




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











RESUMO 

0 p r e s e n t s t r a b a l h o a n a l i s a o espaco da producao e da 

reproducao de pequenos p r o d u t o r e s -Familiares, colonos descenden-

t e s de i t a l i a n o s , do m u n i c i p i o de Ouro-SC, i n t e g r a d o s as agroin™ 

d u s t r i a s a t r a v e s da a t i v i d a d e s u i n i c o l a . 

G b j e t i v a m e n t e , trabalhamos com as s e g u i n t e s questeles: 

i ) o que levo u esses colonos a se i n t e g r a r e m ? £) como e l e s vivem 

essa r e l a c a o ? 3> como desenvolvem um espaco de autonomia, numa 

velacao de subordinacao? 

Para responder a t a i s questoes, considerawos a s i t u a c a o 

r e a l e o b j e t i v a v i v i d a pelos c o l o n o s estudados em d i f e r e n t e s me

mentos da sua t r a j e t o r i a s o c i a l , ao mesino tempo em que resgatamos 

as condicoes h i s t o r i c a s que p e r m i t i r a m o a f l o r a m e n t o da r e l a c a o 

de i n t e g r a c a o . Consideramos ainda as r e p r e s e n t a t i v e s que esses co

lonos tern de s i e dos o u t r o s , expressas oas forwas como o r g a n i s m 

a unidade p r o d u t i v a , o t r a b a l h o e o seu c o t i d i a n o . 

A p a r t i r classes elementos, passamos a a n a l i s a r as espe-~ 

c i f i c i d a d e s da r e l a c a o e n t r e p r o d u t o r e a g r o i n d u s t v i a . 

Por f i m , observamos que os s u j e i t o s i n v e s t igaclos tern 

una p a r t i c i p a c a o afciva na determinacao da sua condicao s o c i a l , 

nao sendo e s t a apenas conseqiiencia da sua insevcao no processo 

p r o d u t i v o , mas do j o g o de f o r c a s s o c i a i s de que par t i c i p a i n . 



P o r t a n t o , a r e l a c a o de i n t e g r a c a o e n t r e pequenos produ

t o r e s f a m i l i a r e s e a g r o i n d u s t r i a s deve ser compreendida enquanto 

urn espaco s o c i a l e assim i n s e r i d o nun campo de -Forcas s o c i a l s . tf-

a p a r t i r do embate e n t r e esses d o i s grupos - colonos e a g r o i n d u s 

t r i a - no i n t e r i o r do campo de -Foveas que cow preen demos o -Funcio-

namento e c o n t i n u i d a d e dessa r e l a c a o , associada a p r a t i c a s de r e -

s i s t e n c i a s , e s t r a t e g i a s de reproducao e desenvolvimento de aut o 

nomia . 



ABSTRACT 

This d i s s e r t a t i o n s t u d i e s the space o f p r o d u c t i o n and 

r e p r o d u c t i o n o f f a m i l i a r p r o d u c e r s , descendents o f I t a l i a n 

c o l o n i s t s , i n t e g r a d t o a g r o d i n d u s t r i e s , t h r o u g h p i g - b r e e d i n g 

e s t a b l i s h m e n t s , l o c a t e d on the m u n i c i p a l i t y Ouro-Santa C a t a r i n a . 

For t h a t , t h r e e q u e s t i o n s were proposed: 1) What d i d b r i n g these 

c o l o n i s t s t o i n t e g r a t e t o a g r o i n d u s t r i e s ? E) How do they l i v e 

t h i s v e l a s h i o n s h i p ? 3) How do they develop t h e i r autonomy? 

To answer these q u e s t i o n s we s t u d i e d the o b j e c t i v e 

s i t u a t i o n l i v e d by the s e l e c t e d c o l o n i s t s i n d i f e r e n t moments of 

t h e i r s o c i a l t r a j e c t o r y , b r i n g i n g out the h i s t o r i c a l c o n d i t i o n s 

t h a t a l l o w e d t h a t i n t e g r a t i o n t o come o u t . The way they arrange 

t h e i r p r o d u c t i v e u n i t y , t h e i r d i v i s i o n o f labour and t h e i r d a i l y 

l i f e , as w e l l as the meaning o f the r e l a t i o n s h i p developed among 

themselves. 

From these elements we c o u l d analyse s p e c i f i c p o i n t s of 

the r e l a t i o n s h i p between producer and a g r o i n d u s t r y . 

F i n a l l y , we observed t h a t the s t u d i e d people have an 

a c t i v e p a r t i c i p a t i o n on the d e t e r m i n a t i o n o f t h e i r s o c i a l 

c o n d i t i o n which i s the r e s u l t o f t h e i r i n s e r t i o n i n the p r o d u t i v e 

p r o c e s s , as w e l l as o f the game o f the s o c i a l f o r c e s o f which 

t h e y , producers and a g r o i n d u s t r i e s , p a r t i c i p a t e . 



APRESENTAC^O 

Este t r a b a l h o se c o n s t i f c u i nun estudo sobre a c o n s t v u -

g:ao do espaco de reproducao e autonomia de pequenos p r o d u t o r e s 

f a m i l i a r e s i n t e g r a d o s as a g r o i n d u s t r i a s a t r a v e s da s u i n o c u l t u r a . 

Para t a l tomamos o m u n i c i p i o de Ouro-SC, como o s u b s t r a t e do nos-

so e s t u d o . 

0 t r a b a l h o e n c o n t r a - s e e s t r u t u r a d o em qu a t r o c a p i t u l o s . 

No c a p i t u l o p r i m e i r o sao d i s c u t i d o s os aspectos t e o r i c o -

me t odo16gi c os que o nor t e i am. 

