que estao condic ionados a adesao a pacotes (consumo de 

insumos e assistencia tecnica, cult ivo a ser produzido etc.), estabelecidos pelo 

proprio orgao f inanciador. Dessa forma, nao e dificil compreender a logica desse 

processo de mudangas (como? a partir de que? por que? por quern? e para que?), 

na vida do agricultor familiar. 

Essa si tuacao demonstra uma "manipulagao" na sua ident idade, que vai 

sendo reconstrufda, sempre marcada por relagoes de poder. Castel ls (1999) faz uma 

distingao entre tres formas e origens de construgao de ident idades, que podem ser 

relacionadas com o que ocorre com os agricultores no PIC, como se tentara 

demonstrar a seguir: 

Identidade legit imadora - quando os agricultores famil iares sao 

envolvidos por instituigoes que com suas polfticas expandem a sua racional idade e a 
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sua dominacao e al teram signif icat ivamente seu modo de vida, fazendo com que os 

agricultores famil iares legit imem os propi ios mecanismos do capital ismo; 

Identidade de resistencia - quando o agricultor familiar, ao se inserir numa 

proposta governamental , como um pen'metro irrigado, sabe que se nao ceder de 

certa forma ao sistema, quer seja contraindo f inanciamentos, adotando certos 

cult ivos e tecnicas modernas de plantio, quer seja obedecendo a certas regras do 

mercado, sera exclufdo e condenado ac fracasso; por estar consciente de que uma 

mudanga radical nao Ihe sera totalmente benefica e por nao desejar romper 

totalmente com o seu modo de vida campones constroi, entao, estrategias, que se 

t raduzem numa forma de resistencia; 

Identidade de projeto - mais do que aqueles que resistem, sao os que 

lutam para permanecer e, assim, redefinir a sua posicao na sociedade, conduzidos 

por um ideal maior, que e o de transformar essa sociedade. 

Para Castells (1999, p. 24), essas tres formas de identidade sao mutaveis, 

uma vez que a identidade e 'plastica", ou seja, passivel de t ransformagoes: 

Obviamente, identidades que comegam como resistencia podem 

acabar resultando em projetos ou mesmo tornarem-se dominantes 

nas instituigoes da sociedade, transformando-se assim em 

identidades legitimacloras para racionalizar sua dominacao. De fato, 

a dinamica de identidades ao longo desta sequencia evidencia que, 

do por.to de vista da teoria social, nenhuma identidade pode 

constituir uma essencia, e nenhuma delas encerra, perzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA si, valor 

progressista ou retrogrado se estiver fora do seu contexto historico. 

Uma questao diversa extremamente importante, diz respeito aos 

beneficios gerados por parte de cada identidade par as pessoas que 

a incorporam. 

Percebe-se, entao, que a trajetoria co agricultor, anter iormente de 

sequeiro, nao e definidora de sua insergao como t 'abalhador / sujeito do processo 

de trabalho no penmetro irrigado. Desse modo, observa-se uma heterogeneidade de 
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t ipos de agricultores famil iares que se clividem em grupos distintos e e na intencao 

de descrever e analisar esses tipos que propomos no proximo capitulo uma tipologia 

dos agricultores famil iares do Pen'metro Irrigado California e, tentando expl icar uma 

realidade observada. 
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CAPiTULO IV - TIPOLOGIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO 
PIC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida em que se tern uma agricultura mais modernizada, 

principalmente quando se fala de um perfmetro irrigado cr iado, incent ivado e 

inf luenciado pelo Estado, ha imposicces que de certa forma recaem sobre os 

agricultores famil iares. Diante dessa nova realidade, sao forgados a adotar 

estrategias de resistencia que acabam Dor reconstruir suas identidades, como uma 

forma de adaptagao a nova situagao em que se co : ocam. Isso fica claro quando se 

parte para analisar alguns indicadores de modernizacao dos agricultores na area de 

estudo, como o uso do trabalho assalariado, a crescente dependencia dos insumos 

e defensivos agrfcolas e do mercado, como ja vimos no capftulo anterior: 

[...] nas sociedades modernas, multiplicaram-se outras formas da 

agricultura familiar nao camponesa. Sao aquelas que, sob o impacto 

das transformagoes de carater mais geral - importancia da cidade e 

cultura urbana, centralidade do mercado, mais recentemente 

globalizacao da economia, etc., -, tentam adaptar-se a esse novo 

contexto de reproducao, transfomando-se interna e externamente 

em um agente da agricultura moderna (Wanderley, 1999, p. 35). 

Dai, surgem novas formas de agricultores famil iares que, a inda segundo 

Wander ley (1995) constituern "espago em construgao", a medida em que se colocam 

diante de estruturas planejadas e constantemente envolvidas pelo processo de 

modernizagao. 

Dessa forma, ao anal isar as transformagoes ocorr idas na identidade dos 

agricultores famil iares, langa-se a proposta de construir, atraves dos dados obt idos 

pela pesquisa de campo, um quadro t ipologico dos agricultores famil iares existentes 

no perfmetro irrigado California. Dessa v'orma, serao apresentadas as categorias de 

agricultores famil iares segundo os criterios ja estabelecidos e para melhor ilustrar 
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essa categorizagao uti l izam-se 03 (tres) estudos de caso cada qual representando 

os tipos destacados nessa t ipologia. 

