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" Do mundo afastado 
Ali vive preso 

Sofrendo desprezo 
Devendo ao patrao 

Meu Deus, meu Deus 
O tempo rolando 

Vai dia e vem dia 

E aquela famia 
Nao vorta mais nao 

A i , ai, ai, ai 

Distante da terra 
Tao seca mas boa 

Exposto a garoa 
A lama e o pau 

Meu Deus, meu Deus 
Faz pena o nortista 

Tao forte, tao bravo 
Viver como escravo 

No Norte e no Sul 

Ai , ai, ai, ai". 

(Luiz Gonzaga e Patativa 

do Assare, triste partida) 



RESUMO 

Analisa o confisco de latifundios que submete trabalhadores a condicoes analogas a 

escravidao abordando sobres tres eixos: primeiro a escravidao contemporanea e atual 

concentracao fundiaria; segundo a relacao historica que a entre o escravismo e o 

latifundio; e por ultimo ater-se-a ao estudo do confisco de propriedades rurais como 

politica de reforma agraria. Adota metodologia de abordagem qualitativa e funda-seem 

pesquisa bibliografica e documental. O primeiro eixo aborda o trabalho escravo 

contemporaneo, fazendo uma reflexao em torno dos conceitos dados ao fenomeno, a luz 

sob a perspectiva da legislacao do direito internacional e interna. O segundo eixo Faz 

uma sintese historica sobre a formacao da estrutura fundiaria nacional, o escravismo 

colonial e a transicao para ao trabalho livre. O terceiro eixo fara uma discussao 

doutrinaria sobre os institutos da expropriacao, desapropriacao e confisco, para depois 

conceituar reforma agraria. E concluindo abordando as vantagens do confisco sobre a 

desapropriacao nos casos em que proprietaries de terras que escraviza trabalhador e 

defendendo o confisco desta para que sejam destinadas para reforma agraria. 

Palavras-chave:Trabalho escravo contemporaneo, Latifundio, Escravismo 

colonial,reforma agraria, desapropriacao e confisco . 



ABSTRACT 

Analysiert die Beschlagnahme des GroBgrundbesitzes, dass Arbeitnehmer mit Auflagen 

analog Sklaverei Schwerpunkt auf drei Bereiche: Erstens modernen Sklaverei und 

aktuelle Land-Konzentration, nach der historischen Beziehung zwischen Sklaverei und 

der Plantage, und schlieBlich wird es um die Untersuchung von Stick Konfiskation des 

Eigentums als Flachen im landlichen Raum Reformpolitik. Es nimmt einen qualitativen 

Ansatz und Methodik scheinen bibliographischen und dokumentarischen Forschung 

gegriindet. Die erste Achse befasst sich mit der modernen Sklaverei, wodurch eine 

Reflexion iiber die Konzepte eingefuhrt, um das Phanomen im Lichte der Gesetzgebung 

aus der Perspektive des Volkerrechts und der nationalen. Die zweite Achse bildet einen 

historischen Uberblick iiber die Bildung der nationalen Land-Struktur, die koloniale 

Sklaverei und der Ubergang zum freien Arbeitsmarkt. Die dritte Achse wird eine 

Diskussion iiber die etablierten Lehre Enteignung, Enteignung und Beschlagnahme, und 

dann begrifflich zu reformieren. Und den Abschluss der Vorteile des nahenden 

beschlagnahmt Enteignung in Fallen, in denen Grundbesitzer, die Arbeiter zu 

versklaven und befurwortet, dass die Beschlagnahme der Bodenreform dazu bestimmt 

ist. 

Stichwort: Moderne Sklavenarbeit, GroBgrundbesitz, koloniale Sklaverei, Bodenreform, 

Enteignung und Beschlagnahme 
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INTRODUCAO 

O Trabalho Escravo e uma realidade concreta no Brasil: os rostos humilhados 

de trabalhadores privados de sua elementar liberdade, mantidos em condicoes 

degradantes de trabalho por meios que os confinam longe das vistas da sociedade, sob a 

pressao fisica e moral da divida crescente ou a chantagem da retencao de documentos 

ou de salarios, com cativeiro violento da vigilancia armada. 

Apesar do trabalho escravo nao se tratar de um fenomeno adstrito ao campo, 

pois sao encontrados casos de trabalhadores submetidos a condicoes analogas a de 

escravo no meio urbano, a escravidao rural represente a maioria esmagadora dos casos 

identificados. 

Assim, o presente trabalho de conclusao de curso analisar-se-a: a escravidao 

contemporanea e suas principais caracteristicas; os aspectos juridicos que a envolvem; o 

latifundio e a relacao estreita que ha entre o escravismo atual e a concentracao fundiaria. 

A expansao do agronegocio, sistema de producao agricola baseado latifundio 

agroexportador e monocultor vem aumentando o monopolio da terra intensificando 

ainda mais o contingente de trabalhadores cativo. Alem disso, os fazendeiros vem se 

utilizam da superexploracao do trabalho para aumentar sua capacidade de competicao 

nos mercados nacional e internacional. A terceirizacao das atividades agricolas, 

pecuarias e de extracao vegetal, praticada por empresarios para fugir das 

responsabilidades legais, tern reforcado a precarizacao das relacoes de trabalho, 

culminando na pratica da servidao por divida. 

Parte desse problema deve-se tambem ao fato de nao conseguimos superar a 

heranca historica que e o modelo de producao agricola denominado de platation, 

adotado no Brasil desde a epoca da colonizacao, baseado no trinomio latifundio, 

monocultura de exportacao e trabalho escravo ou analogo a escravidao. 

Portanto em segundo piano esse trabalho analisara a relacao historica do 

trabalho escravo rural com o latifundio buscando entender a formacao dessa modelo 

estrutura fundiaria concentrada, a formacao do escravismo colonial e a transicao para o 

trabalho livre. 

Apesar de abolida legalmente desde a promulgacao da Lei Aurea de 1888, e 

criminalizado pelo Codigo Penal brasileiro, em seu art. 149, que define como "reduzir 
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alguem a condiqao andloga a de escravo" esse crime, que e uma grave agressao aos 

direitos humanos, continua sendo cometido devido a precaria fiscalizacao e as pessoas 

que cometem este crime deterem poder economico, tendo por isso a certeza de 

impunidade. 

A Constituicao Federal do em seu art. 5° nos incisos XXII , XXII e XXIV, as-

seguram respectivamente a garantia ao direito de propriedade condicionando a proprie

dade a sua funcao social e preve a desapropriacao sob as formas de necessidade publi-

ca, utilidade publica e interesse social, todas atraves de justa e previa indenizacao em 

dinheiro. 

E ainda, em seu artigo 184, possibilita a desapropriacao por interesse social, da 

propriedade que nao cumpre sua funcao socio-ambiental, mediante justa e previa inde

nizacao. Nos incisos I I I e IV do artigo 186 estabelece como requisitos da funcao social 

a observancia das disposicoes que regula as relacoes de trabalho e exploracao que favo-

reca o bem-estar dos proprietaries e dos trabalhadores. 

Este Trabalho analisar-se-a os institutos expropriatorios, o confisco e a 

desapropriacao, trabalhando os conceitos e as diferencas. Discutira tambem se essa 

desapropriacao de propriedade rural mediante a uma previa indenizacao, seria suficiente 

para punir o proprietario rural que submete o trabalhador a condicoes analogas a de 

escravo e coibir este crime. Ou se atraves desta indenizacao, nao estaria premiando 

quern comete esta grave violacao aos direitos humanos. Pois o dinheiro da 

desapropriacao e muitas vezes reinvestido em outras propriedades rurais, que 

submeterao novamente trabalhadores a escravidao, perpetuando a barbaric 

E por fim, estudara o confisco de propriedades rurais que submete trabalhador 

a condicoes analogas a escravidao e a eficacia como punicao e para fins de reforma 

agraria, abordando o conceito de reforma agraria. abordando tambem a PEC 438/2001, 

que propoe nova redacao ao Art. 243 da carta politica de 1988, que trata do confisco de 

propriedades em que forem encontradas lavouras de plantas psicotropicas ilegais, como 

a maconha. A nova proposta estende o confisco para casos de exploracao de mao-de-

obra analoga a escravidao como parte do programa de reforma agraria. 

A PEC 438/2001 e considerada pelos orgaos governamentais e entidades da 

sociedade civil que atuam na area trabalhista e de direitos humanos como um dos 

projetos mais importantes de combate a escravidao, nao apenas pelo forte instrumento 

de repressao que pode criar, mas tambem pelo seu simbolismo, pois revigora a 

importancia da funcao social da terra, ja prevista na Constituicao. 
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2 B R E V E S CONSIDERACOES SOBRE O TRABALHO E S C R A V O E SOBRE O 

LATIFUNDIO. 

A Organizacao Internacional do Trabalho (OIT) estima que existam, em 

todo o mundo, cerca de 12,3 milhoes de pessoas submetidas ao trabalho forcado. 

Destes, 9,8 milhoes sao explorados por agentes privados, inclusive, mais de 2,4 milhoes 

em trabalho forcado decorrente do trafico de pessoas. Somente na America Latina e 

Caribe existem cerca de 1,3 milhoes de trabalhadores nessas condicoes (Organizacao 

Internacional do Trabalho, 2005). 

O relatorio da OIT, Uma alianca global contra o trabalho forcado, 

publicado em 2005, estima que existam no Brasil, cerca de 25 mil pessoas submetidas a 

escravidao, este numero refere-se ao trabalho escravo rural e tern como ponto 

culminante a epoca de servico de limpeza de pastagem, na Amazonia (OIT, 

2005).Segundo dados do Ministerio do Trabalho e Emprego, somente no periodo 

compreendido entre 1995 a junho de 2010, foram resgatados pelos grupos moveis de 

fiscalizacao, 38.031 mil trabalhadores submetidos ao trabalho escravo. Esses numeros 

referem-se as atividades rurais. 

O trabalho escravo contemporanea tern sido um tema muito abordado 

pela imprensa nacional, como exemplo, a Organizacao Internacional do Trabalho 

(2005)registra que o numero de materias publicadas na midia sobre o tema saltou de 77, 

em 2001, para 260, em 2002, e atingiu 1.541, em 2003, mantendo o mesmo nivel em 

2004, chegando a 1.518 em 2005. 

Apesar de recorrente, o trabalho escravo nos dias atuais, reconhecido 

oficialmente pelo Estado e estar constantemente noticiado pela impressa, nao e 

reconhecida e compreendida pela sociedade brasileira. 

Como pontua, shwars em artigo publicado na revista Consulex: 

Quando falamos em trabalho escravo, a imagem da maioria das pessoas 
volta-se para o nosso passado, para era de pilhagens que violou solo da 
Africa e da America, para as barbaries genocidas do pre-capitalismo 
mercantilista, para o trafico transatlantico de africanos, para as senzalas, para 
a luta dos movimentos abolicionista." ( Schwars, Rodrigo Garcia, pg.29, 
2009). 
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O trabalho escravo tem uma relacao estreita com latifundio. Os relatorios 

de inspecao do Ministerio do Trabalho deixam claro que os empregadores que utilizam 

trabalho escravo atualmente sao, em sua esmagadora maioria, grandes proprietaries 

rurais, que produzem com alta tecnologia e fornecem commodities agricola para o 

mercado nacional e internacional, portanto, estao plenamente inseridos na logica e 

dinamica do sistema capitalista. 

2.1 Delimitacao conceitual do trabalho escravo contemporaneo 

A principal caracteristica do trabalho escravo e o que diferencia do 

subemprego e a falta de liberdade. Segundo o senador Paulo Paim, citando a 

Organizacao Mundial do Trabalho as formas mais comum do regime de trabalho 

escravo se apresentar sao: servidao por divida, retencao de documentos;dificuldades de 

acesso ao local onde trabalho se desenvolve e a presenca de pessoas armadas 

fiscalizando o trabalho. Todas essas formas estao previstas no tipo penal do art. 149 do 

CP. 

A escravidao atual guarda algumas semelhancas com a escravidao 

historica. Os escravocratas atuais tem uma especie de posse sobre o individuo, que se 

funda no total controle mantido sobre a pessoa escravizada, utilizando-se de violencia e 

tendo por finalidade a exploracao economica. Nesse controle total sobre a pessoa, 

mediante violencia, estaria o nucleo do conceito de escravidao contemporaneo. 

Apesar de ter raizes historicas ha diferencas entre a escravatura 

contemporanea e a escravatura colonial, como exemplo, o custo da aquisicao do escravo 

na escravidao colonial era elevado, ja que este tinha que ser adquirido a preco de 

mercado e era necessario prover sua manutencao. Na escravidao atual, nao sao 

necessarios investimentos importantes para aquisicao desse tipo de mao de obra, visto 

que os valores despendidos sao extremamente baixos, muitas vezes so com o transporte, 

assim como os gastos com sua manutencao sao infimos, considerando as condicoes nas 

quais sao submetidos. Ao contrario da escravidao colonial, onde havia despesas com 

criancas e idosos, atualmente aqueles que nao servem para a exploracao economica sao 

prontamente descartados e substituidos. 

Outra diferenca fundamental e que, enquanto a escravidao colonial os 

cativos eram indios ou africanos , hoje as diferencas etnicas nao sao fundamentais para 
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escolher a mao-de-obra. A selecao se da pela capacidade da forca fisica de trabalho e 

nao pela cor. Qualquer pessoa miseravel moradora nas regioes de grande incidencia de 

aliciamento para a escravidao pode cair na rede da escravidao. 

Contudo, apesar de nao haver um levantamento estatistico sobre isso, ha 

uma grande incidencia de afrodescendentes entre os libertados da escravidao de acordo 

com integrantes dos grupos moveis de fiscalizacao, em uma proporcao maior do que a 

que ocorre no restante da populacao brasileira. 

O historico de desigualdade da populacao negra nao se alterou 

substancialmente apos a assinatura da Lei Aurea. Apesar de a escravidao ter se tornado 

oficialmente ilegal, o Estado e a sociedade nao garantiram condicoes para os libertos 

poderem efetivar sua cidadania. Por fim, as estatisticas oficiais mostram que ha mais 

negros pobres do que brancos pobres no Brasil. Outro fator a ser considerado e que o 

Maranhao, estado com maior quantidade de trabalhadores libertos da escravidao, e 

tambem a unidade da federacao com menor Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

e a que possui a maior quantidade de comunidades quilombolas. 

A chamada escravidao, a liberdade e a vontade sao inexistentes. 0 que 

existe e a coercao, outro aspecto da escravidao, o trabalhador nao se desliga 

definitivamente dos meios de producao porque a coercao se estende ate a sua vida 

pessoal, o que no contrato de trabalho definitivamente nao deve existir por pior que seja 

a relacao. O trabalhador tem vida propria e o poder do empregador nao se estende ate a 

sua vida pessoal, o trabalhador deve continuar com a possibilidade de ter a sua vida 

pessoal, a liberdade pessoal, o que definitivamente nao acontece nesses casos chamados 

de escravidao branca ou contemporanea. 

A escravidao contemporanea esta relacionada, com a imposicao de 

dividas impagaveis, retencao de documentos pessoais e conexao intima com trafico de 

pessoas. O trabalhador e empregado clandestinamente, ganho salarios irrisorios e toma 

dinheiro emprestado ao, que lhe cobra ate as mais rudimentares a ferramentas de 

trabalho. A partir do momento em que o trabalhador encontra-se no recrutamento, 

aliciamento ate o momento em que se encontra na propriedade e inicia as suas 

atividades, vai sendo envolvido naquela situacao. Exatamente desde o momento do 

recrutamento, durante a viagem, a permanencia por alguns dias nas pensoes, vai 

renunciando gradativamente a essa liberdade, a essa vontade. 

E necessario entender o contexto em que as atividades se desenrolam, o que 

propicia sua repeticao, o que leva as pessoas a se submeterem a um quadro de 
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exploracao e, nesse conjunto, implementar a complexa conjugacao de politicas publicas, 

capazes de concretizar a repressao aos aproveitadores e qualificar os explorados, 

alterando a situacao social em que vivem. 