Ho segundo c a p i t u l o -Fizemos uma r e c o n s t i t u i g ao h i s t o r i -

ca do processo de c o l o n i z a c a o no Qeste C a t a r i n e n s e , p a r t i c u l a r -

mente no Ouro, resgatando o processo de i n s e r c a o dos p r o d u t o r e s 

•Pamiliares no mercado, bern como as condicoes h i s t o r i c a s que p r o -

porcionaram o desenvolvimento da r e l a c S o e n t r e pequeno p r o d u t o r e 

a g r o i n d u s t r i a . 

Ho c a p i t u l o t e r c e i r o c a r a c t e r i z a m o s o p r o d u t o r do Ouro, 

a sua r e l a c a o com a •Familia, corn a comunidade, sua unidade de 

producao, formas de organizacao e d i s t r i b u i c S o do t r a b a l h o , bem 

como o desenvolvimento de e s t r a t e g i a s que garantem a sua producao 

e reproducao. 



Ho q u a r t o c a p i t u l o analisamos a dinamica da r e l a c S o en-

t r e p r o d u t o r e s -Fami 1 i a r e s e a g r o i n d u s t r i a s , observando a avtj.cu-

lacao e n t r e subordinacao e autonomia, como v i v e n c i a d a s no caso 

dos colonos de Ouro. 

Nas cuusideracoes f i n a i s , d e f i n i m o s os espacos de auto

nomia e as e s t r a t e g i a s que garantem a reproducao dos colonos no 

c o n t e x t o i n v e s t i g a d o . 

http://avtj.cu-
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CAPiTULO I 

P e r s p e c t i v a s T e o r i c o - Metod o l o g i c a s 

i . i 0 Encontro com o Ob j e t o de Estudo 

0 nosso p r i i n e i r o c o n t a t o (1990) com os colonos do mu-

n i c i p i o de Ouro-SC aconteceu de maneira d e s p r e t e n c i o s a . Nao nos 

colocavamos enquanto uma s o c i d l o g a d i a n t e do seu o b j e t o de e s t u 

do, mas como uma pessoa conium que apenas comparti1hava momentos 

nuni u n i v e r s o que sabiamos nao ser o nosso. 

I s t o no e n t a n t o nao impediu que se m a n i f e s t a s s s em nos 

uma sensacao de s u r p r e s a d i a n t e da r e a l i d a d e p r e s e n t e , d i a n t e do 

novo. Por o u t r o l a d o , o conhecimento que tinhamos da l i t e r a t u r a 

sobre os pequenos p r o d u t o r e s do s u l do B r a s i l i n d i c a v a que e l e s 

se c o n s t i t u i r a m como f r u t o do desenvolvimento do capitalism© no 

campo, uma camada media de pequenos p r o d u t o r e s modernizados, 

" p r o p r i e t a r i e s f ovmais" ou " t r a b a l h a d o r e s para o c a p i t a l " , c arac-

t e r i z a d o s p r i n c i p a l m e n t e por sua i n t e g r a c a o as a g r o i n d u s t r i a s . 

E n t r e t a n t o , pareceu-nos c u r i o s o o modo como t a i s pro

d u t o r e s mantinham essa r e l a c a o . Como bem s a l i e n t a P a u l i l o ( 1 9 9 0 ) , 
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nao parseiara v i v e - l a como a " t i n i c a forma de s o b r e v i v e n c i a p o s s i -

v e l , como se e l e s estxvassem e n t r e a cr u z 8 a espada: l i b e r d a d e e 

m i s e r i a , de urn l a d o , submissao e s o b r e v i v e n c i a do o u t r o " . ( P a u l i 

l o , 1990: 1 0 3 ) . 

Assim, p a r t i m o s do pressuposto de que a i n t e g r a c a o a 

a g v o i n d u s t r i a pode v i r a o f e r e c e r ao p r o d u t o r urn espaco para a 

sua reproducao. Tal pressuposto nos levo u a estudar a r e l a g a o de 

i n t e g v a c a o a n t r a pequenos p r o d u t o r e s e a g r o i n d u s t r i a s , a pa v t i v 

do p r o d u t o r i n t e g r a d o , a f i m de perceber como, a t r a v e s d e l a , e l e s 

v e c r i a m um espaco de reproducao e desenvolvem sua autonomia. 

0 municxpio de Ouro t o r n o u - s e , e n t a o , o espaco empxrico 

de nosso e s t u d o . Colonizado por descendentes de i m i g r a n t e s i t a -

l i a n o s , e s t e municxpio de £09 Km , encontra-se l o c a l i z a d o na H i -

c r o Regiao C o l o n i a l Vale do Rio do Peixe ( c f . mapa I ) , no nieio 

o e s te c a t a r i n e n s e . 0 seu r e l e v o e c o n s t i t u x d o de um p l a n a l t o de 

s u p e r f i c i e s planas onduladas e montanhosas, o que d i f i c u l t a a 

r e s t r i n g e o manejo da t e r r a , B banhado pela bacia do Rio do Peixe 

sendo e s t e seu p r i n c i p a l r i o . Tern como l i m i t e s t e r v i t o r i a i s : 

- ao n o r t e : os municxpios de Jabora e Joacaba. 

~ ao s u l : o municxpio de C a p i n z a l . 

••- a l e s t e : os municxpios de Campos Novos e Lacerdopo-

1 i s . 