Compreende-se que essa construcao e possivel por ser o perfmetro 

irrigado California um local onde ha uma diversidade de agricultores famil iares que 

se dist inguem quanto ao seu desenvolv imento socioeconomico, como tambem, 

quanto a sua logica de producao e reprodugao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. Aspectos metodoldgicos da tipologia 

Falar em tipologia e relembrar a lgumas concepgoes que decorrem da 

teoria webehana, no que diz respeito a sociedade pensada como nao estando 

submetida a determinismos; assim, surge uma plural idade de interpretagoes 

possfveis e ideias multiplas da realidade, ja que considera os valores como fatos nao 

universais, mas s im, multiplos e contraditorios, exist indo, na verdade, um eterno 

confronto historico entre essas diversas concepg5es de valores. A importancia dada 

a real idade empfr ica, si tuada como uma fonte de conhecimento inesgotavel e 

infinita, so e possfvel atraves da analise de f ragmentos l imitados dessa real idade, 

apos um processo de selegao do material empfr ico coletado, ou seja, a real idade 

nao pode ser apreendida em sua total idade, mas sim, por um recorte particular, uma 

selegao feita a partir de um conjunto especff ico de problemas e de fenomenos, 

atraves de referencias pessoais. 

Nesse sentido, Weber trabalha com um instrumento teorico que surge 

como resultado do processo de selegao, com o intuito de mostrar a plural idade de 

conhecimentos distintos da real idade empfrica, ernbora sejam construfdos de acordo 

com a mesma. Este instrumento d e n o m h a - s e "tipo ideal", apresentando-se como um 
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modelo teorico construido pelo pesquisador, a partir de fenomenos isolados ou da 

l igacao entre eles, sendo resultado da: 

[...] acentuacao unilateral de um ou varios pontos de vista e mediante 

o encadeamento de grande quantidade de fenomenos isoladamente 

dados, difusos e discretos, que podem dar em maior ou menor 

numero ou mesmo faltar por completo, e que se orientam segundo 

pontos de vista unilateralmente acentuados, a fim de formar um 

quadro de pensamento (Weber, 1992, p. 76). 

Sendo o "tipo ideal" resultado do processo de selegao, Webe r reconhece 

que este instrumento deve levar em conta as ideias de que a real idade possui uma 

mult ipl icidade de interpretagoes, tendo o objet ivo de apontar o caminho para a 

criagao de hipoteses, facil i tando, portanto, a analise de questoes empir icas. 

Na intengao de completar o raciocinio do que vem a ser "tipo ideal" util iza-

se o comentar io de Anthony Giddens, que analisa dessa forma: 

Um tipo ideal e construido pela abstragao e combinagao de um 

indefinido numero de elementos que, embora encontrados na 

realidade, sao raramente ou nunca descobertos nesta forma 

especifica. Um tipo ideal assim nao e nem uma descrigao de um 

aspecto definido da realidade, nem segundo Weber, e uma hipdtese; 

mas ele pode ajuclar tanto na descrigao como na explicagao 

(Giddens, 2000, p.141-142). 

Orientando-se pela teoria metodologica weber iana a t ipologia constru ida 

neste trabalho difere por apresentar-se mais como uma categorizagao do que a 

formagao de um conceito e/ou tipo ideal. A tipologia foi e laborada com objetivo de 

apresentar aspectos observaveis de como os diferentes agricultores famil iares 

posicionam-se em relagao ao processo de modernizacao da agricultura e dessa 

maneira tentar categorizar os t ipos existentes no PIC, acredi tando que esse trabalho 

permite melhor tratar as diversidades apiesentadas no contexto empir ico estudado. 

Para que o objetivo da tipologia fosse alcangado se fez necessar io 

construir criterios que auxi l iaram na formagao desse quadro atual da situagao 
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comportamental dos agricultores famil iares, no que diz respeito a sua logica 

produtiva, comercial izagao, relagoes de trabalho, relagao com a terra e dependencia 

na compra insumos e defensivos. Esses criterios foram edif icados a partir de um 

roteiro de entrevista (anexo 1) apl icado com 30 (trinta) agricultores famil iares do 

perfmetro irr igado California, sao eles: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Relagao com a terra - tern a preocupacao em avaliar a percepgao que o 

agricultor familiar possui em relacao a sua unidade de produgao: qual 

seria o valor (afetivo, trabalho, negocio) concebido da terra para o 

agricultor familiar no PIC? 

Trabalho familiar - possui a f inal idade de saber se a famfl ia realmente 

constitui-se na mao-de-obra principal na unidade de producao e que 

relagoes de trabalho sao estabelecidas no PIC; 

Autonomia das necessidades familiares - este criterio foi estabelecido 

para atraves dos dados possibil i tar a compreensao e o grau de 

dependencia que o agricultor familiar possui com o mercado na venda de 

seus produtos. A lem disso, tambem possibil ita perceber qual o grau de 

autoconsumo familiar; 

Autonomia em relagao aos insumos - a intengao desse quarto e ult imo 

criterio e verif icar o grau de dependencia com o mercado, agora, na 

compra de insumos e defensivos agrfcolas, o que permite deduzir o nivel 

de degradagao ambiental do solo na area estudada. 

Esses quatro criterios escolhidos tomaram como base as caracterfst icas 

principals do modo de vida campones, com base em Mendras (1978), Wol f (1976) e 

Jollivet (1982), que, em suas obras, apresentam as principals caracterfst icas do 

campones, englobando assuntos l igados a terra, ao trabalho familiar, ao domfnio dos 



141 

instrumentos de producao e a reproducao familiar, ja detalhados no capi tu lo I dessa 

dissertagao. 