2.2. Aspectos Juridicos 

Como parte de tal esforco, e objetivo deste texto discutir, prioritariamente, os 

aspectos penais da conduta, a competencia para a persecucao penal, as provas 

necessarias para o processo penal e, ainda, a independencia entre as diversas instancias 

de responsabilidade. 

O incremento da repressao ao trabalho escravo, coincidente com a assuncao 

internacional, perante a OEA, da responsabilidade brasileira em erradicar tal pratica e a 

constatacao da quase inexistencia de condenacoes incentivaram diversas propostas 

legislativas e, assim, em dezembro de 2003, a Lei 10.803 deu ao artigo 149 CP nova 

redacao, que pretendeu dar contornos mais claros ao tipo penal: 

Art. 149. Reduzir algudm a condicao analoga a de escravo, quer submetendo-
0 a trabalhos forcados ou a Jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condicOes 
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomocao 
em razao de dfvida contraida com o empregador ou preposto: 
Pena - reclusao, de dois a oito anos, e multa, al£m da pena correspondente a 
violencia. 
§ lo Nas mesmas penas incorre quern: 
1 - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com 
0 fim de rete-lo no local de trabalho; 
II - mantem vigilancia ostensiva no local de trabalho ou se apodera de 
documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de rete-lo no local 
de trabalho. 
§ 2o A pena e aumentada de metade, se o crime e cometido: 
1 - contra crianca ou adolescente; 

II - por motivo de preconceito de raca, cor, etnia, religiao ou origem. 

Ve-se que a alteracao legislativa, embora nao tenha alterado o nucleo da 

conduta, que permanece sendo "reduzir alguem a condicao analoga a de escravo", listou 

uma serie de atos, de formas usuais verificadas na relacao de superexploracao dos 

trabalhadores. 

O problema e que a nova redacao preferiu ignorar todas as definicoes ja contidas 

nos atos internacionais dos quais o Brasil e signatario, integrados ao nosso ordenamento 

juridico. 
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Em 1948, as Nacoes Unidas assinaram a Declaracao Universal dos Direitos do 

Homem, prescrevendo no art. 4° "Ninguem sera mantido em escravidao ou servidao, a 

escravidao e o trafico de escravos sao proibidos em todas as formas". Posteriormente, 

em 1956, foi adotada uma Convencao Suplementar sobre a Abolicao da Escravatura, 

ampliando o conceito de trabalho forcado e indicando as seguintes instituicoes e 

praticas analogas a escravidao: 

(a) a servidao por dividas, isto e, o estado ou a condicao resultante do fato de 
que um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma divida, 
seus servicos pessoais ou os de alguem sobre o qual tenha autoridade, se o 
valor desses servicos nao for equitativamente avaliado no ato da liquidacao 
da divida ou se a duracao desses servicos nao for limitada nem sua natureza 
definida; (b) a servidao, isto e, a condicao de qualquer um que seja obrigado 
pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver e trabalhar numa terra 
pertencente a outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra 
remuneracao ou gratuitamente, determinados servicos, sem poder mudar sua 
condicao; (c) toda instituicao ou pratica em virtude da qual: I - uma mulher e, 
sem que tenha o direito de recusa, prometida ou dada em casamento, 
mediante remuneracao em dinheiro ou especie entregue a seus pais, tutor, 
familia ou a qualquer outra pessoa ou grupo de pessoas; II - o marido de uma 
mulher, a familia ou o cla desse tem o direito de cede-la a um terceiro, a 
titulo oneroso ou nao; I I I - a mulher pode, por morte do marido, ser 
transmitida por sucessao a outra pessoa; IV - toda instituicao ou pratica em 
virtude da qual uma crianca, ou um adolescente menor de 18 anos e entregue, 
quer por seus pais ou um deles, quer por seu tutor, a um terceiro, mediante 
remuneracao ou sem ela, com o fim de exploracao da pessoa ou do trabalho 
da referida crianca ou adolescente" 

O problema da atual redacao do artigo 149 do Codigo Penal e o fato de nao se 

ter observado, na mutacao legislativa, tudo quanto os atos internacionais de protecao 

aos direitos humanos que obrigavam ao legislador, isto implica dizer que seja 

inaplicavel a regra atual ou que as hipoteses nela indicadas nao sejam configuradoras do 

crime. 

O tipo deveria ter sido melhor redigido, para permitir "interpretar como analoga 

a escravidao toda condicao em que seja socialmente possivel - por praxe ou tradicao -

converter um ser humano em mero objeto de um direito de outrem e que, a semelhanca 

da propriedade, propicie ao titular a exploracao permanente do seu corpo ou do seu 

trabalho e a fixacao do local em que deve viver. Assim se da com o trabalho forcado; 

com o concubinato ou casamento compulsorio; com a servidao por divida e com outras 

situacoes de fato que constituem as chamadas formas contemporaneas de escravidao. 

Todas caberiam no texto original do art. 149 do nosso CP, bem mais conciso e elastico 

do que o atual, pois limitava-se a tipificar a conduta de "reduzir alguem a condicao 

analoga a de escravo", cominando a pena de reclusao de dois a oito anos. 
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Assim, a alteracao legislativa, abandonando a elasticidade da redacao anterior, 

promoveu uma especificacao da conduta, fechando o tipo penal, que passou a exigir de 

quatro, uma das seguintes condutas (modos de execucao): a. sujeicao da vitima a 

trabalhos forcados; b. sujeicao da vitima a Jornada exaustiva; c. sujeicao da vitima a 

condicoes degradantes de trabalho; d. restricao, por qualquer meio, da locomocao da 

vitima em razao de divida contraida com o empregador ou preposto. 

As hipoteses nao sao novas e ja se viam dentre as que, normalmente, conduziam 

ao reconhecimento do crime em sua configuracao original. O trabalho forcado, que tem 

conceito juridico proprio, definido a primeira vez na Convencao 29 da OIT 29, em seu 

artigo 2°, significara todo trabalho ou servico exigido de um individuo sob a ameaca de 

alguma punicao e para o qual o dito individuo nao se apresentou voluntariamente. 

A ameaca tanto pode ser fisica, quanto moral, nao sendo imprescindivel a 

ocorrencia de castigos corporais. De outro lado, a voluntariedade do ingresso ha de ser 

vista em conceito adequado a realidade da vitima, nao sendo suficiente para caracteriza-

la a aceitacao decorrente de vicio de consentimento. De fato, nao pode ter como 

voluntaria a adesao daquele que si ve enganado quanto ao valor da remuneracao, quanto 

as condicoes em que serao prestados os servicos e que e impelido a aceitar por sua 

propria condicao economico-financeira, da qual, habilmente, aproveita o aliciador. 

A Jornada exaustiva e a que submete o trabalhador a um esforco desarrazoado, 

excessivo, sujeitando-o ao limite de sua capacidade e que implica em negar-lhe suas 

condicSes mais basicas, como o direito de trabalhar em Jornada razoavel e que proteja 

sua saude, garanta-lhe descanso e permita o convivio social. 

Tambem nao sera diflcil identificar o que caracteriza condicao degradante, 

embora, em boa medida, quase sempre esse conceito seja extraido de um juizo negativo, 

ou seja, aferindo o que seria um trabalho em condicoes dignas. A definicao, entretanto, 

nao precisara ser feita, sempre, as avessas, como o demonstra Brito Filho ao lembrar 

que: 

e preciso enunciar mais concretamente o trabalho em condicoes degradantes. 
Tomando por base sua caracterizacao, como exposta por Luis Camargo, 
como aquele em que se pode identificar pessimas condicSes de trabalho e de 
remuneracao, pode-se dizer que trabalho em condicoes degradantes e aquele 
em que ha a falta de garantias minimas de saude e seguranca, al£m da falta de 
condicSes minimas de trabalho, de moradia, de higiene, respeito e 
alimentacao. Tudo devendo ser garantido - o que deve ser esclarecido, 
embora pareca claro - em conjunto, ou seja, e em contrario, a falta de um 
desses elementos impSe o reconhecimento do trabalho em condicSes 
degradantes.(,Brito Filho, Jose Claudio Monteiro de, 2002,pg. 13-14) 
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Por fim, a parte final do caput expressa uma das mais conhecidas e persistentes 

formas de escravidao, denominado como truck-system , em portugues, o sistema do 

barracao, consistente no aprisionamento do trabalhador por dividas contraidas em 

decorrencia do trabalho. 

E corriqueira a forma de aliciamento que, promovendo ao trabalhador um 

pequeno adiantamento, transforma tal valor em divida impossivel de ser paga, pois a ela 

se contrapoe um salario aviltante, e a imposicao de despesas diversas, tais como o 

transporte ate o local do trabalho, a alimentacao, os instrumentos de trabalho, sempre 

adquiridos, a precos distorcidos, junto ao proprio empregador ou seu preposto. 

Tambem sao rotineiras as dividas compradas pelo empregador ou preposto, 

normalmente o conhecido gato, junto aos hoteis em que esperam a chegada dos 

aliciadores. 

Essa forma de escravidao se aproveita, muitas vezes, da coacao moral decorrente 

da obrigacao assumida pelo trabalhador, que teme e recusa sua libertacao, pois se 

considera subjetivamente devedor e, portanto, incapaz de violar o principio moral em 

que apoia sua relacao de trabalho. 

Criaram-se, ainda, tres hipoteses do crime por assimilacao, atingindo quern: 

cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de 

rete-lo no local de trabalho; mantem vigilancia ostensiva no local de trabalho; ou se 

apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de rete-lo no 

local de trabalho. 

O bem juridico tutelado no artigo 149 do CP tem na dignidade da pessoa humana 

sua referenda, eis que o crime pressupoe a supressao da liberdade individual, em que 

um ser humano restrinja a capacidade de outro e, agora, com evidente vinculacao ao uso 

da forca de trabalho da vitima. 

Ensina o jurista Nelson Hungria que: 

as diversas liberdades asseguradas ao homem e cidadao nao sao mais que 
faces de um mesmo poliedro: a liberdade individual. A primeira e mais 
generica expressao desta e a liberdade pessoal, assim chamada porque diz 
mais diretamente com a afirmacao da personalidade humana. Compreende o 
interesse juridico do individuo a impertubada formacao e atuacao de sua 
vontade, a sua tranqiiila possibilidade de ir e vir, a livre disposicao de si 
mesmo ou ao seu status libertatis, nos limites tracados pela lei. Trata-se, em 
suma, do direito a independencia de injusto poder estranho sobre a nossa 
pessoa.(Hungria, Nelson, ano 1955, p. 186) 
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E conveniente recordar que, ainda na redacao original, ja se entendia que "o 

crime, entretanto, existe, mesmo sem restricao espacial. A sujeicao absoluta de um 

homem a outro realiza-se ainda que aquele seja consentida certa atividade, alguma 

liberdade de movimento (a supressao total desta nao se compreenderia), etc., 

necessarias, alias, frequentemente, para que o ofendido sirva ao seu senhor. Nao e 

preciso tambem a inflicao de maus-tratos ou sofrimentos ao sujeito passive 

Como afirma Raquel Dodge: 

escravizar e grave, porque n3o se limita a constranger nem a coagir a pessoa 
limitando sua liberdade. Tambem isto. Escravizar e tornar o ser humano uma 
coisa, e retirar-lhe a humanidade, a condicao de igual e a dignidade. N3o so a 
liberdade de locomocao e atingida e, as vezes, a possibilidade de locomocao 
resta intacta. Guiar-se por esse sinal pode ser enganador. A reducao a 
condicao analoga a de escravo atinge a liberdade do ser humano em sua 
acepcao mais essencial e tambem mais abrangente: a de poder ser. A essencia 
da liberdade e o livre arbitrio, e poder definir seu destino, tomar decisoes, 
fazer escolhas, optar, negar, recusar. Usar todas as suas faculdades. O escravo 
perde o dominio sobre si, porque ha outro que decide por ele. A negativa de 
salario e a desnutricao calculadas, no contexto de supressao da liberdade de 
escolha s3o sinais desta atitude. Assim como a supressao de 6rg3o humano e 
a submissao de mulheres para fins de trafico.(DODJE, Raquel, 2000) 

Assim, o consentimento do ofendido e irrelevante, pois a tutela penal prevalece 

em defesa do interesse publico de preservacao da liberdade e da dignidade da pessoa 

humana, como essenciais ao estado democratico de direito. A reducao a condicao de 

escravo pode, pois, expressar-se por diferentes sinais e indicios, inclusive pela 

supressao do direito de locomocao. Os sintomas da coacao e do constrangimento sobre 

a liberdade humana podem ate evidenciar-se por meio de sofrimentos fisicos visiveis ou 

periciaveis, mas tambem por coacao moral. 

Na servidao por divida, a simulacao e a fraude para conquistar a vontade do 

trabalhador, o conluio para negar-lhe oportunidade de trabalho diferente, a negativa do 

salario prometido, o regime de armazem que endivida o trabalhador muito alem de suas 

possibilidades remotas de quitar a divida, a coacao, a negativa de alimentos nutritivos, o 

aproveitamento da ignorancia da pessoa por quern e instruido, o trabalho extenuante 

durante Jornada indefinida, dia apos dia revelam a coisificacao da pessoa humana. 

Nao sao exigiveis que estejam presentes os requisitos formais que caracterizem 

alguem como empregador, bastando que se tenha a relacao de submissao entre a vitima 

e quern dela se aproveita. Ve-se, portanto, que podem ser sujeitos ativos do crime, tanto 

o aliciador "o gato", quanto aquele em favor de quern, em ultima analise, o trabalho e 

prestado. Essa observacao e importante para que, na forma contemporanea de 
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escravidao, nao se desconsidere que os aliciadores sao formalmente contratados como 

empreiteiros, com a finalidade de salvaguardar o proprietario do imovel onde os 

servicos serao prestados. Tal contrato nao tem o condao de afastar a responsabilidade do 

tomador do servico, a quern incumbe conhecer as condicoes em que este lhe sera 

prestado. 

Isso nao implica defender uma responsabilidade penal objetiva dos proprietaries, 

mas alerta que a mera contratacao formal ou, mesmo, a alegacao de que nao 

acompanhou pessoalmente os servicos nao e excludente, por si so, de sua 

responsabilidade penal. 

A alteracao legislativa redundou em agravamento das sancoes ate entao 

previstas, cominando, alem da reclusao de dois a oito anos, uma multa cumulativa, antes 

nao prevista. Ao lado disso, importante alteracao se deu com a expressa indicacao de 

que a violencia praticada para submeter alguem a condicao analoga a de escravo sera 

considerada em separado, nao sendo absorvida pelo crime do artigo 149. Portanto, todo 

e qualquer ato de violencia empregado para reduzir o sujeito passivo a condicao analoga 

a de um escravo passa a ter relevancia penal necessaria, atraindo a configuracao do 

concurso material, consoante artigo 69 do CP, com acrescimo das penas 

correspondentes ao ato de violencia, se formalmente tipico. 

Introduziu-se a expressa previsao de que a pena sera aumentada se o crime fosse 

cometido contra crianca (pessoas com ate doze anos incompletos) ou adolescente 

(pessoa de doze a dezoito anos incompletos) ou se tiver o proposito de discriminar a 

vitima em razao de cor, etnia, religiao ou origem. 

Essa modificacao foi de grande avanco na repressao ao trabalho infantil 

cortando o mal ja de inicio, pois apesar de 5,2 % dos trabalhadores serem menor de 

idade, 80% dos trabalhadores resgatados comecaram a trabalhar com menos de 12 anos 

de idade (OIT.2007). 

Um tema que vinha gerando muita controversia no cotidiano das ainda restritas 

acoes penais em curso era a respeito da competencia em julgar o crime em questao, se 

era da justica federal ou da justica estadual, tendo sido preocupante causa de demora nas 

punicoes. 