- a o e s t e : os municxpios de I p i r a e P r e s i d e n t s C a s t e l o 

Bvanco. ( c f . mapa I I ) 
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FONTE SEPLAN/SC 

ET.ABORACAO' INSTITUTO ( X P A / S C 

Escala nao indicada 



MAPA II 

MUNICIPIO DE OURO 

OURO ~\%t£°S 

Escala nao indicada 



A economia do municxpio esti baseada na e x p l o r a c a o das 

a t i v i d a d e s p r i m a r i a s . Apresenta cevca de 67% da sua populacao 

t o t a l (5.536 h a b i t a n t e s ) s i t u a d a no campo e possui uma e s t r u t u r a 

f u n d i a r i a c a r a c t e r i z a d a por e s t a b e l e c i r e e n t o s c u j a area media nao 

u l t r a p a s s a 24 ha. 87% dos p r o d u t o r e s fami l i a r e s sao p r o p i e t a r i o s 

j u r x d i c o s da t e r r a , ocupando aproximadamente 95% da area t o t a l . 

Os .1.3% r e s t a n t e s dos p r o d u t o r e s se encontram na condicao de av -• 

r e n d a t a r i o s , p a r c e i r o s e ocupantes, ocupando cerca de 5% da area 

t o t a l . ( c f . IBGE - 1985) 

Para f i n s de a n a l i s e incorporamos ao nosso o b j e t o os 

pequenos p r o p r i e t a r i e s r u r a i s . A grande m a i o r i a deles sao i n t e -

grados as a g r o i n d u s t r i a s . De modo que e d i f x ' c i l encontrarmos um 

"colono"'*-* que nao tenha alguma a t i v i d a d e v i n c u l a d a as empresas 

i n t e g r a d o r a s . Quando nao a dos suxnos, a das aves ou, mesmo em 

menor pr o p o r c a o , a do fumo. 

0 sistema de i n t e g r a c a o e tecnicamente d e f i n i d o : 

"como uma forma de a r t x c u l a c a o v e r t i c a l antra empresas 
a g r o i n d u s t r i a i s e pequenos p r o d u t o r e s a g r x c o l a s , em que 
o processo de producao e organizado i n d u s t r i a l m e n t e , ou 
o mais proximo possxvel desse modelo, com a p l i c a c a o ma-
c i c a de t e c n o l o g i a e c a p i t a l " . ( P a u l i l o , 1990:19) 

Enquanto que: 

"Sao p r o d u t o r e s i n t e g r a d o s aqueles que, recebendo i n s u -
mos e o r i e n t a c a o t e c n i c a de uma empresa a g r o i n d u s t r x a l , 

( i ) Os entrevistados se identificam enquanto colonos. Segundo Seyferth 
(1992): "Os imigrantes e seus descendentes adotaram como definidora da sua 
identidade social una categoria c l a s s i f i c a t o r i a que lhes f o i atribuxda pela 
administracao colonial: para o Estado, eram colonos todos aqueles que tece-
biam um lote de terras em areas destinadas a colonizacao. Trata-se, portan-
to, de uma categoria administrativa, reflexo da p o l i t i c a de colonizacao, 
apropriada pelos imigrantes e usada ate hoje como identidade basica mais 
geral dos agricultores de origem europeia..." (Seyferth, i99£: 80) 
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produzem m a t e r i a prima e x c l u s i v a m e n t e para e l a " . (F'au-
l i l o , 1990: 19) 

Pesquisatnos apenas os p r o d u t o r e s c u j o p r o d u t o i n t e g r a d o 

e o s u i n o . P r i m e i r o porque a m a i o v i a dos p r o d u t o r e s e s t a vincu™ 

iada as a g r o i n d u s t r i a s a t r a v e s da a t i v i d a d e s u i n x c o l a - 6 8 %
< a > 

dos p r o d u t o r e s f a m i l i a r e s , p r o p r i e t a r i e s r u r a i s , e stao v i n c u l a -

dos, a t r a v e s da s u i n o c u l t u r a as duas maiores empresas de i n s e r c a o 

no municxpio: SADIA e PERDIGSO S.A. Segundo, por sec uma a t i v i d a 

de t r a d i c z o n a l , a t r a v e s da qua.I se e f e t i v o u a i n s e r t S o dos produ

t o r e s no mercado. A evolucao h i s t o r i c a dessa relac'ao e fundamen-

ta l m e n t e i m p o r t a n t e para compreendermos como se r e a l i z o u a v e l a -

cao de i n t e g r a c a o e n t r e pequenos p r o d u t o r e s e a g r o i n d u s t r i a s . 

i.£ D e l i m i t a t e s T e o r i c a s 

Alguns estudos a cerc a da modernizacao, normalmente 

l i g a d o s a uma abordagem m a r x i s t a , tern e n f a t i z a d o a r e l a c a o de 

i n t e g r a c a o como uma -Forma de subordinacao da pequena producao ao 

c a p i t a l a g r o i n d u s t r i a l , d i r i g i n d o sua a n a l i s e no s e n t i d o de 

e x p l i c a r as formas de e x t r a c a o do s o b r e t r a b a l h o dos pequenos 

p r o d u t o r e s pelas a g r o i n d u s t r i a s . Os pequenos p r o d u t o r e s para 

s o b r e v i v e r i n t e g r a m - s e . A enfase sobre esse a s p e c t o , se por um 

lado t e n t a romper com o senso comum de que essa r e l a c a o 

(£) Este calculo f o i f e i t o com base nos dados do IBf3E (1985) 
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e n v o l v e r i a i n t e r e s s e s complementavmente harmonicos, POT o u t r o , 

parece negar a acao desses s u j e i t o s enquanto agentes a t i v o s na 

c o n s t r u c a o de sua r e a l i d a d e . 