Deste modo, a intengao e entender se a politica de irrigagao publica, de 

certa forma, nega ou nao da a devida consideragao aos componentes culturais dos 

esti los de vida dos agricultores familiarejs que se associam as praticas economicas 

diversif icadas (Carneiro, 1997). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2. Caracterizagao dos tipos de agricultores familiares existentes no PIC 

Os dados obtidos atraves das 30 (trinta) entrevistas apl icadas foram 

tabulados, de acordo com os quatro criterios ja descri tos anter iormente: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 2 - Categorizagao segundo os criterios 

Criterios N° de 

entrevistas 

% 

Relacao com a terra 

Negocio 08 26.7 

Trabalho (meio de vida) 16 53.3 

Patrimonio 06 20 

Total 30 100 

Trabalho familiar 

Com pouca mao-de-obra familiar + trabalhadores fixos e temporarios 10 33.3 

Com mao-de-obra familiar + trabalhadores temporarios 13 43.4 

Somente com mao-de-obra familiar 07 23.3 

Total 30 100 

Autonomia das necessidades familiares 

Producao apenas para o mercado (monocultura) 08 26.7 

Pouco autoconsumo + mercado (pouca variedade de culturas) 17 56.6 

Muito autoconsumo + mercado (policultura) 05 16.7 

Total 30 100 

Autonomia em relacao aos insumos 

Totalmente quimico 09 30 

Muito quimico + pouco organico 13 43.3 

Muito Organico + pouco quimico 08 26.7 

Total 30 100 

Fonte: pesquisa de campo/2003-2004 

Com base nos dados apresentados na tabela acima, obt ivemos os 

seguintes tipos de agricultores famil iares: agricultores famil iares com caracterfst icas 

empresariais, agricultores famil iares em transigao e agricultores famil iares com 

caracterfst icas camponesas, conforme detalhamento no Quadro 3. 
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Tipo Relacao com a terra Trabalho familiar Autonomia das necessidades familiares Autonomia em relagao aos 

insumos 

1 

Agricultores 

familiar com 

caracteristicas 

empresariais 

Nao apresenta nenhum vinculo 

afetivo com sua propriedade, 

avaliando-a como um negocio, 

ou seja, como uma mercadoria. 

Apesar de trabalhar na sua 

propriedade, esse tipo de agricultor 

se destaca por nao ter a familia como 

mao-de-obra fundamental na 

produgao, ou seja, o trabalho e 

desenvolvido em grande parte por 

trabalhadores permanentes e 

temporarios. 

Toda a sua producao esta voltada para o 

cornercio.nao sendo utilizada para o 

autoconsumo. Geralmente e adepto ao 

cultivo de monocultura, no caso, do 

quiabo. Dependendo ativamente do 

mercado para adquirir produtos que 

poderiam ser produzidos em sua 

propriedade. 

Sua produgSo esta totalmente 

baseada na utilizagao de 

insumos e defensivos 

agricolas. Nao sendo adeptos 

a praticas alternativas, 

dependendo macigamente do 

mercado para a aquisigao 

desses produtos. 

2 

Agricultores 

familiares em 

transicao 

Considera a sua propriedade 

como um local de trabalho, um 

meio de vida. A terra se torna, 

nesse caso, uma unica 

alternativa de pro ver a sua 

subsistencia o que faz com que 

o seu vinculo afetivo com a terra 

seja parcial. 

0 trabalho e efetuado tanto pela 

familia como por trabalhadores 

permanentes e temporarios. 

A maior parte da sua produgao e voltada 

para o mercado. No entanto, uma pequena 

parte e direcionada para o autoconsumo 

ou serve de alimentos para a criacao. Esse 

tipo de agricultor depende parcialmente 

do mercado. Destacam-se por produzir 

culturas variadas. 

Podc-sc dizer que esse tipo de 

agricultor tanto utiliza 

insumos e defensivos 

agricolas como praticas 

alternativas em sua produgao, 

atingindo um certo equilibrio 

de dependencia em relagao ao 

mercado desses produtos. 

3 

Agricultores 

familiares com 

caracteristicas 

camponesas 

Alem de concebe a sua 

propriedade como um local de 

trabalho a possui como um 

patrimonio que deve se estender 

aos seus filhos. Este tipo de 

agricultor se destaca por 

apresentar um vinculo 

emocional com a terra tentando 

atraves de praticas alternativas 

conserva-la. 

Todo trabalho e efetuado atraves da 

mao-de-obra familiar surgindo em 

alguns periodos, principalmente, na 

epoca de pico a utilizacao de 

trabalhadores temporarios. 

Destaca-se pela grande variedade de 

cultivos (policultura) em sua propriedade 

possuindo um certo equilibrio na 

produgao que serve tanto para o 

autoconsumo como para o mercado. 

Salienta-se que apesar desse equilibrio 

depende, mas em menor grau, do mercado 

para atender as necessidades familiares. 

Sao adeptos a praticas 

alternativas para manter a sua 

produgao. Todavia, alguns 

agricultores, que fazem parte 

desse grupo, utilizam em 

menor grau insumos e quase 

nenhum defensivo agricola. 

Mesmo assim, se destacam 

por nao dependerem do 

mercado de insumos. 

Fonte:pesquisa de campo/2003 
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Atraves da tipologia apresen-.ada, podemos perceber que predomina no 

PIC o tipo 2, caracterizado como agricultores famil iares em transicao, 

correspondendo a 5 0 % do total dos entrevistados, seguido pelo t ipo 1, composto 

pelos agricultores famil iares com caracter ist icas empresariais, 3 0 % e, em ult imo 

lugar, pelos agricultores famil iares com caracterist icas camponesas, tipo 3, 

correspondente a 2 0 % do universo pesquisado. 