Porem, o Supremo Tribunal Federal recentemente ao julgar o Recurso 

Extraordinario n. 398.041, o Plenario do Supremo Tribunal Federal acompanhando o 

voto do relator Ministro Joaquim Barbosa, afirmou ser competencia de a Justica Federal 

processar e julgar crime de reducao a condicao analoga a de escravo: 
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Na interpretacao do que seja crime contra organizacao do trabalho, para o fim 
constitucional de determinar a competencia, n3o estamos jungidos a 
capitulacao do Codigo Penal. Ora e inequivoco que a chamada "reducao a 
condicao analoga a de escravo" agride o nucleo mesmo da organizacao 
constitucional do trabalho - e, como tal, deve ser considerado - alem de, 
obviamente, cada episodio constituir, como classificou o Codigo Penal, um 
atentado a liberdade individual.Na linha do precedente, dou provimento ao 
recurso extraordinario para reformar o acordao recorrido e reconhecer a 
competencia da Justica Federal, inclusive quanto aos delitos eventualmente 
conexos.(RE 398.041, 30.11.06, Joaquim Barbosa, Inf. 450). 

E ainda, como consta do Informativo STF 450: 

Entendeu-se que quaisquer condutas que violem n3o so o sistema de 6rg3os e 
instituicSes que preservam, coletivamente, os direitos e deveres dos 
trabalhadores, mas tambem o homem trabalhador, atingindo-o nas esferas em 
que a Constituicao lhe confere protecao maxima, enquadram-se na categoria 
dos crimes contra a organizacao do trabalho, se praticadas no contexto de 
relacSes de trabalho. Concluiu-se que, nesse contexto, o qual sofre influxo do 
principio constitucional da dignidade da pessoa humana, informador de todo 
o sistema juridico-constitucional, a pratica do crime em questao caracteriza-
se como crime contra a organizacao do trabalho, de competencia da justica 
federal (CF, art. 109, VI). (RE 398.041, 30.11.06, Inf. 450). 

Portanto o crime de reduzir trabalhador a condicao analoga de escravo, 

tipificado pelo art. 149 do CP, pela forma como e cometido, com exploracao indevida da 

forca de trabalho e com supressao de direitos trabalhistas, atingem o trabalhador 

individual na esfera onde a Constituicao Federal lhe confere protecao maxima, ou seja, 

na dignidade da pessoa humana. Causam, portanto, lesao a organizacao do trabalho, 

colocando as instituicoes trabalhistas em risco, o que revela, sobremaneira, o interesse 

da Uniao. 

Convem ressaltar que o Estado brasileiro se obrigou, por tratados internacionais 

(art. 6° da Convencao contra o Trafico e Trabalho Escravo, de 1926, e arts. 5° e 6° da 

Convencao Suplementar sobre a Abolicao da Escravidao, de 1956), a reprimir a toda e 

qualquer forma de escravidao. E em caso de se tratar de pratica disseminada e sistemica, 

qualificada como crime contra a humanidade (art. 7°, § 1.°, alinea (c), do Estatuto de 

Roma, ratificado pelo Brasil) a jurisdicao sobre o caso podera ser assumida pelo 

Tribunal Penal Internacional, se constatada a falta de vontade ou a incapacidade do 

Estado brasileiro em cumprir com suas obrigacoes de persecucao, principio da 

complementaridade, art. 17 do Estatuto de Roma. 

Concluindo que, dessa forma, se face ao direito internacional, o Estado brasileiro 

pode ser responsabilizado, patente esta o interesse da Uniao Federal em julgar e 

processar os agentes que praticam atos de escravidao, sob pena de incorrer em paradoxo 
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ao reconhecer a competencia da justica estadual para tais casos. Assim, o compromisso 

internacional assumido pelo Estado brasileiro e o seu primordial interesse em reprimir o 

crime de reducao a condicao analoga a de escravo, tambem faz incidir a competencia da 

justica federal para processar e julgar tais casos, nos termos do art. 109, IV, da CF. Nao 

ha de restam, portanto, duvida quanto a competir a Justica Federal o conhecimento de 

tais crimes. 

2.3. Latifundio: monopolio da propriedade da terra e escravismo. 

De acordo com recente pesquisa realizada pela OIT no Brasil, a maioria dos es-

cravistas atuais e latifundiaria. Isso demonstra que quern escraviza no Brasil nao sao 

proprietaries desinformados, escondidos em fazendas atrasadas e arcaicas. Pelo contra-

rio, sao latifundiarios inseridos no agronegocio, muitos produzindo com alta tecnologia 

para o mercado consumidor interno ou para o mercado internacional. 

Ensina o agrarista Benedito Ferreira Marques que: 

"latifundio e o imovel rural que tem area igual ou superior ao modulo rural e 
e mantido inexplorado ou com exploracao inadequada ou insuficiente as suas 
potencialidades. Em outras palavras, e o im6vel rural que, nao sendo 
propriedade familiar - porque tem area igual ou superior ao modulo rural -
nao cumpre a sua funcao social". (Marques, Benedito Ferreira , 2005, p. 74) 

Muitas das fazendas flagradas pelos fiscais do trabalho sao identificados 

campos de pouso de avioes. O gado recebe tratamento de primeira, enquanto os 

trabalhadores vivem em condicoes piores do que as dos animais. O gado, por exemplo. 

recebe tratamento de primeira: racoes balanceadas, vacinacao com controle 

computadorizado, controle de natalidade com inseminacao artificial, enquanto os 

trabalhadores temporaries vivem sem direito a agua, comida e alojamento decentes, 

espancados e humilhados, sem poder voltar para casa. Ou seja, sao tratados como 

valessem menos que os animais da fazenda. 

Ve-se que apesar de parecer um fenomeno extemporaneo, a pratica escravista 

esta profundamente arraigada no cotidiano brasileiro. Isto se deve ao fato de que as 

principals caracteristicas historicas da sociedade brasileira, o monopolio da terra e a 

exploracao do trabalhador, permanecem inalterados. 

O Brasil apresenta atualmente um dos maiores indicadores de concentracao da 

propriedade da terra no mundo, ostentando um indice de Gini proximo a 0,9 (portanto, 
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proximo a concentracao absoluta). 0 total de estabelecimentos agricolas existentes no 

Pais, de acordo com o Censo Agropecuario de 1996, e de 4,8 milhoes e a area ocupada e 

de 353,6 milhoes de hectares. Os minifundios e as propriedades com menos de 100 

hectares perfazem 89,1% dos imoveis e 20% da area total. 

No outro extremo, as grandes propriedades com areas acima de 1.000 hectares 

constituem 1% do total dos imoveis e detem 45% do total das terras cadastradas. A 

concentracao soma-se a improdutividade da terra: mais de 35 mil imoveis considerados 

como latifundios estao sem produzir, ou seja, 1% do numero de propriedades, os quais 

ocupam mais de 60% da area total cadastrada (em torno de 166 milhoes de hectares). 

Esse monopolio da terra gera desemprego e impede que outros setores 

economicos se desenvolvam, aumentando dependencia economica do pequeno 

agricultor a empregos precarios e temporarios. Pois o avanco do latifundio 

agroexpotador vem causando expulsao de camponeses de suas terras, estimulando a 

migracao e a submissao destes a condicoes degradantes de trabalho. 

Portando nao e coincidencia o fato de os Estados do Para, Mato Grosso e 

Tocantins sao, historicamente, os locais onde ha maior incidencia de trabalho escravo 

como demonstra tabela em anexo. So o Para representa 60% do total, segundo o MTE. 

A analise dos relatorios fiscais e do cadastro de empregadores do Ministerio do 

Trabalho revela que a incidencia do trabalho escravo permanece concentrada nas 

regioes de expansao agricola da Amazonia, no chamado arco do desflorestamento. 

Essas unidades da federacao sao importantes polos de expansao do agronegocio. 

A analise dos relatorios fiscais e do cadastro de empregadores do Ministerio do 

Trabalho revela que a incidencia do trabalho escravo permanece concentrada nas 

regioes de expansao agricola da Amazonia, no chamado arco do desflorestamento, 

sendo usado desmatamento da floresta para transforma em pastagens e plantacoes. 

Assim o desemprego causado pelo modelo agricola baseado no monocultivo e 

no latifundio, hoje representado pelo agrobussiness, aumenta o numero trabalhadores 

que se submetem a trabalhar em lugares distantes de sua origem. 

O Agronegocio ou agrobusiness e o conjunto de negocios relacionados a 

agricultura em grande escala, baseada no plantio ou criacao de rebanhos em grandes 

extensoes de terra. Estes negocios via de regra se fundamentam na propriedade 

latifundiaria. 

Pesquisa, encomendada pela OIT, estudou o perfil do trabalhador escravizado, 

com base nos relatorio de fiscalizacao do GEFM, no periodo de 1995 a 2002, tendo 
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analisado a realidade no Sul e Sudeste do Para. Os resultados revelaram que os 

trabalhadores submetidos ao regime de trabalho escravo contemporaneo sao, em regra, 

migrantes (91,5%), provenientes do semi-arido nordestino, com destaque para os estado 

do Maranhao e Piaui, (ORGANIZACAO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2006). 

Nao e de se surpreender, ja que esses estados tem os menores indices de 

desenvolvimento humano do pais, alem de apresentarem alto indice de desemprego e a 

concentracao fundiaria, o que leva os trabalhadores a serem alvos faceis do esquema de 

recrutamento de mao-de-obra para a escravidao. 

Devido a falta de terra para plantar e de incentivos dos governos para fixacao do 

homem no campo, aliado ao desemprego nas pequenas cidades do interior ou a tudo isso 

junto, o trabalhador acaba nao vendo outra saida senao deixar sua casa em busca de 

sustento para a familia. 

Como demonstra o depoimento do piauiense Mateus, trabalhador resgatado por 

fiscais do trabalho "Com terra para plantar nao teria ido embora. Alem disso, pessoa 

bem estudada nao precisa sair, arruma emprego. Os outros tem de ir para o machado 

mesmo", Escravidao no Brasil e sintoma de algo maior: desigualdade. As pessoas nao 

precisariam deixar seus estados se houvesse uma efetiva politica de reforma agraria, 

acompanhada de juros baixos para o credito rural e transferencia de conhecimento. 

Infelizmente, o que vemos hoje e uma grande quantidade de desempregados, 

reserva de contingente para o trabalho forcado nas regioes de fronteira agricola. A 

transformacao da maior floresta tropical do mundo em pasto tem sido realizada boa 

parte das vezes por mao-de-obra escrava trazida do nordeste. 

A ONG Reporter Brasil realizou uma extensa pesquisa que identificou as cadeias 

produtivas de fazendas flagradas com escravos pelo governo brasileiro. O estudo foi 

feito a pedido da Presidencia da Republica brasileira, atraves de sua Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos. Seu objetivo e informar e alertar a sociedade de que escravos 

podem ter sido usados na producao de mercadorias comercializadas dentro e fora do 

pais. 

As praticas de superexploracao do trabalhador rural cresce com o agronegocio. 

Com o objetivo de entender a cadeia produtiva envoi vida nesse processo no ano de 

2004 a pedido da presidencia da republica pesquisadores da ONG Reporter Brasil 

mapeou o relacionamento comercial de fazendas flagradas com trabalho escravo, 

seguindo seus clientes ate atingir o varejo brasileiro e a exportacao. Os vinculos foram 

checados e comprovados e demonstram um recorte do comportamento de cerca de 200 
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empresas nos ultimos anos. A "lista suja", um cadastro organizado e divulgado pelo 

governo, que mostra os empregadores que utilizaram escravos. 

Grande parte das empresas que foram identificadas nessas cadeias produtivas, 

como exportadores, varejistas e grandes industrials, desconhecia o fato de seus 

fornecedores diretos e indiretos terem utilizado mao-de-obra escrava em alguma etapa 

de producao. O setor agropecuario brasileiro tem desenvolvido instruments de controle 

sobre procedencia, criando garantias sanitarias para os mercados consumidores nacional 

e internacional, como e o caso da febre aftosa. Porem, esta pesquisa provou que e 

necessario desenvolver um sistema de controle de garantias sociais e trabalhistas nas 

mesmas etapas de producao. 

Os produtos identificados na pesquisa das cadeias produtivas foram: pecuaria 

(carne e miudos de boi), algodao (pluma), soja (grao, oleo e racao), cana-de-acucar 

(alcool combustivel e cachaca), cafe (grao verde), pimenta-do-reino (grao) e carvao 

vegetal (carvao para siderurgia). Boa parte deles produzidos nessa regiao de fronteira 

com a floresta amazonica. 

Ainda conforme mostra relatorio do MPT das empresas flagradas a soja e o 

algodao correspondia 10% cada, a pimenta do reino 3 %, a cana de acucar 3%, o cafe 

1% e a pecuaria 80%. 

A pecuaria e uma das principais atividades que utilizam trabalho escravo, para 

tarefas como derrubada de mata para abertura ou ampliacao da pastagem. 

Trabalho escravo tambem pode ser encontrado em outras cadeias produtivas 

como as de tomate, frutas, madeira, entre outros. Como a pesquisa usou um recorte da 

realidade, ha mercadorias que acabaram ficando de fora dessa analise. 

A pesquisa mostrou tambem que sao exportadas mercadorias cuja materia-prima 

foi produzida com mao-de-obra escrava. Em alguns casos, como na soja, ha a 

participacao de empresas multinacionais na intermediacao direta desses produtos. 

A globalizacao do capitalismo intensificando as transacoes comerciais e a busca 

pelo lucro rapido tem levado fazendeiros junto com empresas de exportacao a recorrer a 

praticas escravizantes reduzindo o custo trabalho, com a finalidade de reduzir o preco 

final do produto tornando mais competitivo no mercado internacional. 

O trabalho escravo nao resulta de resquicios de modos de producao preteritos 

que sobreviveram ao lado do capitalismo em determinadas regioes, ao contrario, e um 

expediente utilizado pelo proprio capital em seu processo de acumulacao, valendo-se de 
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determinadas circunstancias que facilitam a subversao do contrato e o uso direto da 

dominacao completa do homem-trabalhador (MARTINS, 1997). 

Em propriedades rurais mais atrasadas sob o ponto de vista tecnologico, a 

exploracao do trabalho escravo busca compensar esse atraso, atraves da reducao do 

custo representado pela forca de trabalho. Funcionam como se fossem capitals de alta 

composicao organica e, desse modo, buscam dar a competitividade de seus produtos 

baseados na superexploracao do trabalho via subversao do contrato, sem isso tais 

empreendimentos nao seriam capazes de concorrer no mercado globalizado (Martins, 

1997). 

Por outro lado, ha empreendimentos que utilizam do trabalho escravo para 

poupar custos com a mao-de-obra e, posteriormente, substituem a forca de trabalho por 

maquina e equipamentos. Ainda, existem aqueles que apesar de serem dotados de alta 

tecnologia e possuirem maquinas e equipamentos, veem no trabalho escravo um meio 

de aumentarem seus dividendos, utilizando-se desse expediente em determinadas fases 

do processo produtivo (Sakamoto, 2007). 

Com efeito, a pratica do trabalho escravo, adotada pelos empreendimentos 

agricolas visa diminuir custos de producao, baseado na dilapidacao da mao de obra, 

para garantir a competitividade nos mercados interno e externo. Sakamoto (2007) 

demonstrou como os produtos gerados a partir da utilizacao de mao-de-obra escrava 

estao inseridos nas redes comerciais que alimentam o mercado externo e o interno, 

fazendo parte das chamadas comodities agricolas. 

Finalmente, so existe escravidao por que ha o monopolio do latifundio sobre a 

terra. Assim enquanto nao houver uma democratizacao do acesso a terra havera 

escravidao. 
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3 R E L A C A O HISTORICA DO TRABALHO E S C R A V O E DO LATIFUNDIO. 

A escravidao e o latifundio tiveram sua genese no periodo colonial durante o 

processo de ocupacao e de exploracao economica do Brasil, perdurando por quase 

quatro seculos, sendo a mais longa do continente americano. 