Ao entrarmos em c o n t a t o e a t e , de c e r t a forma, 

convivermos com os pequenos p r o d u t o r e s de Ouro, percebetnos a 

extreina s i m p l i f i cacao com que a quest ao tern s i do c o l o c a d a , p o i s 

se a re1acao que se e s t a b e l e c e e n t r e pequeno pvodutor e 

a g r o i n d u s t r i a t r a z p r e s e n t s elementos de s u b o r d i n a c a o , tambem 

parece se c o n s t i t u i r num espaco de reproducao s o c i a l desses 

p r o d u t o r e s . 

Colocamo~nos, p o r t a n t o , d i a n t e da complexidade de uma 

c a t e g o r i a s o c i a l que v i v e a c o n t r a d i c a o expvessa, de urn l a d o , 

sua s u b o r d i n a c a o , e do o u t r o , na c o n s t r u c a o de sua autonomia. 

Nossos esfovgios sevao d i r i g i d o s no s e n t i d o de compveender moii 

a a r t i c u l a c a o desses d o i s elementos,e ao lado dela a r e l a c a o de 

i n t e y r a c a o , e n t r e o pequeno p r o d u t o r f a m i l i a r e a a g r o i n d u s 

t r i a , e suas i i n p l i c a c o e s a n x v e l economico e s o c i a l . 

Embora as d e f i n i c o e s carveguem uma verdade p a r c i a l e 

r e f l i t a r a , apenas, p a r t e do fenomeno c a r a c t e r i z a d o , devem ser 

u t i l i z a d a s , como bem s a l i e n t a Wolf ( 1 9 7 7 ) , COIIIO f e r r a m e n t a s do 

pensamento. 

Assim, recorremos a busca de c a t e g o r i a s que nos 

pevmitissem compreender as e s p e c i f i c i d a d e s do grupo en f o c o . 
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Nesse s e n t i d o a l i t e r a t u r a sobre o campesinato nos f o i de grands 

v a l i a , priritipalmente pelo r e f e r e n t i a l t e o v i c o de a n a l i s e , 

entendendo que t a l se t r a d u z nuraa abstraeao que apenas ganha 

concretude na observacao h i s t o r i c a da r e a l i d a d e da c o t i d i a n o 

daqueles aos quais se r e f e r s . 

Nesse s e n t i d o nao negamos a u t i l i a a c a o de c a t e g o r i a s 

empxricas c o n s t r u x d a s pelos p r o p r i o s a t o r e s s o c i a i s f v e n t e k 

r e a l i d a d e moIdada pelas e x p e r i e n c i a s v i v i d a s , j u s t i f i c a n d o , as-

sim , a u t i l i z a c a o no d e c o r r e r deste t r a b a l h o , de termos CQIIIO pe

queno p r o d u t o r , a g i i c u l t o r e c o l o n o . 

A t r a v e s da l i t e r a t u r a podemos e v i d e n c i a r pontos comuns 

encontrados e n t r e a populatao i n v e s t i g a d a e os autoves l i d o s , em 

e s p e c i a l no que se r e f e r e as obras de Wolf (1977; 1970), A r c h e t t i 

( i 9 8 i ) , Shanin (1979; i 9 8 0 ) , d e n t r e as quais s a l i e n t a m o s : o 

c a r a t e r f a m i l i a r da unidade p v o d u t i v a ; o c u l t i v o da t e r r a como o 

p r i n c i p a l meio de s o b r e v i v e n c i a , de onde provem d i r e t a e 

i n d i r e t a m e n t e a maior p a r t e da s a t i s f a c a o das necessidades de 

consumo, o c a r a t e r i n t e n s i v e do t r a b a l h o , t r a c o s c u l t u r a i s 

c o n d i z e n t e s com a "condicao camponesa", e a s u j e i c a o do campones 

a dominacSo e x t e r n a a comunidade. 

Incorporamos tambem, a nossa a n a l i s e alguns elementos 

tornados a p a r t i r de obras de Chayanov (1985; 1981) que j u s t i f i c a u i 

a e s p e c i f i c i d a d e da economia camponesa, "conprovada pe l a e v i -

deneia de que a a g r i c u l t u r a f a m i l i a r vealmente opera num s i s -
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tenia d i v e r s e daquele u t i l i z a d o p e lo t r a b a l h o a s s a l a r i a d o " , como 

bem d i s c u t e Shanin (1989:8); bem como a i d e n t i f i c a c a o de es-

t r a t e g i a s de reprodueSo da unidade de producao f a m i l i a r , onde 

se combinam a producao de meios de v i d a e a producao de mercado 

r i a s . 

Contudo, apesar dos camponeses poderem ser i d e n t i f i c a -

dos por uma s e r i e de t r a c o s c a r a c t e r i s t i c o s , revelam as c o n t r a -

dicoes e o movimento do modo de producao no qual estao i n s e r i d o s . 

Como compreender essa dinamiea? 

Recorremos como r e c u r s o m e t o d o l o g i c o , a nocao de 

e s t r u t u r a s o c i a l f o r n e c i d a por Bouvdieu ( 1 9 8 7 ) . Segundo esse 

a u t o r , deve-se compreender t a l e s t r u t u r a nao apenas como p a r t e s 

que d i s p o s t a s e ovdenadas fovmam urn t o d o , mas "mantendo essas 

p a r t e s e n t r e s i , o u t r a s r e l a c o e s alem da j u s t a p o s i c a o e, por 

co n s e g u i n t e manifestando p r o p r i e d a d e s que r e s u l t a m de sua 

dependencia a t o t a l i d a d e " ( B o u r d i e u , 1983: 3 ) . 