A anal ise das unidades famil iares inseridas em cada urn dos tres t ipos de 

agricultores famil iares encontrados no Perimetro Irrigado California permite perceber 

que: 

- os agricultores famil iares com caracter ist icas camponesas sao aqueles 

que se encontram em situacao economica mais desfavoravel , em 

comparacao com os agricultores dos out^os dois t ipos, uma vez que nao 

aceitam a forma de gerenciamento proposta pelo Governo para o 

funcionamento do PIC, cuja logica volta-se para o mercado e para o 

reforco do capital ismo, o que torna seus resultados incompat iveis com as 

expectat ivas geradas pelas propostas do proprio per imetro. Ao 

preservarem grande parte de sua identidade fogem da logica da 

modernizacao e sofremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ar> consequencias dessa escolha. Esses 

agricultores sao ext remamente pressionados por nao ader i rem a uma 

reconstrucao identitaria "manipulada", ou seja, de acordo com Castel ls 

(1999), nao sao legit imadores dessa identidade imposta pelas instituicoes 

que dir igem o perimetro, f a z e i d o com que passem a ser considerado urn 

agricultor f racassado. Esse agricultor est igmatizado muitas vezes e levado 

a vender o seu lote e a seguir para outro lugar. Uma questao fundamenta l 

e as vezes determinante para que isso ocorra e a questao cultural, pois os 
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agricultores recusam-se a "obedecer" aos preceitos tecnicos que Ihes sao 

transmit idos e a abandonar as suas praticas originais. No entanto, 

acredita-se que essa e a forma mais viavel, pois a sua autonomia, ainda 

que parcial e garantida uma vez que: nao aderem completamente ao uso 

de insumos, apresenta o maior nivel de autoconsumo e de trabalho 

familiar, e, em face de sua cultura, tern urn maior apego a terra, 

considerando-a como patr imonio e, desta forma, para preservar seu 

patrimonio, opta por utilizar praticas alternativas de cult ivo mantendo uma 

boa conservacao do solo. Esse tipo de agricultor nao se arrisca a perder a 

sua unidade de producao pelo endiv idamento causado ao contrair 

emprest imos e/ou f inanciamentos. Nas palavras de Jalcione A lmeida 

(1999): 

Esse ideal de campones vai se chocar de frente com a ideia de 

segmentacao ideal que quer imprimir e encorajar os poderes publicos 

e a ideologia agricola modernizante, em particular via ensino tecnico, 

extensao rural e pesquisa agricoia. Esse ideal campones se choca, 

portanto, com a ideia de agricultor moderno, voltado essencialmente 

para o lucro e totalmente de pendente do mercado (pp. 136-137). 

- A analise das unidades produtivas dos agricultores famil iares do tipo 

aqui chamado de transicao - as mais numerosas no PIC - mostra ser 

possivel a convivencia simultanea de caracter ist icas camponesas e 

empresariais devido as estrategias que constroi; mas, demonst ra 

tambem, ser esse o t ipo de unidade que corre o maior risco no que 

tange a sua reconstrucao identitaria, permanente e muito dinamica, 

pois, relembrando Castel ls (1999), a identidade de resistencia, na qual 

ser iam classif icados, pode, com grande faci l idade, se transformar em 

identidade de legit imacac, mesmo porque, esse t ipo de agricultor e 

cada vez mais envolvido pelo que o sistema Ihes proporciona, tendo a 
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sua autonomia diminuida, apresentando os maiores indices de 

endiv idamento e inadimplencia, posto que, em geral , sao os que mais 

recorrem a emprest imos e/ou f inanciamentos. Esse tipo de agricultor 

tern maiores chances cle se tornar urn agricultor familiar com 

caracterist icas empresariais do que retornar as caracter ist icas 

camponesas. Jalcione Almeida (1999, pp. 135-136), a este respeito, 

af i rma que: 

Uma ambiguidade aparece outra vez nas proposicoes, evidenciada 

quando os agricultores se veem empurrados para uma competicao, 

mesmo que com o unico objetivo da sobrevivencia, em urn mercado 

no qual nao se reconhecem nem dominam as regras, mas ao qual, 

apesar de tudo, devem se submeter. Disso resulta uma atitude 

esquizofrenica, na qual os atores ora criticam o mercado e exaltam a 

agricultura de subsistencia, ora aceitam comodamente a 

inevitabilidade que sua sujeicao as regras de comercializacao ditas 

racionais. 

- A analise das unidades famil iares com caracter ist icas empresar ia is 

aponta que, em curto prazo, sao aquelas que apresentam melhores 

condicoes fmanceiras. Er t retanto, sao tambem as mais vulneraveis, 

devido a: depreciacao do solo, atraves da intensif icacao da producao 

baseada na monocultura e no uso excessivo dos insumos; a perda 

total de sua autonomia; a dependencia do mercado e dos 

atravessadores; a necessidade de contratar mao-de-obra 

permanente; o desapego a terra, que termina por desagregar a 

famil ia, que migra em direcao aos centros urbanos; sao fatores que 

podem levar, faci lmente, esse agricultor a comprometer a sua 

reproducao, uma vez que a concorrencia no mercado ainda e muito 

grande. Esse tipo de agricultor familiar e aquele que com maior 

frequencia vende o lote, cjeralmente salinizado, e parte em busca de 
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outro no mesmo local, comprometendo a sustentabi l idade de todo o 

perimetro. 

Os dados obtidos nos levam a crer que o agricultor famil iar com 

caracterist icas camponesas e o que representa o modelo que deveria ser 

incentivado e priorizado no PIC, analise esta compart i lhada por a lgumas i n s t i t u t e s 

(AS-PTA, CIRAD, entre outras) que ressaltam que o conceito de desenvolv imento 

rural pode existir sem invalidar a identidade do agricultor familiar em suas unidades 

de producao. 