O marco inicial do processo de descobrimento e ocupacao das terras brasileira 

foi o tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494, por Dom Joao, rei de 

Portugal, e por Dom Fernando e Dona Isabel, reis da Espanha. Neste tratado essas duas 

maiores potencias navais da epoca dividiam as terras a serem conquistadas conforme 

uma linha imaginaria tracada do polo norte ao sul, que ficava a 370 leguas em direcao 

ao poente das ilhas de Cabo Verde, onde caberiam a Portugal as terras situadas a oriente 

da linha imaginaria e a Espanha as terras que ficassem do lado ocidental dessa linha. 

Segundo o agrarista Benedito Ferreira Marques: 

Esse documento merece ser encarado por sua importancias juridica na 
formacao do sistema fundiario brasileiro, na medida em que, sendo o Brasil 
descoberto por Pedro Alvares Cabral, de Portugal, adquiriu este o dominio 
sobre as terras, embora o seu apossamento tenha sido simb6lico. ( Marques, 
Benedito Ferreira. pg.31, 2009). 

Nos primeiros decenios apos o descobrimento, os Portugueses dedicaram-se a 

extracao do pau-brasil, ja se utilizando o trabalho do indigena, porem atraves da pratica 

do escambo. Alem da atividade extrativista, os indios eram utilizados nas lavouras de 

subsistencia. 

Conforme pontua Alberto Passos Guimaraes: 

[...Inesses primeiros tempos, devastaram florestas na apanha de milhares de 
toros de pau de tinta, sem que precisassem empregar, nas suas relacoes com o 
gentio, outros elementos mais persuasivos que a oferta, em troca da riqueza 
extraida, de uma reduzida variedade de bugigangas.( Guimaraes, Alberto 
Passos, pg.06,1980) 

Como na concepcao dos colonizadores as mudancas nas colonias deviam 

sempre se orientar em decorrencia das necessidades economicas da metropole , a coroa 

portuguesa resolveu extrair ainda mais riquezas aumentando a marcha feroz da violenta 

ocupacao do Brasil. 

O ouro e a prata extraidos da America espanhola fez crescer a ambicao da 

coroa portuguesa. Com o maior acumulo de metais na Europa houve um aumentou de 

consumo de produtos que viam do oriente como o acucar, acarretando uma 
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supervalorizacao do produto que ja era caro. Esses dois fatores mais ameaca provocada 

pelas diversas investidas de expedicoes francesas em terras brasileiras foram 

fundamentais para que a coroa portuguesa resolvesse ocupar efetivamente as terras do 

novo mundo. 

Portugal confiou essa missao de colonizar o Brasil a Martim Afonso de Sousa, 

conferindo-lhe amplos poderes atraves de tres cartas regias de 20 de novembro de 

1530, lancando as bases de colonizacao fundadas no trabalho escravo e no latifundio 

monocultor. 

Martim Afonso aportou em solo brasileiro em 1531, dando inicio a colonizacao 

portuguesa. Nos poroes de seus navios traziam mudas de cana-de-acucar, indicando a 

prioridade de implantar a lucrativa industria acucareira. Os primeiros engenhos foram 

construidos na recem-fundada vila de Sao Vicente, a primeira do pais. 

A medida que ia se expandido o dominio portugues, os povos nativos eram 

expulsos de suas terras, cacados e escravizados. As terras eram esbulhadas, as florestas 

derrubadas e transformadas em canaviais. 

A escravidao dos indigenas foi legalizada atraves das Cartas de Doacao das 

capitanias hereditarias. Durante o Seculo X V I , o trabalho escravo indigena foi 

amplamente utilizado, sobretudo nos engenhos do Nordeste. Tambem nas regioes 

pobres, onde o cultivo de generos para exportacao demorou a se desenvolver, a 

escravidao indigena predominou por longo tempo. 

O periodo mais feroz do processo de confisco das terras indigenas pelos 

colonizadores teve inicio em 1549, com a instalacao do Governo Geral de Tome de 

Souza. 

Os Portugueses trouxeram um modelo de crescimento economico predatorio 

que perdura ate hoje, onde ha uma visao dos recursos naturais como sendo ilimitados, 

os indios eram vistos como "vagabundos", considerando as florestas como um entrave 

ao desenvolvimento e um espaco vazio desconsiderando os povos que vivem delas. 

Em conformidade com Alberto Passos Guimaraes: 

Sob o signo da violencia contra as populac5es nativas, cujo o direito 
congenita a propriedade da terra nunca foi respeitada e muito menos 
exercido, e que nasce e se desenvolve o latifundio no Brasil. Desse estigma 
de ilegitimidade que e o seu pecado original, jamais ele se redimiria.( 
Guimaraes, Alberto Passos, pg.06,1980). 

No seculo XVI I intensificou-se o processo de avanco da colonizacao para 

interior do pais com a usurpacao de terras indigenas, escravidao da populacao nativa e 
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genocidio de diversas nacoes indigenas empreendida pelos bandeirantes, como pontua 

Alberto Passos Guimaraes: 

S6 nas carnificinas levadas a efeitos em 1619 por Bento Maciel Parente na 
regiao maranhense, segundo estimativa de Simao Estacio de Oliveira, passara 
de 500.000 o numero de mortos e cativos. Subiam tambem as enormes cifras 
de descimentos de indios e escravos. Informacoes recolhidas pelo Visconde 
de Sao Leopoldo indicam que, numa de suas devastadoras invasSes, os 
paulistas conduziram de Guaira 15.000 indios que foram vendidos, aos lotes, 
em praca publica( Guimaraes, Alberto Passos, pg. 16,1980). 

Os nativos reagiram aumentando as investidas contra os Portugueses, tornando-

se uma ameaca perigosa para certas capitanias. Rebelavam-se contra o trabalho escravo, 

sabotando a producao ou tornando-se um escravo de rendimento infimo. Todas essas 

formas de reacao dificultavam a organizacao da economia colonial, podendo assim 

comprometer os interesses mercantilistas da metropole, voltados para acumulacao de 

capital. 

Destaca-se tambem, a acao dos jesuitas que, voltados para catequese do indio, 

opunham-se a sua escravidao. Os indios que nao fugiram ou morreram viveram a 

dualidade da protecao que os esmagava: os jesuitas quebraram as correntes de seus 

punhos, mas ao preco de envolver uma cruz em seus pescocos. Na troca dos deuses, 

perderam-se as linguas, os cantos, as dancas, as crencas e os valores. 

As leis, editadas no Governo de Pombal, em 1755 e 1758, aboliram a 

escravidao indigena, mas a legislacao nao foi totalmente cumprida, especialmente, 

porque deixou espaco interpretativo, dando lugar a formas de escravidao incompletas. 

Nessa epoca ja nao era mais tao lucrativo cacar nativos e a mao de obra indigena ja tava 

ficando escassas devido a ferocidade das campanhas dos bandeirantes que dizimaram 

nacoes inteiras. 

A escravidao negra logo substitui a escravidao indigena trafico negreiro. 

Importa destacar, o papel economico determinante desempenhado pelo trafico negreiro 

nesse sistema, uma vez que, a reproducao do escravo se dava no comercio escravista e 

nao na fazenda. Ademais, o trafico permitia a metropole, extrair renda da circulacao de 

mercadorias consubstanciada no escravo, e assim, cobrava-se tributo antes que a colonia 

produzisse mercadorias agricolas. Enquanto que a captura do indio era um negocio 

interno da colonia, quando,freqiientemente, ate o quinto devido a Coroa era sonegado. 

O processo de comercializacao dos escravos incluia o trafico de importacao, os 

mercados publicos e as vendas privadas dos mesmos. O negro era mercadoria, e como 
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tal, o proprietario poderia vende-lo, aluga-lo, empresta-lo, doa-lo, transmiti-lo por 

heranca ou legado, entre outros, ou seja, era cabivel o exercicio de todos os direitos 

inerentes a propriedade. Era equiparado aos semoventes. Em consequencia, a familia 

escrava nao tinha reconhecimento civil ou religioso e seus membros poderiam ser 

legalmente separados e vendidos a diferentes senhores. 

A escravidao negra no Brasil compreendia a perpetuidade, bem como a 

hereditariedade. Na escravidao colonial, o escravo era a forca de trabalho que gerava 

riqueza, mas tal excedente era extraido mediante coacao direta, ou seja, mediante 

ameaca ou violencia fisica, com submissao total do individuo ao senhor. 

A escravidao institucionalizada foi a forma dominante de trabalho e serviu de 

base para a economia mercantil no Brasil, ate o final do Seculo XIX. O trabalho escravo 

configurou-se na base da acumulacao no periodo colonial, mormente considerando que, 

a exploracao economica da colonia fundava-se no latifundio monocultor dirigido a 

exportacao. 

O latifundio monocultor no Brasil exigia uma mao de obra permanente. Era 

inviavel a utilizacao de Portugueses assalariados, ja que a intencao nao era vir para 

trabalhar, e sim para se enriquecer no Brasil. A importancia do cidadao era avaliada 

pelo numero de escravos que possuia. A legislacao e o costume consagravam esse 

significado. Concediam-se datas e sesmarias a quern tivesse certo numero de pretos. A 

posse de escravos conferia distincao social: ele representava o capital investido, a 

possibilidade de produzir. 

Ao lado da escravidao negra foi usado o trabalho de homens livres e pobres, 

que nao constituiam classe fundamental no sistema produtivo, mas estavam subjugados 

a dominacao pessoal dos fazendeiros, submissos as barreiras ao efetivo acesso a 

propriedade, imposto pela estrutura dominante no sistema, ou seja, a grande propriedade 

latifundiaria escravocrata. 

Esses trabalhadores livres eram utilizados para reforcar o sistema de 

dominacao. Os senhores de terras utilizaram desses trabalhadores para servicos de 

defesa, coacao e morte, enfim, pra toda especie de violencia, necessaria para reproduzir 

uma forma de dominacao pela coacao. Esse poderio sem limites e a violencia nele 

implicita, cuja sustentacao material realizava-se na exploracao do trabalho escravo, so 

poderiam marginalizar ainda mais o homem livre. 

Em algumas regioes da colonia o trabalho livre persistiu sobre a forma de 

meacao, parceria ou arrendamento, onde o trabalhador agregado desprovido de posses, a 
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quem o fazendeiro concedia, a titulo gratuito, um pequeno pedaco de terra para cultivar. 

E, em troca, tinha a obrigacao do pagamento, alem de dever lealdade e obediencia aos 

potentados e os parametros de subalternidade que norteavam essas relacoes estavam 

ancorados no espectro do cativeiro. 

0 escravismo contaminou tanto as relacoes de trabalho em que os fazendeiros 

enxergavam os homens livres como assemelhados aos cativos, portanto, subjugados a 

seu poder. O latifundio gerava os despossuidos e os absorvia como subordinados ao 

dono da terra. Cumpre ressaltar que, apesar da natureza mercantil do escravismo 

colonial havia a presenca marcante de caracteristicas feudais . 

[...] escravos de trabalho e da casa grande, assalariados livres, rendeiros, 
agregados, capangas, vizinhos fracos, membros da familia senhorial, estavam 
todos enlacados, sob varias formas, numa trama de dependencias 
hierarquizadas, de relacSes simetricas e assimetricas, de reciprocidades cujo 
no central era a figura do senhor de engenho ou fazendeiro(Gorender, 1978, 
p.277). 

A facilidade de obter mao de obra escrava reduzia as possibilidades do 

trabalhador livre que nao tinha a quem alugar a sua forca de trabalho. Apenas quando o 

regime escravista entrou em declinio, a mao de obra do agregado passou a ser 

importante, sob o ponto de vista economico, sendo utilizada nas grandes propriedades, 

mormente na abertura de fazendas e no rocado, e, posteriormente, no cultivo. 

Deste a colonizacao, o Brasil adotou o modelo agrario denominado plantation, 

fundado no latifundio agroexportador, na monocultura e no trabalho escravo ou analogo 

a escravidao. 

Para Alberto Passos Guimaraes: 

Uma plantagem e um grande estabelecimento agroindustrial, que via de 
regra, sob direcao de europeus, produz, com grande emprego de trabalho e de 
capital, produtos agricolas valorizadas para o mercado internacional.( 
GuimarSes, Alberto Passos, pg.31,1980). 

A implantacao desse modelo de producao agricola denominado plantation 

criou as bases de uma economia nacional dependente da cotacao dos produtos primarios 

no mercado internacional provocando ciclos de crescimento economico, como os ciclos 

da cana, do algodao, da borracha e do ciclo do cafe, intercalados por longos periodos de 

estagnacao. 

Para colonizar o Brasil e nao tendo recursos para faze-lo usando o tesouro real. 

Portugal lancou mao do instituto juridico das sesmarias, onde outorgava a nobreza 
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feudal falida de Portugal e aos ricos comerciantes vastas extensoes de terras 

conquistadas dos nativos. 

Instituido em Portugal por D. Fernando I , o Formoso, em 1375. As sesmarias 

foram regulamentadas pelas Ordenacoes Afonsinas de 1446, as Manuelinas de 1512 e as 

Filipinas de 1603. Todavia, nao se deu no Brasil a mesma aplicacao do instituto que se 

dava em Portugal. 

No pais europeu as sesmarias eram as terras que haviam sido cultivadas, mas 

que se encontrando abandonadas, eram dadas a concessionaries para que nelas 

produzisse alimentos.. No Brasil, as terras eram virgens e sem senhorio. As cartas 

dadas de terra, distribuidas para cultura, ou lavoura, passaram a ter igual denominacao 

de sesmaria. Mas, em realidade, importava em comeco, na doacao de terras devolutas e 

publicas, com a finalidade exclusiva de serem cultivadas, e cuja venda foi 

posteriormente autorizada por lei. 

Os concessionaries enfrentavam dificuldades para colonizar suas glebas, como 

para penetrar o interior do continente ou para explorar extensas areas de terra. As 

obrigacoes raramente eram cumpridas, limitando-se o concessionary a pagar os tributos 

para nao cair em comisso. Ate finais do seculo X V I a populacao brasileira ainda nao 

havia adentrado o interior do continente, vindo a faze-lo a partir do seculo seguinte, 

atraves da acao de exploradores, bandeirantes, missionarios e pecuaristas. 

O regime sesmarial caracterizava-se pela transferencia do dominio util da terra 

ao sesmeiro para que a colonizasse, tendo nela sua morada habitual e cultura 

permanente, demarcando os limites pagando os tributos devidos. A despeito de os 

fazendeiros nao cumprirem todas as obrigacoes assumidas, permitiu a colonizacao e o 

povoamento do interior do pais, que se consolidou com dimensoes continentals, porem 

a sesmaria gerou heranca de vicios no sistema fundiario ate os dias de hoje, que reclama 

reformulacao consistente e seria. 

Com efeito, o regime sesmarial vigorou no Brasil ate ser extinto pela resolucao 

de 17 de julho de 1822 reconhecendo que esse regime era ineficiente provocando 

distorcoes sociais que poderia ameacar a propriedade latifundiaria. 

Como afirma Alberto Passos Guimaraes citando as memorias de Goncalves 

Chaves publicadas em 1832: 

[.. .] os resultados produzidos pela legislacao de sesmarias foram as 
seguintes:l°-Nossa populacao e quase nada, em comparacao com a 
imensidade de do terreno que ocupamos ha tres seculos.2°-As terras estao 
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quase todas repartidas e poucas ha a distribuir que nao esteja sujeitas a 
invasao dos indios.3-Os abarcadores possuem 20 leguas de terreno e raras 
vezes consentem a alguma familia estabelecer-se em alguma parte de suas 
terras e mesmo quando consentem, sempre temporariamente e nunca por 
ajustes, que deixe ficar familia por alguns anos.4- Ha muitas familias pobres, 
vagando de lugar em lugar, segundo o favor e capricho dos proprietaries de 
terras e sempre faltas de meios de obter algum terreno em que facam um 
estabelecimento permanente.5- Nossa agricultura esta em o maior atraso e 
desalento, a que ele pode reduzir-se entre qualquer povo agricola, ainda o 
menos avancado em nossa civilizacao .( Guimaraes, Alberto Passos, 
pg.06,1980) 

A primeira Constituicao Brasileira, a Imperial de 1824, nao ousou 

regulamentar a aquisicao de terras, embora tenha contribuido para a modelagem do 

Direito Agrario Brasileiro, ao garantir a propriedade e a desapropriacao mediante previa 

indenizacao, no art. 179, X X I I . 