Assim, o campesinato e considerado "nao apenas como 

urn "elemento" que e x i s t i r i a em s i mesmo, sem ser em nada a f e t a d o 

ou q u a l i f i c a d o pelos o u t r o s com os quais c o e x i s t e m , mas tambem 

uma " p a r t e " ou s e j a urn elemento c o n s t i t u i n t e determinado por 

sua i n t e g r a c a o numa e s t r u t u r a " ( B o u r d i e u , 1987:4). 

Com i s s o acreditamos e v i t a r o r i s c o de compreender o 
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grupo i n v e s t i g a d o apenas a p a r t i r da " e s p e c i f i c i d a d e de urn 

modo de producao campones" ou a p a r t i r da "evolucao do c a p i l a -

l i s m o no campo". 

A r e l a c a o i m e d i a t a do campones com a producao da sua 

s o b r e v i v e n c i a , ou s e j a , o ambiente f x s i c o e a acao sobre e l e , o 

campo e o t r a b a l h o a g r i c o l a , expressa nao so a condicao de 

e x i s t e n c i a do campones, como d e l i n e i a uma manexva de pensar 

( C f . Souza, 1991). 

Sao esses elementos que definem os camponeses enquanto 

r e p r e s e n t a n t e s de uma e s p e c i f i c i d a d e de c a r a c t e r x s t i c a s s o c i a l s , 

c u l t u r a i s e economicas que, segundo Shanin ( 1 9 8 0 ) , " r e f l e t i r a o 

em qualquer sistema s o c i e t a r i o em que operem" ( S h a n i n , 1980. 

6 9 ) . E n t r e t a n t o , nao sao s u f i c i e n t e s para j u s t i f i c a r os o b j e -

t i v o s s o c i a i s g e r a i s que o r i e n t a m as p r a t i c a s dos a t o r e s , p a i s 

apesar de se apresentavem como sendo p r o p r i o s de uma menta-

l i d a d e camponesa, nao sao os e x c l u s i v o s conformadores dessa men-

t a l i dade . 

Se alguns t r a c o s que conformam t a l m e n t alidade se 

e x p l i c a m p e l a " s i t u a c a o e p r a t i c a do campones, o u t r o s so se 

t o r nam c o n p r e e n s x v e i s quando r e f e r i d o s a sua p o s i c a o " . E, apesar 

desta ser " b a s t a n t e v a r i a v e l segundo as sociedades e as epocas, 

e sempre dominada pel a r e l a c a o com o c i t a d i n o e com a v i d a u r -

bana (...) sendo essa sob todos os aspectos uma das c a r a c t e -

r i s t i c a s c o n s t i t u i n t e s da e x i s t e n c i a camponesa". ( C f . B o u r d i e u , 
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1987: 4) 

Dai a a-Fir Macao de que "a c i d a d e d e f i n e o campones e 

l h e a t r i b u i uma c o n d i c a o , que tambem e s t r u t u r a sua m e n t a l i d a d e " 

(Souza, 1991). 

Assim, nao e p o s s i v e l pensar o campones isoladamente 

senao como agente e pvoduto dessa r e l a c a o ; a t r a v e s d e l a a 

comunidade camponesa abre-se a penetracao de elementos e x t e r n o s e 

passa a s o f r e r i n t e r f e r e n e i a s as mais d i v e r s a s e, dessa forma, se 

i n t r o j e t a m "de f o r a " i d e i a s ( e s t r u t u r a d a s ou nao) sobre o nundo e 

as r e l a c o e s presentes na s o c i e d a d e , que sao a p r o p r i a d a s pelo 

campones. Estes podem r e c u s a ~ l a s , a c e i t a - l a s passivamente ou 

r e e l a b o r a - l a s no piano do i m a y i n a r i o de acordo com suas 

p e r s p e c t i v a s p o l i t i c a s , i n t e r e s s e s economicos e sua h i s t o r i a , que 

i n c l u i sua t r a j e t d r i a s o c i a l , e x p e r i e n c i a d i v e t a , t r a d i c a o o r a l e 

a sua memdria f o l c l d r i c a <Cf. Rude, 1980), o que r e s u l t a na 

r e c r i a c a o de concepcoes, v i s o e s do mundo, c o n c e i t o s , c a t e g o r i a s , 

p r i n c i p i o s , e t c . , que v o l t a m a ser r e i n t e r p r e t a d o s pelo "mundo 

e x t e r i o r " . <Cf. Soares, 1981) 

Ou nas p a l a v r a s de Sauza (1 9 9 1 ) : 

"h l e i t u r a da c i d a d e e de suas r e l a c o e s , o campo
nes i n c o r p o r a seus p r o p r i o s c d d i g o s , que tern l o g i -
camente uma longa h i s t o r i a de e l a b o r a c o e s , em c e r -
ta medida e l a b o r a d a s l o c a l m e n t e , de modo que e l e 
nao apenas i n c o r p o r a a l e i t u r a na forma que l h e su~ 
gerem, mas l e o que l h e leem, i s t o e l e o l i d o " . (Sou
za, 1991:148) 
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A r e l a c a o campo-cidade se desenvolve num s i g n i f i c a t i v o 

n i v e l de interacao e sugere a e x i s t e n c i a de UM espaco de t r o -

cas de r e l a c o e s s o c i a i s , s i m b o l i c a s e e c o n o m i c a l . £ uma t r o c a 

d e s i g u a l sem d u v i d a , p r i n c i p a l m e n t e considerando que a sociedade 

urbana, i n d u s t r i a l , concentrando na cidade os n i v e i s economi-

c o ( s ) , p o l i t i c o ( s ) e a d m i n i s t r a t i v o ( s ) consegue impor uma iwagem 

do mundo soc i a l . 