A falta de uma polit ica de escoamento da producao que faz do 

atravessador urn "mal necessario", sagundo os agricultores do PIC, o baixo 

invest imento em praticas alternativas corroborando para o aumento do desequi l ibr io 

ecologico/ambiental , o incentivo por parte dos orgaos f lnanciadores ao 

endiv idamento e o elevado numero de inadimplentes, o afastamento dos valores 

culturais que envolvem a sua formacao, enf im, a reconstrugao de sua identidade 

marcada pela racional idade tecnica e pela modernizacao da agricultura, const i tuem-

se em fatores decisivos para inviabilizar a cont inuidade do PIC, que, mant idas as 

praticas atuais, apresenta-se como uma. experiencia que em medio prazo resultara 

no seu fracasso completo e na geracao de uma vasta area desert i f icada. Portanto, 

cabe concordar com Jalcione Almeida (1999, p. 133 e p. 144): 

E por isso que se faz seguidarnente apelo as formas de vida e 

trabalho "de antigamente", consideradas como mais agregadoras, 

aquelas ditas de subsistencia. Nesse contexto, o saber popular ou 

campones encontra-se reva'orizado e mesmo sobrevalorizado, 

frequentemente se afirmando contra a ciencia e seus processos 

tecnicos modernos. (...) essa ideia camponesa se constroi, portanto, 

em torno de alguns principios ecologico-conservacionista, de 

garantia das tradicoes do campo, da manutencao do homem sobre a 

terra e da autonomia (sobretudo no piano produtivo). 
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Nao queremos, entretanto, tratar a ciencia e a tecnica de modo apocal ipt ico, mas 

ressaltar que o seu emprego nao pode deixar de considerar os fatores culturais, 

contextuais e conjunturais. 

Outros dois aspectos merecem ser destacados: 

nao se deseja aqui enquadrar o agricultor familiar em modelos pre-

determinados, mesmo aqueles considerados mais proximos de sua 

formagao original, visto que a identidade e defendida aqui como algo 

passive! de mudanca, em constante reconstrucao, e a cultura como 

dinamica, mas, s im, salientar a importancia de que seja respeitado o 

processo de mudanca que gradat ivamente deve ocorrer; 

grande parte dos projetos suportados por poli t icas publ icas, como no 

exemplo do Perimetro Irrigado California, que envolvem a vida de 

centenas de famil ias, nao leva em conta as necessidades e aspi racoes 

dos agricultores; eles seque : sao ouvidos, nao fazendo parte nem da 

concepcao nem do gerenciamento desses empreendimentos, sendo, 

geralmente, deixados de ser atores principal's para ser meros 

coadjuvantes desse processo. 

Apos a apresentacao da tipologia e a anal ise dos tres tipos de agricultor 

familiar encontrados no PIC, passamos a urn estudo de caso, apresentando mais 

deta lhadamente a situagao urn agricultor que se enquadre em cada urn dos t ipos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3. Estudo de caso 

Realizada a categorizacao dos agricultores famil iares do PIC apresenta-

se, nesse topico, o estudo de caso que exemplif ica de maneira mais i lustrativa cada 

urn dos t ipos def inidos nessa t ipologia. Ass im, segundo Shanin, 

[...] sem duvida, a utilidade da tipologia esta em grande parte 

suposta a pressuposicao implicita de tendencias/ padroes de 

determinagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mutuci de seus elementos. Isso explicaria porque 

podemos facilmente deduzir varias caracteristicas de cada urn dos 

componentes, obseryando apenas urn em profundidade" (1976, p. 

50). 
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Tipo 1 - Agricultores famil iares com caracter is t icas empresar ia is 

Entrevista realizada em 15/12/2003 

Identif icacao: Valdei lson Bento Lote: 2 N-07 Se to r :4 .1 

Sr. Valdei lson e baiano, tern 43 anos, somente o Ensino Fundamenta l , 

mora em uma casa propria local izada na cidade de Caninde de Sao Francisco-SE, 

com a sua esposa e mais 04 filhos. 

Ate os 23 anos morava com seus pais no interior da Bahia onde 

trabalhava na propr iedade da famil ia (sequeiro), cr iando gado e cul t ivando culturas 

de subsistencia. Depois de casado foi para Caninde de Sao Francisco na epoca da 

construcao da Hidreletrica de Xingo, atraido pelas oportunidades de emprego que a 

construcao da usina gerava no momento. Empregou-se como tratorista numa 

empresa terceir izada pela Chesf e apos o termino das obras, com o dinheiro que 

recebeu, adquir iu urn lote de sequeiro no PIC e comprou a lgumas cabecas de gado. 

Quatro anos depois vendeu o seu lote e comprou urn irrigado, tambem no PIC. 

No lote de sequeiro vivia da criacao de gado e do cult ivo de feijao, 

mandioca e milho. Atualmente, ja com 14 anos de PIC, so produz milho e quiabo 

para o mercado:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "aqui so e pra venda, tudo a gente vende, nao fica nada". Adquire 

tudo o que precisa para suprir as neces.sidades da famil ia nas cidades de Caninde 

ou Aracaju. Toda a sua producao e vendida para os atravessadores locais que, por 

sua vez, a vendem em Salvador-BA e no CEASA de Aracaju-SE. 

Relata que, apesar de ter quatro f i lhos, apenas urn trabalha em seu lote, 

os outros estudam ou trabalham na cidade. Para rnanter o lote, tern urn t rabalhador 

fixa e contrata, quando necessario, t rabalhadores temporarios. O Sr. Valdei lson 

separa uma pequena parte de sua terra (1 ha) e arrenda para o seu trabalhador fixo, 
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que se to-rna seu meeiro, ou seja, arrenda a terra e paga com o seu trabalho e 

metade de sua producao. 