Por volta de 1830, o pais inicia um novo periodo de crescimento economico, o 

ciclo de cafe, que revigorou a forca do latifundio escravocrata. As primeiras plantacoes 

do produto no Vale do Paraiba fluminense se expandiram posteriormente paras os 

Estados de Sao Paulo, Minas Gerais e Espirito Santo. Para que se tenha uma nocao da 

expansao cafeeira, faz-se relevante mencionar que ja em 1833 as exportacoes 

ultrapassaram o montante de um milhao de sacas, numero este que na decada de 1860 

chegou a uma media de 3 milhoes. 

O cafe comecou a ser consumido em larga escala pela populacao dos paises 

industrializados, principalmente por se tratar de um componente estimulante. Inibindo o 

sono e o apetite dos trabalhadores, o produto em comento acabava fazendo com que o 

trabalhador produzisse mais, mesmo sendo submetido a uma longa e desgastante rotina 

de trabalho. 

A cultura do cafe exigia grandes investimentos: a terra, as construcoes e 

escravo. A imobilizacao do capital eliminava os pequenos concorrentes. Nao haveria 

espaco paro o trabalho livre. Isso fez com que cada vez mais os baroes do cafe 

recorressem ao trafico de africanos. A procura de negros aumentou. A parti dai, o 

latifundio cafeeiro se expandiu aumentando a acumulacao e concentracao de riquezas. 

No latifundio cafeeiro sobrevivia em toda sua plenitude, a forca do monopolio colonial 

e feudal da terra o que bastava para assegurar a continuidade de seu poder 

extraeconomico ou poder politico. 

Em 1831, o governo regencial, cedendo a pressoes da Inglaterra, decretava a lei 

que proibia a importacao de escravos. No entanto, a situacao fatica nao foi alterada, pois 
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o aumento das lavouras de cafe fez com que a demanda pela utilizacao do trabalho 

escravo aumentasse, intensificando-se, consequentemente, o comercio de africanos. 

Joaquim Nabuco, na obra "O abolicionista", afirma que "o poder do trafico era 

irresistivel e ate 1850 nao menos de um milhao de africanos haviam sido lancados na 

senzala" ( Nabuco, 2003, p. 134). Em seguida, o autor supra demonstra o quao lucrativo 

era o trafico de africanos, nos seguintes termos: 

Mais tarde teremos que considerar a somma que o Brasil empregou d'esse 
modo. Esse milhao de Africanos nao lhe custou menos de quatro centos mil 
contos. Desses quatrocentos mil contos que sorveram as economias da 
lavoira durante vinte anos, cento e trinta e cinco mil contos representam a 
despesa total dos negreiros e duzentos e sessenta mil os seus lucros. Esse 
immenso prejuizo nacional nao foi visto pelos nossos estadistas aos quaes 
suppunham que o trafico enriquecia o paiz.( Nabuco, Joaquim, 2003, p. 136). 

Por sua vez, Costa: 

A Lei revelou-se ineficaz em face da realidade que a desmentia. O trafico 
permanecia com a mesma intensidade. Sebastiao Ferreira Soares a registra a 
entrada de 371.615 escravos no periodo de 1840-1851,enquanto, entre 1840 e 
1845, a media fora de vinte mil por ano. ( Costa,Emilia Viotti ,ano 2009) 

A Lei Euzebio de Queiroz, de 1850, proibiu o trafico negreiro e foi 

determinante no processo que levou a abolicao da escravidao no Brasil. A referida 

legislacao foi editada, em razao das pressoes do governo ingles, que ja havia aprovado o 

Bill Aberdeen, em 1845, o qual, declarava licito o apresamento de qualquer navio 

dedicado ao comercio de escravos africanos e sujeitava os infratores a julgamento por 

pirataria perante os tribunals ingleses. Desde entao, a Inglaterra passara a perseguir 

navios negreiros, mesmo em aguas territoriais brasileiras. 

O contrabando conseguiu ainda prorrogar o trafico de escravos por mais uma 

decada apos a Lei Eusebio de Queiroz de 1850, continuando de forma intensa nos a 

anos seguintes,so comecando a reduzir-se progressivamente a parti de 1856. Embora o 

contrabando tenha persistido por alguns anos devido a pressao internacional o trafico 

acabou por cessar definitivamente. 

Na verdade, o trafico somente acabou devido aos interesses dos latifundiarios, 

cujas propriedades estavam passando para as maos dos especuladores e traficantes de 

escravos por causa de dividas decorrente do fornecimento de escravos. Como aduz 

Nabuco, ao relatar um discurso do proprio Eusebio de Queiroz onde assumia pressao 

dos senhores de terras para a aprovacao da lei: 
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Sejamos francos-disse elle; o trafico, no Brasil, prendia-se a interesses, ou 
para melhor dizer, a presumidos interesses de nossos agricultores; e n'um 
paiz em que agricultura tem tanta forca, era natural que a opiniao publica se 
manifestasse em favor do trafico; [...] mas eu sustento que quando em uma 
nacao todos os partidos politicos ocupam o poder, quando todos os seos 
homens teem sido chamados a exercel-o, e todos Concordes em uma conduta, 
e preciso que seja apoiada em razoes fortes. .( Nabuco, Joaquim, 2003, 
p. 134). 

Todavia, a partir do declinio do trafico negreiro, foi necessario aos 

latifundiarios viabilizar mao de obra abundante, de baixo custo, para manter a 

exploracao nos empreendimentos agroexportadores. Para tanto, os trabalhadores livres e 

pobres foram impedidos de ter acesso a terra. Tal bloqueio foi normatizado pelo Estado 

desde 1850, com a edicao da Lei de Terras. O declinio da escravidao negra no Brasil 

teve inicio apenas na segunda metade do Seculo XIX. 

Depois de ter cessado o trafico internacional de escravo acentuou a alta do 

preco do escravo devido a maior dificuldade de obtencao do escravo, os fazendeiros se 

viram obrigados a apelar para o mercado Nordestino aumentando o trafico interno de 

escravos. A economia da regiao nessa epoca estava em crise por conta da concorrencia 

do acucar produzido em colonias do caribe mais proximas do mercado europeu e do 

anos sucessivos de secas na regiao. 

Devido alta no preco do escravo no sudeste do pais, que de 1855 a 1875 o 

preco do cativo triplicou, aliado a estagnacao economica da regiao levaram os senhores 

de escravos no nordeste a vender seus escravos para fazenda os cafeicultores de Sao 

Paulo e Rio de Janeiro, e passaram, entao, a utilizar o trabalho dos moradores e 

agregados, ou seja, brancos pobres e descendentes de indios que haviam sido libertos no 

Seculo XVII I , sem que isso representasse despesa. 

A Lei de Terras n.°601, editada em 1850, concomitante a proibicao do trafico 

negreiro, garantiu a manutencao do latifundio, que restou protegido pelo Estado. A 

aquisicao das terras somente seria possivel, mediante compra, o que afastava qualquer 

possibilidade dos libertos estabelecerem uma economia propria, deixando-os 

vulneraveis e submissos a estrutura agraria vigente, por conseguinte, nao lhes restou 

outra opcao a nao ser vender sua forca de trabalho aos proprietaries de terras, donos das 

unidades agroexportadoras. 

Os fazendeiros monopolizavam as melhores terras aponto que "[ . . . ] em 1865 

quatro quintos da propriedade do solo estavam nas maos dos grandes proprietaries, 

enquanto o governo detinha apenas um quinto" (Costa, Emilia Vioti,ano 2009 ,pag. 116) 
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Com o advento a primeira Constituicao Republicana, em 1891, transferiu-se 

aos Estados as terras devolutas, as quais foram apropriadas pelas oligarquias regionais, 

consolidando a macica transferencia de propriedades fundiarias para grandes 

fazendeiros e empresas de colonizacao interessadas na especulacao 

imobiliaria,sobretudo nos Estados do sul e sudeste . 

Essa legislacao foi bastante eficaz na protecao ao latifundio, uma vez que, 

instituia bloqueios ao acesso a propriedade, na medida em que "[ . . . ] proibia a abertura 

de novas posses estabelecendo que ficavam proibidas as aquisicoes de terras devolutas 

por outro titulo que nao fosse o de compra" (MARTINS, 1990, p.42). 

O fim do trafico negreiro determinou o termino da escravidao no Brasil, que, 

no entanto, nao ocorreu imediatamente, ao contrario, importou num lapso temporal de 

mais de trinta anos e consideravel resistencia, por grande parte dos senhores de 

escravos. Nesse interim, houve,um longo periodo de transicao para que o latifundiario 

pudesse afim que houvesse tempo para estrutura novos meios de exploracao do 

trabalhador. 

A partir da decada de sessenta do Seculo XIX a decadencia do escravismo 

sobretudo pela a elevacao no preco dos escravos, bem como, a emergencia e o 

fortalecimento do movimento abolicionista no pais. 

Vislumbrando o termino da escravidao "[ . . . ] as classes dominantes tomaram 

providencia de ordem legal para encaminhar o processo de substituicao do escravo sem 

prejuizo para a grande lavoura, principalmente cafe e cana" .(MARTINS, 1990, pag41) 

A Lei Rio Branco conhecida como Lei do Ventre Livre de 1871, que conferia 

liberdade aos filhos de escravos nascidos a partir daquela data e a Lei dos Sexagenarios 

de 1884, que libertava os escravos com mais de sessenta anos, anunciavam o final do 

escravismo. Porem essas leis so foram aprovadas por que interessavam aos proprietaries 

escravos, pois, so liberavam velhos acima de 60 anos e recem nascidos que antes de 

serem libertos esses escravos j a constituia uma desvantagem para o latifundiario, pois o 

seu sustento custaria muito em relacao a sua producao. 

Finalmente, a 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que na ausencia de D. 

Pedro I I assumira a regencia, promulgou a lei Aurea, declarando extinta a escravidao no 

Brasil. 

O movimento Abolicionista, atraves de intelectuais como Castro Alves, Andre 

Reboucas e Joaquim Nabuco nao defendia so o fim juridico da escravidao, mas 

reformas estruturais e politicas, como a reforma agraria e a consequente extincao do 
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latifundio, que acabariam com escravidao de fato e democratizaria o Brasil. Esse 

movimento perdeu forca logo depois da edicao da lei aurea, sem que houvesse uma 

divisao de terras no sentido de democratizar o acesso a propriedade privada alargando o 

leque de escolhas e liberdades. 

O fim da escravidao negra no Brasil pos fim somente a escravidao 

juridicamente regulamentada, ou seja, foi um ato formal. Nao ocorreu qualquer 

modificacao na estrutura agraria e no modelo de dominacao. Logo o latifundio nao 

tardou de encontrar novas formas de escravizar o trabalhador sob o manto da legalidade 

3.1 A TRANSigAO PARA O TRABALHO LIVRE 

Apos a abolicao, privado de meio de producao que e a terra e sem a 

possibilidade de uma via alternativa de sobrevivencia, nao restou outro caminho aos 

trabalhadores senao a alienar sua forca de trabalho e com ela sua liberdade aos 

latifundiarios. 

No Brasil a transicao do modo de producao baseado no escravismo para o 

modo de producao baseado no trabalho assalariado foi sequer efetivado. 

Como demonstrado no seguinte trecho de artigo publicado na revista 

Consulex: 

no caso brasileiro, a verdade e que a escravidao nunca chegou a desaparecer 
por completo ao longo de nossa historia. A fase ascendente do movimento 
abolicionista, que culminou na edicao da Lei Aurea, encerrou-se bruscamente 
sem proporcionar mudancas estruturais desejadas pelos grandes teoricos do 
movimento, como Joaquim Nabuco. ( Schwars, Rodrigo Garcia, pg.31, 
2009). 

Nao obstante a abolicao da escravidao dos negros tenha se dado em 1888, as 

relacoes de trabalho nao foram regulamentadas. Em que pese terem se originado 

relacoes juridicamente diferentes das escravistas, nao se configuraram menos servis, ao 

contrario se mostraram economicamente mais opressivas. Apos a abolicao, para suprir 

a forca de trabalho, foram incorporados alem dos ex escravos, os mesticos e indios, mas 

em algumas regioes do pais foi intensa a utilizacao da mao de obra imigrante neste 

sistema de exploracao. 

Nao foi criada legislacao trabalhista estabelecendo diretos e garantias ao 

trabalhador, mecanismos de protecao ao trabalho e que regulassem as relacoes de 

trabalho. O Estado permaneceu por muito tempo omisso e os trabalhadores ficaram 
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totalmente a merce" do arbitrio dos fazendeiros, tendo sido obrigados a se submeterem as 

condicoes impostas pelo latifundiario. Impedidos de ter acesso as terras devolutas, 

principal meio de producao, pois nao tinham posses, nao lhes restaram outra alternativa 

se nao vender sua forca de trabalho pelo preco e condicoes a que estavam dispostos a 

pagar os grandes latifundiarios. 

Por outro lado, tambem nao foram tomadas quaisquer medidas para extinguir 

ou proibir as situacoes de escravidao extralegal, como aquelas fundadas em dividas, tais 

quais, eram submetidos os pedes dos seringais amazonicos e mesmo os colonos das 

fazendas de cafe de Sao Paulo. 

A transformacao do escravo em proletario nao foi um processo rapido, 

harmonico e generalizado. Ao contrario, precisou de quase um seculo para se 

desenvolver. Nesse longo periodo, que teve inicio com o declinio do escravismo e 

prosseguiu ate o surgimento da legislacao rural, na decada de 1960, o trabalhador esteve 

completamente imerso no interior da propriedade rural na qual trabalhava. 

Encontrava-se mergulhado na unidade economico-social que era a plantation, 

fosse cana, cafe, ou outra cultura. Isso significava que "[ . . . ] nenhum aspecto de sua vida 

escapava ao sistema de normas que disciplina sua vida de trabalhador" (IANNI, 2005, 

p. 132). Ainda que fossem formalmente livres, as relacoes nao eram efetivamente 

contratuais, pois predominavam os vinculos de dependencia pessoal e a subjetividade 

do proprietario determinava a subjugacao do trabalhador em todos os setores de sua 

vida. Os fazendeiros nao so efetuavam a extracao do excedente economico, como 

tambem estabeleciam os criterios de comportamento politico e ate interferiam na vida 

privada do trabalhador. 

O fim da escravidao negra nao representou a passagem imediata ao regime de 

trabalho livre e assalariado, houve um longo periodo historico, no qual nao prevalecia o 

assalariamento classico. Isso porque a forca de trabalho passou, de algum modo, a estar 

vinculada a terra, que por sua vez, pertencia ao grande proprietario. 

Existiam diversas categorias de trabalhadores que nao eram identicas entre si, 

mas que guardavam algumas caracteristicas em comum, tais como: o trabalhador que 

residia na propriedade e o fazendeiro lhe cedia uma porcao de terra, ao menos para a 

producao de generos alimenticios para sua subsistencia; o pagamento pelo trabalho, 

ainda que parcialmente, era feito em produtos; a contratacao da forca de trabalho 

tambem nao era individual, mas englobava toda a familia. Assim se verificou com os 

colonos imigrantes, os agregados, moradores ou posseiros. 
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Com efeito, na Amazonia, ja em meados do Seculo XIX, era praticada a 

escravizacao por dividas de trabalhadores livres na extracao do latex para a producao da 

borracha. (Martins, ano 1999, p. 151) lembra que "[ . . . ] na grande seca de 1877(onze 

anos antes da Lei Aurea), milhares de cearenses famintos emigraram para a Amazonia, 

em cujos seringais se tornaram escravos por dividas". 