No e n t a n t o , o campesinato nao se c o n s t i t u i apenas num 

espaco r e f l e x o . A p a r t i r da sua r e l a c a o consigo mesmo, e l e 

c o n s t r o i um espaco de a u t o - e l a b o r a c a o . 

E i s s o nos l e v a a a f i r m a r j u n t o com Souza (1991): 

" E s s a c u l t u r a , em m u i t o p a r t i c u l a r i z a d a , e p a r t e num 
c o n j u n t o , s o f r e acoes r e f l e x i v a s mas, tambem, reage 
porque a d i r e c a o da i n t e r a c a o nao s e f a z apenas 
no s e n t i d o cidade-campo, mas se f a z tambem internamen-
t e , d e n t r o do p r o p r i o c o n j u n t o campones". (Souza, 1991: 
143) 

Assim podemos compreender como pequenos p r o d u t o r e s 

modernos apresentarcr-se i g u a l m e n t e v i n c u l a d o s a e s t r u t u r a s 

t r a d i c i o n a i s apesar de serem c o n s i d e r a d o s , pelo senso comum, como 

modernizados. Pavecem, i n c l u s i v e , r e s i s t i r ao desmantelamento 

dessa e s t r u t u r a l i g a d a p r i n c i p a l m e n t e a r e p r e s e n t a c o e s que tern da 

t e r r a , da f a m i l i a e da comunidade, enquanto v a l o v e s i n s t i t u i d o s 

pela t r a d i c a o , sem contudo v i c e j a r "num mundo supostamente 

apar t a d o dos v a l o r e s e r e p r e s e n t a c o e s que o r i e n t a m as p r a t i c a s 

nas sociedades c a p i t a l i s t a s " . (Neves, 1993: 4) 
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Assim, ao observar as acoes que o r i e n t a m as condutas 

dos s u j e i t o s i n v e s t i g a d o s , consideramos sua i n t e r d e p e n d e n t i a com 

o u t r o s princx'pxos de ordenacao s o c i a l . 

A f i n a l "a c o n s t e l a c a o de v a l o r e s pela qual a acao se 

o r i e n t a e uma c o n s t r u c a o s o c i a l . I»ax, a i d e i a de i n d i v x d u o s 

enquanto p o r t a d o r e s desses v a l o r e s " . ( P a u l i l o , 1990: .1.77) 

Evitamos, p o r t a n t o , a n a l i s a r o comportamento econSmico 

dos e n t r e v i s t a d o s como um f i m em s i mesrno, tentando nao r e d u z i -

l o s a agentes eeonomicos. 

Desse modo, ao observar o espaco de reproducao on-

de pequenos p r o d u t o r e s f a m i l i a r e s desenvolvem uma determinada 

autonomia, procuramos nao r e d u z i - l o apenas ao l i m i t e da so-

b r e v i v e n e i a , da r e s i s t e n c i a ou de e s t r a t e g i a s de minimlzacao 

da dependencia do mercado, mas e n t e n d e - l o como um espaco s o c i a l -

mente con-Formado. As r e d e f i n i c o e s porque passa esse espaco de 

reproducao sao p r o p r i a s de um processo h i s t o v i c o dinamizado pelas 

r e l a c o e s s o c i a i s que se estabelecem e n t r e os grupos que compoem 

a e s t r u t u r a s o c i a l , a p a r t i r de r e l a c o e s o b j e t i v a s . 

Nossas r e f l e x o e s a cerca desse espaco, p o r t a n t o , par

tem da r e l a c a o do grupo i n v e s t i g a d o com sua a t i v i d a d e p r o d u t i v a , 

a a t i v i d a d e a g r i c o l a e da sua v i n c u l a c a o ao mercado. 

A organizacao i n t e r n a da unidade p r o d u t i v a camponesa e 
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c a r a c t e r i z a d a pelo c a r a t e r f a m i l i a r da fovea de t r a b a l h o , pelo 

aeesso a t e r r a e aos meios n e c e s s a r i e s a producao. Estas 

c a r a t e r i s t i c a s se c o n f i g u r a m como a base m a t e r i a l sobre a qua! e 

fundamentada sua autonomia ( C f . Wanderley, 1988). 

A forma como o campones assegura e s t a s c a r a c t e r i s t i c a s , 

a i n d a que r e d e f i n i d a s , e s t a r a r e l a c i o n a d a aos o b j e t i v o s s o c i a i s 

que n o r t e i a m sua conduta. A p a r t i r d ai as e s t r a t e g i a s que serao 

u t i l i z a d a s e as r e l a c o e s que serao e s t a b e l e c i d a s , i»ao d e l i m i t a r 

o espaco de c r i a c a o e r e c r i a c a o dessa autonomia, que sera ex-

pressa a n i v e l de sua organizacao s o c i a l . 

P a r t i c u l a r m e n t e em r e l a c a o ao grupo i n v e s t i g a d o temos 

que, embora o c a r a t e r f a m i l i a r do t r a b a l h o , a gvosso niodo, nao 

tenha s i d o r e d e f i n i d o e o acesso a t e r r a s e j a g a r a n t i d o p e l a 

p r o p r i e d a d e j u r i d i c a e os d e c o r r e n t e s padroes de heranca, os 

meios t e c n i c o s n e c e s s a r i o s a r e p o s i c a o dos pressupostos de 

producao sao asseguvados pela sua i n t e g r a c a o as a g r o i n d u s t r i a i s . 