Em seu lote nao ha o emprego de qualquer pratica alternativa de plantio 

(esterco, urina de gado etc.), pelo contrario, depende totalmente dos insumos 

qufmicos adquir idos no comercio local, onde cambem compra as sementes 

selecionadas. A o ser quest ionado acerca de sua relacao com a terra, afirma ser a 

terra apenas para produzir, sua fonte de renda. Observa-se que o Sr. Valdei lson 

diferencia-se dos demais ate pelo modo como se autodenomina, isto e, ao ser 

perguntado sobre qual e a sua profissao, se define como sendo produtor e nao 

agricultor, resposta mais comum entre os entrevistados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipo 2 - Agricul tores famil iares em transigao 

Entrevista realizada no dia 20/01/2004 

Identif icacao: Sr. Eronildo Lote: 6 N 0 2 Setor: 04 

Sr. Eronildo e natural de Alagoas, possui 53 anos, tern somente o Ensino 

Fundamental , e casado e tern 08 f i lhos. Antes de ir para o PIC morava, juntamente 

com sua famil ia, em sua propriedade de sequeiro localizada, em Alagoas. La vivia 

da criacao de gado e da agricultura de subsistencia (milho e feijao) e para completar 

a sua renda familiar fabricava queijo artesanalmente. 

Quando solteiro, t ambem em Alagoas, .*esidia em uma propr iedade de 

sequeiro que pertencia ao seu pai, deixada por neranca de seu avo, vivia com sua 

famil ia composta de sua mae e mais 05 irmaos. Em 1972, com 22 anos, decidiu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"tentar a vida" em Sao Paulo onde permaneceu por 06 anos t rabalhando como 
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carregador de bebidas na fabrica de cerveja da Skol, operador de maquinas em uma 

industria de plastico e como vigi lante no Palacio de Convencoes do Anhembi . 

Em 1978, de ferias, conheceu sua esposa e resolveu, depois de 01 ano 

voltar para Alagoas e casar. Com a morte de seu pai a propr iedade foi dividida entre 

os irmao e vendida. Sua parte foi interada com o dinheiro que havia juntado em Sao 

Paulo e, assim, conseguiu comprar uma propr iedade de sequeiro e a lgumas 

cabecas de gado. 

Relata que sempre gostou de morar no interior e que nao tern saudades 

do tempo em que trabalhava em Sao Paulo, 7azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vivia trabalhando pra os outros", nao 

sendo dificil retornar ao trabalho da agricultura por ser urn aprendizado que herdou 

de seu pai "heranga de pai. Esse negocio de geragao de pai". 

Teve conhecimento do PIC atraves de urn amigo de infancia que ja residia 

no perimetro. Como o seu negocio da venda de leite comecou a decair, resolver 

juntar suas economia e comprar urn lote irrigado no PIC. Ass im, ha 08 anos reside, 

juntamente, com sua famil ia (esposa e 08 fi lhos) e urn rapaz que o ajuda no 

processo de producao. 

Diz que, anter iormente, vivia da agricultura de subsistencia e do queijo 

que produzia. A producao dest inava-se ao consumo da famil ia e para a a l imentacao 

da cr iacao e o que sobrava era vendido na feira local, pelo Sr. Eronildo, como 

tambem, o queijo que produzia, porem este era vendido por sua esposa. Completa, 

informando, ainda, que era mais facil lidar corn o gado e com a plantacao e m 

Alagoas do que agora no PIC devido aos seguintes problemas: excessivos gastos 

com a compra de insumos e defensivos agricolas para combater as varias pragas 

que atacam a producao, a falta constante de agua para irrigacao, o baixo preco do 

quiabo (principal produto, que segundo o entrevistado, e responsavel pela sua maior 
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renda), falta de urn lugar, no municipio e/ou proximo, para escoar a producao e 

aglutina os atravessadores. E que o unico problema que havia antes era a seca. 

Seu rendimento, embora pequeno, era maior se comparado com o PIC 

por causa dos gastos com os insumos e defensivos agrfcolas e com trabalhadores 

permanentes a lem do fixo que mantem em seu lota. Seus gastos com a producao 

nao sao registrados e por esse motivo nao possui uma ideia exata de quanto do seu 

rendimento e gasto com a manutencao da sua propriedade. 

As at iv idades realizadas, em seu lote, abr igam a mao-de-obra de 05 

membros da famil ia, juntamente com o trabalhador fixo que recebe por semana 

R$30,00 por seu trabalho. 

A lem disso, faz uso da mao-de-obra temporar ia em epoca de colheita, 

pagos a R$5,00 por dia de trabalho,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(...) sempre coloco unszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 03 ou 04 (...)", 

t rabalhadores que denominam de "sem-ter ra" pelo fato de fazerem parte do 

assentamento do MST, o Jacare-Curi tuba, situado no infcio do PIC. 

Diversifica os cult ivos tendo 5 0 % de seu lote ocupado pela plantacao de 

quiabo, pimentao, feijao de corda, milho, alface, coentro e cebol inha no sistema de 

consorcio. Toda a producao e direcionada ao mercado "O que plants e pra venda 

mesmo. A gente escolhe o produto que a gente acha que da mais progresso, que d£ 

mais dinheiro", sendo o seu principal produto o quiabo colocando-o como o cult ivo 

que sustenta sua famil ia e sua propriedade. Priorizam o quiabo, por ser urn cult ivo 

que tern bom rendimento, pois, seu ciclo produtivo a curto, podendo ser colhido ate 

03 vezes na semana. 

A comercial izacao de toda a sua producao e feita atraves dos 

atravessadores, sendo a cidade de Salvador o principal local de escoamento. 
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A sua concepgao sobre a terra e a de que a mesma e responsavel por 

garantir a sobrevivencia da sua famil ia e que a sua venda e/ou troca, provavelmente, 

poderia ocorrer se surgisse a oportunidade de algo melhor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tipo 3 - Agr icul tores famil iares com caracter is t icas c a m p o n e s a s 

Entrevista realizada no dia 16/12/2003 

Identif icacao: Joao Fernando dos Santos Lote: 4NE-10 Setor: 5.2 

O Sr. Joao e pernambucano, tern 68 anos, e analfabeto (so sabe escrever 

o seu nome), casado e tern 09 f i lhos (06 homens e 03 mulheres). Mudou-se para 

Sergipe em 1955, quando seus pais arrendaram uma propr iedade (sequeiro) e m 

Nova Vida, no entao povoado de Caninde de Sao Francisco. 