Os fazendeiros do oeste paulista, sobretudo cafeicultores, dispunham de 

excelentes terras virgens, assim, a expansao vigorosa da cultura cafeeira impunha o 

emprego macico de mao de obra . Quando foi decretada a Lei Eusebio de Queiroz 

sinalizando o fim do trabalho escravo, nao haviam ainda sido criadas condicoes para 

implantacao do trabalho livre. 

Os senhores de terras, cientes de que a escassez de trabalhadores elevaria os 

salarios, optaram pela imigracao europeia, como forma de criar volumosa e barata oferta 

de mao de obra. Os latifundiarios nacionais precisavam achar uma forma de conseguir 

mao de obra . A solucao foi importar trabalhadores europeus e instituir o regime de 

parcerias . 

Coube ao senador Nicolau Pereira Santos Vergueiro o pioneirismo na 

implantacao do sistema de parcerias e introducao do trabalho do colono imigrante, 

atraves de sua firma Vergueiro & Cia . Os imigrantes assinavam o contrato de parceria 

com os importadores e eram trazidos para trabalhar nas fazendas de cafe. As despesas 

de viaje eram adiantadas, mas por conta dos trabalhadores, chegando este ao pais ja 

devendo o patrao. 

Nas fazendas recebiam determinado numero de pes de cafes para cultivar, tendo 

o direito a meacao do produto ficando o trabalhador responsavel pelos riscos agricola. 

As dividas contraidas durante a viajem e nos armazem da fazenda corria a juros de 6% 

ao ano, nao podendo o trabalhador rescindir o contrato antes de paga-las e devendo 

ainda comunicar ao contratante sua desistencia com antecedencia de seis meses. Havia 

regulamentos que impunham um rigido controle de disciplina, com a aplicacao de 

sancoes severas. O descumprimento do contrato poderia gera a pena de multa e de oito 

dias a tres messes de prisao. 

A esse respeito, assinala Guimaraes, que: 

outra interpretacao nao se poderia ter da clausula 10° do modelo de contrato a 
que se submetia o imigrante, que facultava a Vergueira & Cia "transferir" as 
obrigacoes contratuais a outro fazendeiro " deste que o dito colono ... nao 
tenha motivo justo ou fundado para recursa essa transferencia. Em outras 
palavras, o colono se transformava em "peca", como eram os escravos que 



41 

podia ser "transferida",isto e, vendida, a outro fazendeiro[...]..( Guimaraes, 
Alberto Passos, pg.36,1980) 

Isso mostra que esse contrato de parceria firmado se enquadra como uma 

servidao por divida, onde o servo faz parte da propriedade, nao tendo liberdade alguma; 

um costume medieval. De fato, o sistema de parceria implantado por Vergueira & Cia 

nada tinha de novo, pois era inspirada na servidao por divida da Idade Media e 

correspondente a meacao praticados no nordeste brasileiro 

No Nordeste, desde meados do Seculo XIX, ja havia o aproveitamento dos 

homens livres nos engenhos. A Zona da Mata nordestina contava com grande populacao 

de moradores, como eram designados os homens livres agregados nos engenhos. E, 

gradativamente, esses moradores foram sendo incorporados ao trabalho remunerado, em 

substituicao aos escravos, que escasseavam em razao da proibicao do trafico negreiro. 

No entanto, apos a abolicao, os negros recem-libertos no Nordeste foram, pelo 

menos parcialmente, incorporados ao mercado de trabalho local, nos engenhos. 

Submeteram-se, da mesma forma como os trabalhadores livres anteriormente citados, 

ao regime de condicao ou cambao, no qual deveriam trabalhar, gratuitamente, 

determinado numero de dias da semana em favor do dono da fazenda. 

A adocao do trabalho de imigrantes livres na cultura do cafe em Sao Paulo, 

sobretudo no oeste paulista, nao foi suficiente para erradicar a contradicao representada 

pelo trabalho cativo. Era corrente a existencia do trabalho compulsorio baseado em 

dividas, com a imobilizacao do trabalhador, especialmente fundada no fato de que o 

cafeicultor custeava as despesas de viagem do imigrante, e entao, buscava rete-los, a 

qualquer custo, ao trabalho nas fazendas. 

Embora fossem juridicamente livres, os imigrantes nao possuiam meios 

economicos para quitarem suas dividas e garantirem sua liberdade. Nesse sentido, se 

assemelhavam aos escravos. 

A observacao de Joaquim Nabuco em, o Abolicionista, e bastante ilustrativa e 

retrata a situacao dos homens pobres no campo, no final do Seculo XIX, em periodo que 

antecedeu a abolicao, destacando a opressao e a miseria imposta pelo latifundio 

escravocrata aos homens que, embora livres juridicamente, encontravam-se sob o 

dominio do senhor: 

A populacao vive em cho^as onde o vento e a chuva penetram, sem soalho, 
nem vidracas, sem m6veis nem conforto algum, com a rede do indio ou o 
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estrado do negro por leito, a vasilha de agua e a panella por utensilios, e a 
viola ao lado da imagem (Nabuco, 2003, p. 186). 

As dividas atribuidas aos imigrantes, em razao do adiantamento com as 

despesas de viagem, alem das despesas com sua manutencao ate os primeiros resultados 

de seu trabalho, incluiam juros e atualizacoes que eram estipuladas e calculadas pelo 

fazendeiro, engendrando a manipulacao dessas dividas. 

Martins, valendo-se da obra Memorias de um colono no Brasil, de Thomas 

Davatz, mostra o quao era opressiva a relacao dos colonos suicos com a firma 

Vergueiro & Cia: 

Os colonos ja sao, de certo modo, uma propriedade da firma Vergueiro. O 
principio da propriedade tende a dominar todos os fatores envolvidos 
no.processo produtivo: o solo e propriedade do patrao e os moradores 
tambem o sao de certo modo [...]. Isso se deve basicamente a que, tendo feito 
despesas na importacao da mao de obra, o fazendeiro sentia-se impelido 
desenvolver mecanismos de retencao em suas terras: 'os patrOes [...] quase 
nao dao dinheiro aos seus colonos, a fim de prende-los ainda mais a si ou as 
fazendas'. Desse modo, o trabalhador nao entrava no mercado de trabalho 
como proprietario de sua forca de trabalho, como homem verdadeiramente 
livre. Quando nao estava satisfeito com um patrao, querendo mudar de 
fazenda, so poderia faze-lo procurando 'para si proprio um novo comprador e 
proprietario', isto e, alguem que saldasse seus debitos para com o fazendeiro. 
[...] O carater opressivo do sistema de parceria adotado pela firma Vergueiro 
& Cia. era manifesto, sobretudo, no fato de que, embora os colonos fossem 
juridicamente livres, nao o eram economicamente, do que resultava uma 
situacao similar a do escravo.( Martins, ano 2004, pgs. 63-64) 

Tambem eram comuns praticas de multas e espancamentos aplicados aos 

trabalhadores dos cafezais paulistas, quando fugiam as regras impostas pelos 

proprietaries. Os colonos tambem eram obrigados a comprar nas vendas das fazendas, 

pagando precos bem mais altos pelos generos adquiridos, assim como, era comum a 

pratica de diminuir os precos dos produtos produzidos pelos colonos, alem de alterar 

medidas, realizar confiscos e nao efetuar o pagamento devido. E como estavam 

totalmente submetidos a ordem patriarcal do proprietario, nao podiam fazer valer seus 

direitos. 

O ingresso macico de imigrantes europeus garantiu o fornecimento de mao de 

obra em abundancia para manter a producao das grandes propriedades agromercantis, 

com baixo custo. A opcao dos proprietaries foi impor aos trabalhadores relacoes de 

extrema exploracao, nas quais, o trabalhador residia no local de trabalho e podia 

produzir alguns generos para sua subsistencia, mas o pagamento pela prestacao de 

servicos nao era efetuada totalmente em dinheiro. 
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Nao era interessante aos proprietaries realizar a remuneracao dos trabalhadores 

somente em dinheiro, era conveniente fragmentar a remuneracao numa parte monetaria 

e combina-la com uma parte sob a forma de concessao de uso de terras para producao 

de generos alimenticios. A disseminacao do colono e do morador correspondia a uma 

fase de baixa acumulacao capitalista e de fraca fluidez do mercado de trabalho. Desse 

modo, fixar a familia do trabalhador dentro da propriedade rural era o instrumento mais 

eficaz para torna-lo dependente. E importante frisar que os contratos verbais ou 

formalizados se faziam por familia, incluindo a utilizacao de mao de obra infantil 

conhecida como meia enxada,deixando claro que, a exploracao da forca de trabalho 

abrangia toda a unidade familiar. 

Esse sistema e definido por muitos autores como um pre-capitalismo ou 

capitalismo agroexportador primitivo, uma vez que nao se apoia em um predominio da 

mao de obra assalariada, mas apoiado em formas camponesas dependentes, que seja 

servis ou escravas nas quais estariam incluidos o colono de cafe, o morador, o agregado 

e o foreiro do Nordeste, assim como o parceiro e o vaqueiro que recebia em quarta . 

O historiador Prado Junior faz uma sintese desse processo, ressaltando como 

era vantajosa para o latifundiario a adocao desse sistema: 

[...] e preciso impedir que o trabalhador acumule reservas e faca economias 
que o tornem independente. Nessa regiao semideserta de escassa mao de 
obra, a estabilidade do trabalho tem sua maior garantia no endividamento do 
empregado. As dividas comecam logo ao ser contratado: ele adquire o credito 
os instrumentos que utilizara, e que embora muito rudimentares (o machado, 
a faca, as tigelas onde recolhe a goma), estao acima de suas posses, em regra 
nulas. Frequentemente estara ainda devendo as despesas de passagem, desde 
sai terra nativa ate o seringal. Estas dividas iniciais nunca se saldarao porque 
sempre havera meios de fazer despesas do trabalhador ultrapassarem seus 
magros salarios. Generos caros somente o proprietario pode fornece-los 
porque os centros urbanos estao longe), aguardentc.E quando isto ainda nao 
basta, um habil jogo de contas que a ignorancia do seringueiro analfabeto nao 
pode perceber,completara a manobra. Enquanto deve, o trabalhador nao pode 
abandonar seu patrao credor; existe entre os proprietaries um compromisso 
sagrado de nao aceitarem a seu servico empregados com dividas para como 
outros e nao saldadas. Alias, a lei vem sancionar esse compromisso porque 
responsabiliza o patrao que contrata um trabalhador pelas dividas deste. E 
quando tudo isto nao basta para reter o empregado endividado, existe o 
recurso da forca. Embora a margem da lei, ninguem contesta ao proprietario 
o direito de emprega-la. ( Prado Junior, ano 2006, p.238) 

Como se depreende, os mecanismos de coercao e imobilizacao da forca de 

trabalho foram largamente utilizados pelos proprietaries, a fim de conseguirem extrair o 

maximo de excedente economico dos trabalhadores e garantir a fixacao da mao de obra, 

quando havia o risco de escassez. 



44 

Com a edicao do Decreto n. 2.820, de 22.03.1879, com oitenta e seis artigos, 

foram regulamentados os contratos de parcerias na agricultura, de trabalhadores libertos 

nacionais e estrangeiros, disciplinando a locacao de servicos e as modalidades de 

parcerias agricolas e pecuarias. Conhecida como Lei Sinimbu, contemplava, alem das 

obrigacoes contratuais entre trabalhadores e fazendeiros, disposicoes antigreves e contra 

quaisquer resistencias coletivas ao trabalho. Continha, ainda, um capitulo dedicado a 

materia penal e outro a competencias e procedimentos processuais. 

Os contratos de parceria podiam ser feitos por nacionais e estrangeiros, sempre 

por escritura publica, registrada na Camara Municipal. Podiam ter duracao de seis anos 

para brasileiros, cinco para estrangeiros e sete para escravos libertos. Eram consideradas 

como justas causas, justificando a rescisao contratual pelo locatario, a doenca 

prolongada, a embriaguez, a impericia e a insubordinacao do locador. A pena de prisao 

era aplicavel caso o locador se ausentasse sem justo motivo ou se, permanecendo na 

propriedade, se recusasse ao trabalho, entre outras faltas consideradas graves. 

Estranhamente, essa norma que pretendia regulamentar os contratos de parceria 

agricola se da por um processo que teve como preocupacao a garantia de mao de obra 

aos grandes proprietaries de terras, impondo a disciplina e a obrigacao de trabalho. 

Como se pode observar, esses contrato de parceria regulamentada era uma 

escravidao mascarada No entanto, nos anos que se seguiram, a regra passou a receber 

criticas dos fazendeiros pelo nivel de intervencao do Imperio e por tambem 

desestimular a imigracao. O decreto retro mencionado logo perde vigor, sendo 

finalmente revogada em 1890. 

Com o aumento das tensoes entre trabalhadores imigrantes e fazendeiros, 

exige-se que se use a mao de obra nativa, forcando os nativos ao trabalho na lavoura, 

eliminando assim a vadiagem; o ocio passa a ser visto nao como direito, mas como um 

mal social. 

A elite fundiaria passa a exigir das autoridades leis que reprimissem a 

vadiagem, como forma de criminalizar os marginalizados e coagir a populacao nativa a 

vender sua forca de trabalho. E exemplar o discurso, na epoca, na Camara dos 

Deputados, pelo teor que se segue: 

[...]esta multidao que vive no 6cio, na moleza e na miseria que tem por 
constante residencia a taverna, e por unica distracao ou trabalho ou jogo, e 
nessa multidao que devemos procurar os colonos, confeccionando-se leis 
repressivas da vadiagem...". (Anais da Camara dos Deputados, sessao de 19 
de agosto de 1861, p. 221.) 
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Assim, no ano seguinte a decretacao da Lei Aurea em 1888, e promulgado o 

Codigo Penal de 1889, que criou a contravencao da vadiagem e consagrou a 

criminalizacao da miserabilidade, ao marginalizar a mao de obra excedente,conforme 

abaixo se le: 

Capitulo X I I I - Dos Vadios e Capoeiras. 

'Art. 399. Deixar de exercer profissao, officio, ou qualquer mister em que 
ganhe a vida, nao possuindo meio de subsistencia e domicilio certo em que 
habite; prover a subsistencia por meio de ocupacao proibida por lei, ou 
manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes: 

Pena - de prisao cellular por quinze a trinta dias. 

O paragrafo unico, do mesmo artigo, dispunha que se o infrator fosse 

estrangeiro deveria ser deportado. A deportacao ao imigrante que fosse preso como 

vadio, era contundente com a mentalidade da elite em relacao a forca de trabalho 

estrangeira. Pois, almejavam fazer do imigrante o exemplo de trabalhador assalariado. 

Se o imigrante nao cumprisse a pretensao do Estado, perdia sua funcao social, passando 

a representar um mau exemplo para a classe trabalhadora. 

A contravencao da vadiagem era estranha aos principios gerais do direito 

porque o reu era culpado, como o da lesividade,pois se condenava nao pela lesao a um 

bem juridico mas pela especulacao de que ele fosse recorrer a meios ilicitos para se 

manter, penalizava-se a suposicao e nao um ato delituoso em si. Sua "vagabundagem" 

poderia ser contagiosa podendo influenciar os trabalhadores ativos, vinculados a novas 

relacoes economicas. Nesta perspectiva, adquiriu sentido a punicao as pessoas que nao 

se inserisse na divisao padrao de trabalho sendo uma ameaca a acumulacao do capital. 

Ve-se que, paradoxalmente, a introducao do trabalho livre no Brasil se da por 

um processo que teve como preocupacao a garantia de mao de obra, impondo de forma 

coercitiva a obrigacao legal de trabalhar. 

Manter o modo de producao baseado no latifundio agroexportador, na 

monocultura e no trabalho escravo, denominado plantation, sempre foi prioridade de 

todos que governaram a nacao. Esse sistema e tao obsoleto, que a despeito de fazer 

parte de um contexto de concentracao de riquezas dentro do capitalismo, ha nele 

elementos feudais, como um monopolio senhorial das terras e o predominio de relacoes 

de trabalho servem ou escravas. De fato a elite conseguiu perpetua seu monopolio 
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feudal das terras e o poderio extraeconomico da elite agraria, permanecendo ,ainda hoje, 

forte a heranca coronelista e caudilhista da politica brasileira. 