A r e l a c a o de i n t e g r a c a o que v i n c u l a campones e 

a g r o i n d u s t r i a i s r e s u l t a , p o r t a n t o , de uma detevminada s i t u a c a o 

o b j e t i v a . E e assim d e f i n i d a por Santos ( 1 9 9 8 ) : 

"Trata-se de r e l a c o e s c o n t r a t u a i s , f o r m a i s ou 
i n f o r m a i s de ordem economica, p o l i t i c a e s i m b o l i c a que 
vi n c u l a m d o i s agentes s o c i a i s . De um l a d o , camponeses 
que organizaw sua unidade Pnmilxar para p r u d u z i r (tin 
mais produtos agvxcolas com o i n t u i t o de vends)-los ao 
s e t o r a g r o i n d u s t r i a l j de o u t r o l a d o , as a g r o x n d u s t r i a s 
compram, de modo monopdlico ou o l i g o p o l i c o , aqueles 
produtos agrx'colas, desenvol vendo e s t r a t e g i a s de 
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i n t e r v e n c a o de v a r i a s t o n a l i d a d e s t e c n i c a s , p o l i t i c a s 
ou s i m b o l i c a s sobre o p r o p r i o processo p r o d u t i v a do 
campones" ( C f . Santos •> 1998 > 

Envolve, p o r t a n t o , os i n t e r e s s e s de reproducao so

c i a l dos d i f e r e n t e s grupos s o c i a i s . Logo, se c o n s t i t u i num j o g o 

de f o v e a s , onde sem d u v i d a , a a g r o i n d u s t r i a e o lado mais f o r t e 

e u t i l i z a - s e de e s t r a t e g i a s que visam n a n t e r a posieao s u b o r d i n a -

da dos camponeses nesse campo de r e l a c o e s . (Santos, 1998) 

A nocao de "campo de f o r c a " , a p a r t i r da t e o r i a dos 

campos d e s e n v o l v i d a por Bourdieu ( 1 9 8 7 ) , nos fo r n e c e u elementos 

para compreender a dinamica dessa r e l a c a o . Assim como as formas 

de dominacao d e s e n v o l v i d a s por Weber ( 1 9 7 7 ) , p r i n c i p a l m e n t e 

dominacao r a c i o n a l , t r a d i c i o n a l e c a r i s m a t i c a , nos deram elemen

t o s pava compreender o comportamento da populacao i n v e s t i g a d a 

em r e l a c a o a o u t r o s grupos s o c i a i s , em d i f e r e n t e s momentos de 

sua t r a j e t o r i a s o c i a l . 

1.3 A Pesquisa 

D e l i m i t a d a a area de abrangencia do nosso e s t u d o , 

d e f i n i d o o o b j e t o e nele f e i t o o p r i m e i r o r e c o r t e , ou s e j a , a 

a n a l i s e da r e l a c a o de i n t e g r a c a o sendo f e i t a a p a r t i r do p r o d u t o r 

i n t e g r a d o , i n i c i a m o s a pesquisa de campo. Nao f o i u t i l i z a d o 

nenhuM processo de amostragem d e f i n i d o p r e v i a m e n t e . 
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A t r a v e s de alguns dados f o r n e c i d o s pela p r e f e i t u r a do 

mu n i c x p i o , t e e n i c o s da ACARESC, (Associacao de C r e d i t o e A s s i s -

t e n c i a R u r a l do Estado de Santa C a t a r i n a ) e das empresas agrope-

c u a r i a s a t u a n t e s no meio r u r a l , a d q u i r i m o s conhecimento sobre a 

zona r u r a l do Ouro. De acordo coin t a i s informacoes o mu n i c i -

p i o de Ouro e composto por cerc a de v i n t e comunidades ou " l i ~ 

nhas", como sao denominadas na r e g i a o . A seleeao das comunida

des, para o nosso e s t u d o , f o i f e i t a de modo a nao c o n c e n t r a r as 

informaeoes numa determinada a r e a . ( C f . Ha pa I I I ) 

Permanecemos cerca de um mes no m u n i c i p i o de Ouro, em 

J a n e i r o de 1991. Durante esse p e r i o d o , ficamos s i t u a d o s na sede 

do municxpio e nos locomoviamos d i a r i a m e n t e as comunidades. 

I n i c i a m o s as e n t r e v i s t a s com a g r i c u l t o r e s , com os 

quais haviamos t i d o algum t i p o de c o n t a t o a n t e r i o r , ou que t i -

nham s i d o i n d i c a d o s por algum t e c n i c o das i n s t i t u i e o e s acima 

mencionadas, como uma e s t r a t e g i a de nos i n s e r i r m o s na comunidade. 

A p a r t i r de entao u t i l i z a m o - n o s da rede de r e l a c o e s dos c o l o n o s . 

Fizemos uma e s c a l a de h o r a r i o s de modo a nao 

i n t e r r o m p e r as a t i v i d a d e s dos a g r i c u l t o r e s . Assim, chegavamos as 

pr o p r i e d a d e s em pe r i o d o s que sabiamos e n c o n t r a r os membvos da 

f a m i l i a em casa. Dessa forma aereditavamos nao d e s r e s p e i t a r o 

d i s c i p i i n a m e n t o que os a g r i c u l t o v e s davam as suas a t i v i d a d e s . 
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-Comunidades Rurais do Munici'pio de Ouro 

Fonte: Prefeitura Municipal de Ouro 

Escala nao indicada 



0 c o n t a t o f o i f a c i l i t a d o a t r a v e s do nosso ccinjuge. 0 

f a t o de t e r um sobrenome que o r e f e r e n t : l a v a e o i d e n t i f i c a v a en-

quanto gente do l u g a r i n t r o d u z i u - n o s aquelas f a m i l i a s . 