Em Nova Vida, o Sr. Joao possuia urn terreno, que vendeu para 

comprar urn lote de sequeiro na Bahia, onde plantava feijao, mandioca e milho. 

Soube da cr iacao do PIC e inscreveu-se na FUNDASE, sendo selecionado para 

ocupar urn dos lotes, portanto, esta la ha 16 anos, desde a sua fundagao. Depois de 

sorteado, vendeu sua propriedade e a casa que recebeu na agrovi la, para construir 

sua casa em seu lote:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ganhei esse lote e tou com ele ate hoje, nunca sai daqui. 

Morava antes na agrovila, que as pessoas que ganhavam lote ganhava tambem 

uma casa na agrovila, la em Caninde. Ai vendi e fiz essa casa ai no lote ja tern seis 

anos, porque era prejuizo trabalhar aqui e morar na agrovila, roubavam os bichos, os 

canos, entao construi essa casa e viemos morar aquF. Mora com a sua esposa , os 

sete filhos solteiros e a filha que, embo ia casada, retornou a casa do pai, pois seu 
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marido foi t rabalhar em Minas Gerais. 0 outro filho, casado com uma professora, 

mora na Bahia e esta desempregado, pensando em retornar a casa do pai. 

Atualmente, cultiva em seu lote feijao, mandioca e mamona (esta 

ultima, recem iniciada, em pequena quant idade, incentivada por urn programa de 

incentivos do Governo Estadual, que desenvolve pesquisas com combustfveis 

alternatives pouco poluentes e promete rentabi l idade em longo prazo). Informa que 

ja cult ivou quiabo em seu lote, mas, devido a grande despesa com insumos, desist iu. 

Consome quase tudo o que planta (feijao e mandioca), vendendo o pequeno 

excedente para o mercado local, sem passar pelo atravessador. 

Como na propr iedade de seu pai, todos part ic ipam do processo de 

producao, uti l izando mao-de-obra temporar ia quando necessario:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "todo mundo 

trabalha na roga. Trabalha mais eu, os que trabalham fora sao os casados. So tenho 

diarista de vez em quando, quando o seivigo e apressado". 

Quanto ao uso de insumos, trabalha com praticas alternativas, 

gastando apenas com a ureia: "nos nao gasta com o veneno, porque nos nao tamos 

usando, so urn pouco de ureia (...) ai as despesas manerou mais". 

Relaciona-se afet ivamente com a terra, descartando a possibi l idade de 

vende-la, colocando-a como algo que pode conl inuar a garantir o sustento de sua 

famil ia no futuro. 

O Sr. Joao reconhece a sua importancia como agricultor, como urn 

trabalhador, que tern papel fundamental no desenvolv imento do pais: "pra mim a 

terra significa muita coisa, porque hoje sem agricultura ninguem vive, ate os homens 

funcionarios que ganham dinheiro, que !ao la em ama, se para a agricultura passa 

ma I todo mundo". 
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Evidencia-se que toda t ipologia, assim como a apresentada, e l imitada, 

isto e, nao possui um carater representat ivo em relacao ao contexto geral no 

nordeste nem muito menos no Brasil. Nao se quer aqui general izar o resultado 

obtido, no entanto, acredita-se que os tres tipos encontrados na pesquisa de campo 

realizada representam uma forma de compreender a heterogeneidade de 

agricultores famil iares encontrada no PIC. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

Evidencia-se, nessa dissertagao, que o processo de modern izacao da 

agricultura no Brasil t rouxe um modelo que modif icou o sistema de producao familiar, 

exigindo uma reorganizacao da agricultura, fazendo surgir uma nova dinamizacao da 

producao agrfcola e a renovacao das estruturas de dominacao. 

Este modelo desenvolviment ista deu-se no desenrolar da historia agraria 

e agrfcola do pais, mantendo as caracter ist icas do modelo evolut ivo da estrutura 

agraria do Brasil desde a sua colonizagao: a iritensificagao da producao para 

atendimento as demandas do consumo externo, a opcao pela monocul tura, o apoio 

polit ico e economico aos grandes proprietaries de terras ( incentivo a estrutura 

latifundiaria) e a subordinagao dos agricultores famil iares de pequena producao as 

grandes propriedades. Nesse sentido, o Brasil esteve sempre l igado a confl i tos 

gerados por um modelo de desenvolv imento caracter izado por uma maior 

concentracao de terras nas maos de uma minoria, expropr iacao dos meios de 

produgao e o exodo rural, ampl iando as desigualdades sociais que afetam nao so o 

rural, mas, estendem-se, tambem, seus efeitos a sociedade como um todo. 

A ideia do "desenvolv imento pela modernizacao" sobrepunha-se as 

formas remanescentes do meio rural, considerada como uma atividade de baixa taxa 

de retorno ao invest imento do pais, vista, assim, como um fator que emperrava o 

desenvolv imento economico. Dessa forma, e incentivada pelo Estado, que assume 

o papel de mediador do capital, ao proporcionar condicoes para sua expansao. 