Em breve sintese o latifundio marcou o sistema opressor de trabalho que 

predominou na historia brasileira: ate 1850 a terra era monopolio da coroa, foi dividida 

entre a nobreza, capitalistas e mercadores de escravos e quem mais pagassem; no seculo 

20, acabou sendo griladas por coroneis e multinacionais, e atualmente esta entregue a 

sanha do agronegocio, um consorcio de fazendeiros com meia duzia de empresas 

transnacionais. 

Se ha um denominador comum em cinco seculos de Brasil, e o fato de que a 

terra nunca pertenceu ao indio esbulhado, ao trabalhador branco explorado, aos 

mesticos marginalizados e aos negros escravizados. 
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4 CONFISCO DE PROPRIEDADES RURAIS QUE SUBMETEM O 

TRABALHADOR A CONDICOES ANALOGAS A ESCRAVIDAO. 

As sancoes penais e as multas nao tem sido suficiente para coibir o trabalho es

cravo. A desapropriacao dessas propriedades mediante a indenizacao, alem de ser lenta, 

tambem nao tem sido eficaz no combate a exploracao do trabalhador. Ao contrario, o 

dinheiro da previa indenizacao nao esta desestimulando e punindo esse crime, mas pre-

miando quem comete esta grave violacao aos direito humanos e podera ser reinvestido 

em outras propriedades rurais que submeterao novamente trabalhadores a escravidao, 

estimulando assim a reincidencia. 

Exemplo disso e o caso da Fazenda Castanhal Cabaceiras, onde o grupo movel 

do Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE) flagrou a exploracao de trabalho escravo 

por tres vezes. A area que faz parte do conjunto de terras da familia Mutran, permane-

cendo desde 2003 na lista suja do trabalho escravo, relacao de infratores mantida pelo 

Ministerio do Trabalho e Emprego (MTE). Em 2004, o governo federal publicou um 

decreto que determinava a desapropriacao da area por desrespeito a legislacao 

trabalhista. Mas para que a propriedade de 9,9 mil hectares seja definitivamente desti-

nada a reforma agraria, o INCRA ja ofertou e disponibilizou em juizo R$ 8,7 milhoes 

para esse fim. A empresa recorreu, pois exige 30 milhoes pelas terras. 

A sancao mais adequada para os que cometem esse crime e o confisco das terras. 

A Proposta de Emenda Constitucional PEC numero 438 propoe nova redacao ao Art. 

243 da Constituicao Federal, que trata do confisco de propriedades em que forem en-

contradas lavouras de plantas psicotropicas ilegais, como a maconha. A nova proposta 

estende a expropriacao - sem direito a indenizacao - tambem para casos de exploracao 

de mao-de-obra analoga a escravidao. A PEC 438/2001 define ainda que as proprieda

des confiscadas sejam destinadas ao assentamento de familias como parte do programa 

de reforma agraria. 

A PEC do Trabalho Escravo e considerada pelos orgaos governamentais e enti-

dades da sociedade civil que atuam na area trabalhista e de direitos humanos como um 

dos projetos mais importantes de combate a escravidao, nao apenas pelo forte instru-

mento de repressao que pode criar, mas tambem, pelo seu simbolismo, pois revigora a 

importancia da funcao social da terra, ja prevista no art. 186 da Constituicao federal. 
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Mas antes de analisar o confisco de terra como politica de reforma agraria e 

combate ao trabalho escravo, e imprescindivel um esclarecimento conceitual sobre o 

que e confisco, expropriacao e desapropriacao e as vantagens do primeiro sobre os de-

mais. 

4.1 Confisco Expropriacao e Desapropriacao: Um Debate Doutrinario. 

O confisco consiste na expropriacao de um bem particular pelo Estado, sem con-

traprestacoes pecuniarias. Esta modalidade se diferencia da desapropriacao por nao ha

ver em razao do carater sancionario, qualquer tipo de indenizacao pela perde da propri

edade. 

A distincao entre dois conceitos, e porque, a expropriacao e o genero do qual de

sapropriacao e a especie. 

Diferente do que pensa Marques ( 2005, p. 178) que mistura os conceitos de ex

propriacao e desapropriacao, colocando-os como requisito principal a indenizacao. 

Ja Hely Lopes, MEIRELLES (2006, p. 599) mesmo tratando a desapropriacao 

como conceito sinonimo de expropriacao, reconhece que o caso do art. 243 nao e desa

propriacao, mas sim um confisco, justamente porque a desapropriacao exige, sempre, a 

indenizacao. O mesmo autor, porem, observa que "A Constituicao da Republica de 1988 

denomina 'desapropriacao' a tomada de glebas (...) sem qualquer indenizacao ao pro

prietario (art. 243). Na realidade, nao se trata de desapropriacao, mas, sim, de confisco, 

por insuscetivel de pagamento" (2006, p.608). 

Com efeito, expropriar vem do latim ex proprietatem, fora da propriedade, e sig-

nifica retirar alguem de sua propriedade. Assim, teriamos na expropriacao um genero 

das intervencoes do Estado na propriedade que culminariam por retirar do proprietario a 

coisa. A expropriacao e a intervencao total, que retira a propriedade, atingindo o carater 

perpetuo, e que abrange duas especies: a desapropriacao e o confisco. 

Por sua vez, desapropriacao e confisco guardam uma diferenca entre si: a desa

propriacao e sempre indenizada, ao passo que o confisco, por natureza, nao traz o direi

to a indenizacao. Isso porque, enquanto a desapropriacao se baseia em necessidade pu-
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blica, utilidade publica ou interesse social (art. 5°, XXIV, da CF), o confisco integra a 

categoria de sancao por um ato ilicito (art. 5°, X L V I , b, CF). 

Enquanto a desapropriacao e a expropriacao com justa indenizacao, baseada em 

necessidade publica, utilidade publica ou interesse social. Ja o confisco e a tomada do 

bem pelo Estado sem indenizacao, como sancao por um ato ilicito. 

Com certeza, o que caracteriza o confisco e consequentemente descaracteriza a 

desapropriacao e a inexistencia de previsao legal de indenizacao, porque da tradicao do 

Direito brasileiro ser a indenizacao corolario da desapropriacao. 

Outra diferenca, e que a desapropriacao de terras rurais para fins de reforma a-

graria, regida por legislacao distinta, a Lei Complementar n° 76, de 06/julho/1993, e de-

correncia da intervencao do Estado no dominio economico, amplamente fundamentado 

na Constituicao Federal, art. 170, enquanto o confisco de terras com cultivo ilegal de 

plantas psicotropicas e, antes de qualquer coisa, e uma sancao no ambito penal a quem 

faz uso do trabalho escravo. 

Nao ha, pois, como confundir ambos os institutos, quer pela suas naturezas juri

dicas, quer pelos objetivos a que se destinam. Assim reforca-se tratar-se de confisco, 

efetivamente, resta demonstrado o seu carater de pena, raciocinio reforcado pelo teor do 

proprio CP, no art. 91, pois as terras objeto do confisco somente o sao pelo fato de se 

terem convertido em instrumento de crime. 

Nota-se que essa categorizacao e compativel com as disposicoes constitucionais, 

notadamente com os arts. 5°, XXIV, que preve a possibilidade da pena de perda de bens 

e com o art.243 que estabelece o confisco de propriedades em que forem encontradas 

lavouras de plantas psicotropicas ilegais. Como pode observar da leitura dos dois artigos 

abaixo da Constituicao Federal: 

Art. 5°XLVI - a lei regulara a individualizacao da pena e adotara, entre ou-
tras, as seguintes: 
a) privacao ou restricao da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestacao social alternativa; 
e) suspensao ou interdicao de direitos;(grifo nosso) 

Art. 243. As glebas de qualquer regiao do pais onde forem localizadas cultu
res ilegais de plantas psicotropicas ser3o imediatamente expropriadas e es-
pecificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o cultivo de pro
dutos alimenticios e medicamentosos, sem qualquer indenizac£o ao pro
prietario e sem prejuizo de outras sancoes previstas em lei." (grifo nosso). 
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Com certeza, o que caracteriza o confisco e consequentemente descaracteriza a 

desapropriacao e a inexistencia de previsao legal de indenizacao, porque da tradicao do 

Direito brasileiro ser a indenizacao corolario da desapropriacao. 

Outro ponto importante que distingui os dois institutos o quais trataremos no to-

pico seguinte, a desapropriacao de terras rurais para fins de reforma agraria, regida por 

legislacao distinta, a desapropriacao e regulada pela Lei Complementar n° 76, de 

06/julho/1993, e e decorrente da intervencao do Estado no dominio economico, ampla-

mente fundamentado na Constituicao Federal, art. 170, enquanto o confisco de terras e, 

antes de qualquer coisa, pena imposta a quem comete o crime, regulamentada pela Lei 

n° 8.257/91 

Nota-se, portanto que atualmente o Direito patrio restringe a possibilidade de 

confisco aos segmentos constitucional-agrario e penal, neste como efeito da condenacao 

ou medida de seguranca, consistindo na apreensao e perdimento de instrumentos ou 

produtos de crimes, e de artigos de consumo fabricados ou contrabandeados, conforme 

o Codigo Penal, art. 91, I I , "a" e "b". 

Entretanto, ha um projeto de emenda a Constituicao Federal, a PEC 438/2001, 

que altera redacao ao art. 243 da Constituicao Federal, que trata do confisco de proprie

dades em que forem encontradas lavouras de plantas psicotropicas ilegais, ampliando a 

possibilidade do confisco tambem para casos de exploracao de mao-de-obra analoga a 

escravidao. A PEC 438/2001 define ainda que, as propriedades confiscadas sejam desti-

nadas ao assentamento de familias como parte do programa de reforma agraria. 

4.2 O Confisco como Politica de Reforma Agraria. 

Antes de discorrer sobre o confisco como politica de reforma agraria, primeira-

mente, convem esclarecer o conceito desta. 

Etimologicamente falando, reformar vem do latim reformare que significa dar 

nova forma, restaurar, melhorar ou corrigir. Assim reforma agraria que melhorar ou cor-

rigir a estrutura agraria, que hoje se encontra inabilitada de produzir e distribuir riquezas 

pelo latifundio escravocrata e pelo minifundio tacanho. 

O estatuto da terra define reforma agraria, como sendo "o conjunto de medidas 

que visem a promover melhor distribuicao da terra, mediante modificacoes no regime 

de sua posse e uso, a fim de atender aos principios de justica social e ao aumento de 

produtividade". (art.l°, § 1°, LEI N° 4.504). 
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O estatuto da terra, a lei n° 4.504, ainda define os principal objetivo da reforma 

fundiaria que "visa a estabelecer um sistema de relacoes entre o homem, a propriedade 

rural e o uso da terra, capaz de promover a justica social, o progresso e o bem-estar do 

trabalhador rural e o desenvolvimento economico do pais, com a gradual extincao do 

minifundio e do latifundio."(Estatuto da Terra, art. 16). 

A ausencia de uma reforma agraria efetiva e colocada pelos sujeitos politicos 

que atuam na questao, sejam entidades da sociedade civil e representacao de trabalha

dores, sejam setores da estrutura do Estado engajadas no combate ao trabalho escravo, 

como um dos pontos centrais no enfrentamento efetivo do trabalho escravo contempo

raneo. 

A extrema concentracao de terras e a falta de alternativas para o desenvolvimen

to sustentavel garantem um excedente de mao-de-obra vulneravel, a procura de oportu-

nidades de trabalho e sem qualquer qualificacao, que se torna alvo facil para a superex-

ploracao. 

Portanto reforma agraria significa a aquisicao pelo Poder Publico, de terras para 

redistribuicao e esta inserido dentre os objetivos fundamentais da Republica Federativa 

do Brasil, tal qual estabelecidos pela propria Constituicao Federal, no art. 3°, incisos 

I / I I I . 

A reforma agraria garantiria a democratizacao do acesso a terra emancipando a 

grande massa de trabalhadores hoje cativos no campo. Assim enquanto nao houver uma 

reforma agraria que modifique a estrutura fundiaria nacional, havera escravidao. 

Conforme ensinamento de Guimaraes: 

Uma reforma agraria democratica tem o alcance muito maior: seu objetivo 
fundamental e destruir pela base um duplo sistema espoliativo e opressivo; 
romper e extirpar, simultaneamente, as relacoes, as relac5es semicoloniais de 
dependencia ao imperialismo e os vinculos semifeudais de subordinacao ao 
poder extraeconomico, politico e juridico da classe latifundiaria. E tudo isso 
para libertar as forcas produtivas e abrir novos caminhos a emancipacao e o 
progresso de pais. ( Guimaraes, Alberto Passos 1980, p .38) 

A Constituicao Federal, quando trata direitos e garantias fundamentais, em seu 

art. 5° nos incisos XXII , XXI I e XXIV, asseguram respectivamente a garantia ao direi

to de propriedade condicionando a propriedade a sua funcao social e preve a desapro

priacao sob as formas de necessidade publica, utilidade publica e interesse social, todas 

atraves de "justa e previa indenizacao em dinheiro"e ainda no art. 184, que prescreve a 

desapropriacao do imovel descumpridor da funcao social. 
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Assim, a Constituicao Federal garante o direito de propriedade privada, impe-

dindo sua privacao arbitraria, sem observancia do devido processo legal tambem estabe-

lece que a propriedade privada deva atender a funcao social. 

A Carta Magna, em seu art. 186, elenca os requisitos que devem ser atendidos 

para que uma propriedade cumpra a sua funcao social: 

Art. 186. A funcao social e cumprida quando a propriedade rural atende, si-
multaneamente, segundo criterios e graus de exigencia estabelecidos em lei, 
aos seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utiliza-
c3o adequada dos recursos naturais disponiveis e preservacao do meio ambi-
ente; I I I - observancia das disposic5es que regulam as relacoes de trabalho; 
IV - exploracao que favoreca o bem-estar dos proprietaries e dos trabalhado
res. 

Caso a propriedade nao esteja cumprindo, simultaneamente, os requisitos 

previstos no art. 186 da Constituicao Federal, sera suscetivel de desapropriacao para 

fins de reforma agraria, como reza o art. 184 da Lei Maior, nos seguintes termos: 

Art. 184. Compete a Uniao desapropriar por interesse social, para fins de re
forma agraria, o imovel rural que n3o esteja cumprindo a sua funcao social, 
mediante previa e justa indenizacao em titulos da divida agraria, com clausu
la de preservacao do valor real, resgataveis no prazo de ate vinte anos, a par
tir do segundo ano de sua emissao, e cuja utilizacao sera definida em lei. 

De tanta importancia, porque balizador do que se pode entender por imovel de-

sapropriavel, ou nao, o conceito de funcao social da propriedade esta erigido em norma 

constitucional, conforme o agrarista Joao Bosco havia anteriormente escrito que: 

(...) a funcao social ha de ser entendida como emanacao do Estado de Direito 
e resultante do equilibrio entre direitos e obrigacQes do cidadao individual-
mente considerado. Projetado esse equilibrio sobre a coletividade, sob a egide 
do Estado de Direito, resulta dai a chamada funcao social, que, partindo dos 
interesses individuals, atinge os coletivos, sem que haja, em qualquer sentido, 
atentado os direitos individuals assegurados pela Constituicao Federal. E exa-
tamente sob esse prisma que deve ser estudada a funcao social da terra, como 
fundamento do direito agrario brasileiro. Afinal, n3o fora a busca dessa fun
cao social, o direito agrario n3o teria sentido (de Sousa ,Jo3o Bosco Medei-
ros, 1994, p. 62/63). 

Ainda, o estatuto da terra tambem definiu com precisao os requisitos para que a 

funcao social da propriedade atraves da Lei 4.504/64, no art. 2°, § 1°, alineas a ate d. 