V i s i t a m o s c e r c a da rnetade das comunidades de Ouro. 

Realizamos qui nee e n t r e v i s t a s nao d i r e t i v a s com pequenos pro

d u t o r e s i n t e g r a d o s e p r o d u t o r e s "independentes", sob d i f e r e n t e s 

condicoes de v i d a . 

0 numero de e n t r e v i s t a s f o i determinado pela p r o p r i a 

dinamica da pesquisa ( C f . Anexo I ) , de modo que quando as 

informaeoes tornaram-se r e p e t i t i v a s e nao acrescentavam aspectos 

novos, paramos sua execueao. 

0 processo de observacao c o n t i n u a nos p o s s i b i l i t o u a 

complementacao de dados a t r a v e s de v i s i t a s que oportunamente f a -

21S1110S as c o l o n i a s , quando a p r o v e i tavamos ocasioes t a i s como: j o -

gos, f e s t a s , ou aind a a f i n a l i d a d e e r a a compra de "produtos co

l o n i a l s " ( q u e i j o , ovos, f r a n g o , e t c . ) . 

V i s i t a m o s e r e a l i z a m o s e n t r e v i s t a s j u n t o a t e e n i c o s da 

SADIA e PERDI6&0 S.A., as duas p r i n c i p a l s empresas i n t e g r a d o r a s 

a t u a n t e s no m u n i c i p i o . 

Apos r e a l i z a d a e s t a fase da pesquisa de campo, 

organizamos e analisamos todo o m a t e r i a l o b t i d o e tentamos 
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a r t i c u l a - l o a l i t e r a t u r a revisada. 

No mesmo ano de 1991, o d e s t i n o nos fez c o m p a r t i l h a r 

com os s u j e i t o s i n v e s t i g a d o s o mesmo espaco g e o g r a f i c o ; t r a n s f s -

rimo-nos de F l o r i a n o p o l i s para o m u n i c i p i o de Ouro, onde i n s t a -

lamos moradia d u r a n t e d o i s anos. Tal acontecimento nos p e r m i t i u 

desenvolver a t e c n i c a de observacao p a r t i c i p a n t s , p o i s acabamos 

por c o n v i v e r com o u n i v e r s o de concepcoes, v a l o r e s , compov tanien-

tos e a t i v i d a d e s que c o n s t i t u e m a v i d a dos colonos do Ouro. 

Sempre que precisavamos de mais alguma i n f o r m a c a o , ou 

mesmo c l a r e a r determinados pontos obscuros, davamos um j e i t o de 

v o l t a r ao campo e i s s o f a c i l i t o u em mu i t o o nosso t r a b a l h o . 

Toda e qualquer i n f o r m a c a o , i n c l u s i v e aquela o r i u n d a de 

convevsas i n f o r m a i s , f o i i m p o r t a n t e para vecompor a h i s t o r i a dos 

c o l o n o s . Dados b i b l i o g r a f i c o s , ou mesmo r e g i s t r o s que nos f a m e -

cessem informaeoes sobre a c o l o n i z a c a o em Ouro, o surgimento do 

comercio e as a t i v i d a d e s c o m e r c i a i s d e s e n v o l v i d a s , ou ainda dados 

sobre a sociedade l o c a l de um modo g e r a l , eram p r a t i c a m e n t e i n e -

x i s t e n t e s . De forma que estavamos sempre a t e n t o s a qualquer i n 

formacao. Procuravamos sempre e s c u t a r moradores idosos que nos 

fornecessem versoes e s c l a r e c e d o r a s a cerca da h i s t o r i a l o c a l , 

i n c l u s i v e a n t i g o s f u n c i o n a r i o s da Perdigao que tivessem v i v i d o o 

processo de t r a n s i c a o e n t r e o f r i g o r i f i c o Ouro e a i n s t a l a c a o da 

Perdigao em C a p i n z a l . 
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Procuramos ainda manter c o n t a t o s cow t e e n i c o s das 

i n s t i t u i e o e s p i i b l i c a s l i g a d a s a a g r i c u l t u r a e t e e n i c o s do Banco 

do B r a s i l . E s t e s , sempre que n e c e s s a r i o , nos a u x i l i a r a m f o r n e c e n -

do~nos i m p o r t a n t e s i n f o rmaeoes, e s p e c i a l m e n t e sobre o processo de> 

i n t r o d u e a o das novas t e c n i c a s no meio r u r a l , a i m p o r t a n c i a das 

p o l i t i c a s a g r i c o l a s nesse processo, a reaeao dos a g r i c u l t o r e s as 

inovaeoes, a d m i n i s t r a c a o r u r a l e gestae a g r i c o l a , e a t e mesmo da

dos t e e n i c o s sobre as a t i v i d a d e s d e s e n v o l v i d a s nessas p r o p r i a d a -

des. 

Agregamos essas informaeoes a nossa a n a l i s e ao mesmo 

tempo em que nos apoiamos nas r e f e r e n c i a s t e o v i c a s para compreen-

dermos a r e a l i d a d e observada. 

0 estudo de caso e i n t r o d u z i d o pela t r a j e t o r i a s o c i a l 

do grupo i n v e s t i g a d o , a evolueao da sua r e l a c a o com o mercado e 

suas i m p l i c a c o e s , seguido da c a r a c t e r i z a e a o do pequeno p r o d u t o r 

f a m i l i a r modernizado de Ouro e da sua r e l a c a o com as a g r o i n d u s -

t r i a s . Vejamos entao o r e s u l t a d o da pesquisa. 



CAPITLiLO I I 

OURO: DA COLONIZACAO AS AGROINDOSTRIAS 


















































































































































































































