Para legit imar essas agoes, o Estado uti«iza-se de instrumentos como as 

polit icas publicas al icergadas em um discurso oficial a favor do progresso. Dessa 

maneira, surgem os pen'metros publ icos de irrigagao que, al iados a essa ideia de 

"desenvolvimento" interferem na realidade local e no reordenamento do territorio. 
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Porem, apesar desse contexto historico, a agricultura familiar, onde o 

trabalho, a terra e a famil ia estao int imamente relacionados, sempre resistiu e 

persistiu (visao chayanoviana), atraves de lutas sociais pela democrat izacao da 

terra, apesar de alguns estudiosos da questao agraria, fundamentados numa 

concepcao marxista (Lenin, Kautsky), defenderem a ideia de que com a expansao 

do capital ismo, haveria um processo de desaparecimento desse t ipo de agricultor. 

Anal isando a area de estudo - o Perimetro Irrigado California - podemos 

observar no contexto atual, que nao podemos aceitar um dogmat ismo do fim dos 

camponeses pela otica do atraso (Lenin), nem como algo dest inado ao 

desaparecimento (Mendras); nem, tao pouco, podemos aceitar a petrif icagao de um 

modelo chayanoviano. O que constatamos e que os agricultores famil iares com 

caracterist icas camponesas tern persist ido na agricultura e sofrido mudancas com a 

expansao do capital ismo. 

Ass im, a questao nao e negar as teorias do marxismo ou de Chayanov, 

mas atentar que a expansao do capital ismo na agricultura tem-se real izado 

historicamente de forma diferenciada ern um mesmo espaco agrfcola, permit indo a 

convivencia de uma multipl icidade de tipos de agricultores famil iares. 

Esta realidade tambem pode ser vista no PIC, pois, part indo da 

construcao de uma tipologia, com criterios previamente estabelecidos, pudemos 

constatar, de maneira geral, a presence, em menor grau, de agricultores famil iares 

com caracterfst icas camponesas, que se destacam por nao possufrem uma 

racional idade voltada para a acumulacao e sim para a reproducao familiar; e m 

segundo lugar, estao os agricultores famil iares com caracterfst icas empresariais, ou 

seja, aqueles que gerem sua propr iedade sob a forma capital ista de producao; e, por 

ultimo, e em maior numero, os agricultores famil iares de transicao, que nada mais 
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sao do que aqueles que se caracter izam por serem intermediar ies entre os dois 

primeiros tipos, sobressaindo-se suas formas de estrategias adaptat ivas ao contexto 

em que se encontram. Ressaitamos, mais uma vez que, comprovadamente, a 

identidade nao e atributo f ixo, mas que e construido, reconstruido num processo 

hjstorico que envolve a relacao dialetica entre a subjet iv idade e o contexto socio-

economico em que se vive. 

Ta! fato traz consigo um processo de diferenciagao interna do campones, 

que se inicia a partir do momento em que alguns conseguem se "modernizar", se 

adaptando ao processo, enquanto outros nao conseguem o mesmo resultado, ou 

seja, a modernizacao nao atinge a todos, e a medida que isso acontece sao 

denominados de "resfduo" no novo padrao de produzir. 

Essas t ransformacoes nao se dao apenas na organizacao produtiva do 

ponto de vista economico, mas, tambem ocorrem na identidade social e cultural do 

agricultor, como resultado das repercus.soes da modernizacao da agricultura, nao 

deixando de ajusta-las, t ransforma-las, recria-las ou subordina-las. 

Percebe-se, f inalmente, que, apesar das dif iculdades enfrentadas, o t ipo 

mais viavel e justamente aquele que prejserva as caracterist icas camponesas, pois, 

ao manter o apego a terra, o trabalho familiar, a autonomia com relacao aos insumos 

e ao autoconsumo e, ao praticar um tipo de agricultura que se volta para a 

preservacao do solo e do meio ambiente poderia garantir a sustentabi l idade do PIC. 

Desse modo, acredita-se que, embcra inserido numa agricultura 

capitalista, o campones pode resistir, segundo a sua logica e as suas estrategias de 

sobrevivencia. Logo, a logica irracional do modelo de desenvolv imento que se inicia 

pela opcao pela quant idade, cujo objetivo e crescer, faz lembrar uma historia 

contada por Rubem Alves, em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "A gestag3~o do futuro" (1987), quando o 
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mesmo chama a atencao para os perigos do crescimento como f inal idade. O autor 

compara o mundo a uma bolha de sabao, que vai sendo soprado e a cada novo 

sopro (crescimento) aumenta a sua 1'ragilidade, a mesma fragilidade que tern 

acompanhado o desenvolv imento do Perimetro Irrigado California. 
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AINEXO 



R O T E I R O DE E N T R E V I S T A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A. Relacao com a terra 

1. Qual o signif icado da terra para voce? 

2. Se voce t ivesse condigoes, voce deixaria o seu lote para viver (morar) 

na c idade (Aracaju)? Por que? 

3. Voce possui outro lote aqui? E em outro lugar? 

4. Porque ainda voce permanece com a propr iedade de or igem? 

5. Fale sobre a vida anterior ao PIC? 

B. Trabalho familiar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Trabalho (cotidiano do servico do chefe da famil ia, f i lhos e esposa) 

2. Hora de trabalho (se houve mudangas no horario de trabalho) 

3. Mao-de-obra familiar e extra-famil iar (se empregavam alguem como 

temporar io ou efetivo. Verif icar a quant idade de trabalho famil iar antes e 

depois) 

4. Servico extra (Trabalho extra propr iedade - est iagem, aumento da 

renda famil iar) 

C. Autonomia das necessidades familiares 

1. Comercial izagao (Nos lotes de sequeiro havia o atravessador ou 

comercial izavam por sua propria conta - se houve essa mudanga 

perguntar o por que) 

2. Consumo da producao (Verificar o que antes produziam e se o 

consume era maior do que o de agora) 

D. Autonomia em relacao aos insumos 

1. Insumos - ut i l izavam, antes, os insumos ferti l izantes (ureia), veneno no 

lote anterior? E agora? 