Notem que este referido dispositivo, plenamente vigente, esta assim redigido: 

Lei n° 4.504/64 (Estatuto da Terra): 
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Art. 2° [...] 
§ 1°. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua funcao social 
quando, simultaneamente: 
a) favorece o bem-estar dos proprietaries que nela labutam, assim como de 
suas familias; 
b) mantem niveis satisfatorios de produtividade; 
c) assegura a conservacao dos recursos naturais; 
d) observa as disposicoes legais que regulam as justas relacoes de trabalho 
entre os que a possuem e a cultivam. 

Como ja ficou explicito ao longo desse estudo, o trabalho escravo tem sido uti

lizado fundamentalmente pelo latifundio monocultor e exportador, em acoes tempora-

rias no desmatamento da vegetacao nativa e na expansao do agronegocio e carvoarias. 

Nesse passo, nao que represente uma reforma agraria, mas o confisco de terras 

dos empreendimentos, nos quais, foi encontrado o trabalho em condicoes de escravi

dao, e um elemento estrategico e simbolico, que tem o condao de intimidar essa pratica. 

O instrumento geralmente usado para implantacao da reforma agraria e a desa

propriacao mediante previa indenizacao. Esse procedimento de desapropriacao do art. 

184 da Constituicao Federal geralmente e moroso, pois so se inicia o procedimento ex-

propriatorio mediante decreto expropriatorio de competencia do presidente da republica, 

que declara o imovel de interesse social pra fins de reforma agraria com prazo de dois 

anos para se exercido o direito de acao ( art.2°, Lei Complementar n° 76/93). 

Outra desvantagem e que na desapropriacao exige o pagamento de uma "justa e 

previa" indenizacao ao titular de qualquer area desapropriada, mesmo que improdutiva. 

O problema nao e a falta de verbas orcamentarias para compra de terras privadas para 

criar assentamentos rurais sao os recursos que tramitam lentamente na Justica, elevando 

o valor da indenizacao a ser paga. A principal rubrica do orcamento do Ministerio de 

Desenvolvimento Agrario (MDA) e de R$ 1,7 bilhao para a obtencao de terras. 

0 que torna essa compra mais onerosa ao Estado sao as revisoes da Justica que 

elevam o preco da indenizacao. Alem disso, as terras nos ultimos anos com a expansao 

do agro negocio tem se valorizado muito. 

Exemplo disso e o caso Fazenda Castanhal Cabaceiras flagrada explorando 

trabalho escravo por tres vezes pelo grupo movel do Ministerio do Trabalho e Emprego 

(MTE), em 2002, em 2003 e outra vez em 2004. Para que a propriedade de 9,9 mil 

hectares seja definitivamente destinada a reforma agraria, o INCRA ja ofertou e 

disponibilizou em juizo R$ 8,7 milhoes para esse fim. A empresa recorreu, pois exige 

30 milhoes pelas terras. Nesse caso da fazenda Cabaceiras foi constatado tambem que 
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repetidas vezes, os proprietaries degradavam o meio ambiente e utilizavam trabalho 

escravo descumprindo a funcao social nos inciso II I e IV do art. 186 da CF. 

Portanto, se engana quem pensa que trabalho escravo e um problema apenas 

trabalhista, pois normalmente quem se utiliza dessa pratica tambem e flagrado por 

outros crimes e contravencoes. Tem sido encontrada degradacao do meio ambiental nos 

locais em que ha degradacao das relacoes do trabalho. Frequentemente, mao-de-obra 

escrava e utilizada para desmatar ilegalmente a Amazonia brasileira. De acordo com os 

dados divulgados sobre o desmatamento em 2003, os municipios em que a floresta 

tomba sao em grande parte, os mesmos em que trabalhadores sao reduzidos a 

escravidao. 

Outro entrave que atrasa ainda mais o processo desapropriatorio e a Medida 

Provisoria (MP) 2.027-38/2000, assinada pelo ex-presidente Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB), que proibe a vistoria de fazendas ocupadas por conflito agrario ou 

fundiario de carater coletivo durante um periodo de dois anos, proibicao essa que pode 

chegar ate quatro anos em caso de reincidencia. 

A desapropriacao de propriedade mediante a indenizacao nao tem sido suficiente 

para coibir o trabalho escravo rural. O dinheiro da "previa e justa indenizacao" da desa

propriacao estaria premiando quem comete esta grave violacao aos direito humanos e 

podera ser reinvestido em outras propriedades rurais que submeterao novamente traba

lhadores a escravidao. A sancao mais adequada para os que cometem esse crime e o 

confisco das terras. 

As leis tambem existentes nao tem sido suficientes para resolver o problema e o 

numero de propriedades reincidentes e grande. Mesmo com a aplicacao de multas e o 

corte do credito rural, usar trabalho escravo ainda e um bom negocio para muitos em-

presarios, pois barateia os custos com mao-de-obra. Na pratica, ate hoje os infratores, 

quando flagrados, so pagavam os direitos trabalhistas que haviam sonegado, e nada 

mais. 

A sancao penal tem sido insuficiente. De acordo com dados da Comissao Pasto

ral da Terra, menos de 10% dos envolvidos em trabalho escravo no sul-sudeste do Para, 

entre 1996 e 2003, foram denunciados por esse crime. 

A pratica tem demonstrado que somente uma medida drastica, que coloque em 

risco a perda da fazenda em que foi utilizado trabalho escravo, coibira com eficiencia 

esse crime. Nesse sentido, a aprovacao de um dispositivo constitucional que permita a 

expropriacao das terras onde se constate a escravidao se torna medida imprescindivel 
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para a sua erradicacao no pais. Por fim, um dispositivo como esse nao seria novidade 

em nossa legislacao, uma vez que a possibilidade de expropriacao de terras ja existe no 

caso das propriedades em que forem encontradas plantacoes de psicotropicos. 

A Proposta de Emenda Constitucional n° 438/2001 preve o confisco sem 

indenizacao, das terras onde o trabalho escravo for encontrado. 

Esse projeto foi apresentado no Senado em 2001 e aprovado em 2003, mas o 

projeto ficou parado na Comissao de Constituicao e Justica da Camara dos Deputados 

ate Janeiro de 2004, naquele momento, quando ocorreu o assassinato de quatro 

servidores do Ministerio do Trabalho e Emprego que atuavam na fiscalizacao no 

noroeste de Minas Gerais, houve uma grande mobilizacao popular, o que resultou que a 

referida PEC fosse aprovada em primeiro turno na Camara. Mas desde entao esta 

parada, aguardando votacao em segundo turno, e como foram feitas modificacoes, 

devera retornar ao Senado, se aprovada na Camara. 

Ha uma imensa resistencia de setores do Parlamento, sobretudo, aqueles ligados 

aos grandes proprietaries de terras, a chamada bancada ruralista, para aprovar a referida 

proposta de emenda, assim como, outros projetos de lei que instituem medidas que vao 

de encontro aos interesses desse grupo. 

Se aprovada podera aliviar o problema do trabalho escravo. Os 161 estabeleci-

mentos autuados pelo Ministerio do Trabalho desde 2004 representariam segundo esti-

mativas extra-oficiais, perto de dois milhoes de hectares que poderiam ser anexados ao 

estoque de terras da reforma agraria, atendendo 30 mil familias de trabalhadores rurais 

sem que, ao contrario dos atuais criterios de desapropriacao, o governo precisasse de-

sembolsar um centavo para indenizar os donos da terra. 

O confisco livraria o pais de algumas situacoes constrangedoras, como a que 

ocorreu na Flor da Mata, em Sao Felix do Xingu, sul do Para. Em 1997, apos constata-

cao de trabalho escravo, a fazenda foi desapropriada para a reforma agraria por um va

lor 2.500% maior que aquele pago por Luis Pereira Martins tres anos antes para sua a-

quisicao. Na epoca, senadores e deputados ligados ao proprietario tentaram minar o 

trabalho do grupo movel, alegando violencia e arbitrariedade. No final, o fazendeiro lu-

crou com o cativeiro de 220 pessoas mais do que esperava e a Flor da Mata se tornou 

sinonimo de impunidade. 

Outra vantagem seria a maior celeridade do confisco que se daria seguindo o 

procedimento da Lei n° 8.257/91 que dispoe sobre o confisco das glebas nas quais se 

localizem culturas ilegais de plantas psicotropicas, que tem o procedimento mais rapi-
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do, pois determina no art. 1° que essas terras fossem expropriadas sem qualquer indeni

zacao ao proprietario e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, para o 

cultivo de produtos alimenticios e medicamentos, e sem prejuizo de outras sancoes 

previstas em lei. 

Pela a Lei 8.257, no confisco, transitada e julgada a sentenca, o imovel seria in-

corporado automaticamente ao patrimonio da Uniao, sem a previa indenizacao, o que 

torna o procedimento mais celere do que a desapropriacao convencional. 

Essa lei tem tambem importantes dispositivos que aumenta a eficiencia. Como 

pode ser constatado da leitura dos artigos abaixo mencionado: 

Art. 10 - O Juiz podera emitir, liminarmente, a Uniao na posse do imovel ex-
propriando, garantindo-se o contraditorio pela realizacao de audiencia de jus-
tificacao. 
Art. 12 - E vedado o adiamento da audiencia, salvo motivo de forca maior, 
devidamente justificado. 
Art. 15 - Transitada em julgado a sentenca expropriatoria, o imovel sera in-
corporado ao patrimonio da Uniao. 
Art. 17 - A expropriacao de que trata esta Lei prevalecera sobre direitos reais 
de garantia, nao se admitindo embargos de terceiro, 
fundados em divida hipotecaria, anticretica ou pignoraticia. 

O confisco dessas propriedades seria a melhor forma de assegurar o respeito 

aos principio que regem a ordem economica elencado no artigo 170 da CF, fundadas na 

valorizacao do trabalho humano e na livre iniciativa, que tem por fim assegurar a todos 

existencia digna, conforme os ditames da justica social. Se nao conseguimos combater 

da melhor forma o problema do trabalho escravo e de concentracao fundiaria nunca te-

remos havera um Brasil verdadeiramente livre e justo, estara eternamente preso aos gri-

lhoes do passado. 
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5.CONCLUSAO 

Nos ultimos anos vem se intensificando o combate ao trabalho escravo,mas o 

numero de trabalhadores escravos nao param de crescer. 

Somente, entre 1995 a junho de 2010 dados do Ministerio do Trabalho e 

Emprego, somente no periodo compreendido entre 1995 a junho de 2010, foram 

resgatados pelos grupos moveis de fiscalizacao, 38.031 mil trabalhadores submetidos ao 

trabalho escravo. Esses numeros referem-se as atividades rurais. 

Os trabalhadores escravizados vivem na esfera da negacao absoluta de 

direitos,pois nao tem terra, nao tem condicoes de produzir por si, nao tem acesso ao 

credito, tambem nao tem garantidas: educacao, saude, alimentacao com valor 

nutricional minimo, muitas vezes nao tem sequer documentos para exercicio de seus 

direitos civis e politicos. Nao sao cidadaos e representam o total desprezo pela condicao 

humana. 

Mas nao estao sozinhos, ao seu lado estao multidoes e multidoes de 

trabalhadores rurais, que apesar de nao serem classificados como escravos num sentido 

estrito encontram-se em condicoes bem similar. Se possuirem documentos e livre 

direito de ir e vir, nao tem acesso aos direitos sociais que lhes deem o minimo 

necessario a sua sobrevivencia, sendo obrigados a aceitar trabalho temporario, sem 

registro, por producao, sujeitam-se a jornadas extensas e em condicoes precarias, ou 

seja, estao no limiar da escravidao. 

Apesar de recorrente, o trabalho escravo nos dias atuais, reconhecido 

oficialmente pelo Estado e estar constantemente noticiado pela impressa, nao e 

reconhecida e compreendida pela sociedade brasileira. Pois a maioria da populacao se 

reportar a escravidao colonial extinta juridicamente com o advento da Lei Aurea, nao 

compreendendo as peculiaridades do fenomeno atual. 

A escravidao contemporanea apesar de ser reflexo em grande parte da estrutura 

agraria herdada deste o tempo da colonizacao e o modelo de producao agricola baseado 

no latifundio escravocrata, ela esta inserida no contexto atual de expansao do 

agronegocio. As principals diferencas e que a escravidao atual se da pela servidao por 

dividas e que a escravidao colonial se dava sobre um grupo etnico especifico enquanto 

a escravidao de hoje nao escolhe grupo etnico para escravizar, basta que seja 

trabalhador sem acesso ao principal meio de producao , a terra. 
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O trabalho escravo tem uma relacao estreita com latifundio. Os relatorios de 

inspecao do Ministerio do Trabalho deixam claro que os empregadores que utilizam 

trabalho escravo atualmente sao, em sua esmagadora maioria, grandes proprietaries ru

rais, que produzem com alta tecnologia e fornecem commodities agricola para o mer

cado nacional e internacional, portanto, estao plenamente inseridos na logica e dinami-

ca do sistema capitalista. 

A concentracao fundiaria e a falta de alternativas para o desenvolvimento sus-

tentavel garantem um excedente de mao-de-obra vulneravel, a procura de oportunida-

des de trabalho e sem qualquer qualificacao, que se torna alvo facil para a escravidao. 

A ausencia de uma reforma agraria efetiva e colocada pelos sujeitos politicos 

que atuam na questao, sejam entidades da sociedade civil e representacao de trabalha

dores, sejam setores da estrutura do Estado engajadas no combate ao trabalho escravo, 

como um dos pontos centrais no enfrentamento efetivo do trabalho escravo contempo

raneo. 

A reforma agraria significa a aquisicao pelo Poder Publico, de terras para redis-

tribuicao , com a finalidade de democratizar o acesso a terra assegurando a todos os a-

gricultores um existencia digna. 

A Constituicao Federal em seu artigo 184 possibilita a desapropriacao por inte

resse social, da propriedade que nao cumpre sua funcao socio-ambiental, mediante jus

ta e previa indenizacao. 

A desapropriacao, as sancoes penais e as multas nao tem sido suficiente para co-

ibir o trabalho escravo. A desapropriacao dessas propriedades mediante a indenizacao 

possui um processo muito lento, tambem nao sendo eficaz no combate a exploracao do 

trabalhador. Ao contrario, o dinheiro da previa indenizacao nao esta desestimulando e 

punindo esse crime, mas premiando quem comete esta grave violacao aos direito huma

nos e podera ser reinvestido em outras propriedades rurais que submeterao novamente 

trabalhadores a escravidao, estimulando assim a reincidencia. 

O confisco de propriedades rurais que submete trabalhador a condicoes 

analogas a escravidao, que seria introduzida no ordenamento juridico patrio pela 

aprovacao da a PEC 438/2001, seria mas eficaz no combate a este crime contra os 

direitos humanos, seria uma punicao mas justa pois nao estaria premiando com uma 

indenizacao em dinheiro e contribuiria para o programa de reforma agraria, liberando 

recursos que seriam gasto com as indenizacoes ao proprietaries de terras. 



59 

O confisco dessas propriedades seria a melhor forma de assegurar o respeito 

aos principio que regem a ordem economica elencado no artigo 170 da CF, fundadas na 

valorizacao do trabalho humano e na livre iniciativa, que tem por fim assegurar a todos 

existencia digna, conforme os ditames da justica social. 

Enquanto nao erradicar de uma vez por todo o trabalho escravo, para que pos-

samos finalmente construir uma nacao livre, justa e democratica. O maior patrimonio de 

uma nacao e seu povo a forma. Deste modo uma nacao livre e formada por pessoas que 

possam ter escolhas livre, e nao condicionada pela fome. Para isso urge fazer uma re

forma agraria para garantir aos trabalhadores rurais o acesso a propriedade privada co

mo mecanismo alargador das escolhas e liberdades individuals. Construindo dessa for

ma em nosso pais um novo padrao civilizatorio baseados na valorizacao liberdade indi

vidual e no justo acesso a todos das riquezas produzidas pela nacao. 
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