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De tuas altas moradas regas os monies, 

e a terra se sacia com tua obra fecunda, 

Tu fazes brotar relva para o rebanho, 

e plantas uteis para o homem. 

Dos campos ele tira o pao, 

e o vinho que alegra seu coracao: 

o azeite que da brilho ao seu rosto, 

e o alimento, que Ihe da forgas. 
Salmo, 104:13-15 
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RESUMO 

0 presente estudo analisa os processes de construpao da participapao e 

organizapao popular no municipio de Itapipoca, Estado do Ceara. 

A pesquisa no primeiro momento, buscou resgatar o processo de 

participapao e organizacao dos trabalhadores rurais no Assentamento, Macaco para 

o acesso e o manejo coietivo da terra, bem como, o funcionamento e as limitapoes 

da Associapao dos Pequenos Produtores Rurais, em termos de participapao coletiva. 

No segundo, procurou compreender o papel da Igreja Catolica e da Comissao 

Pastoral da Terra-CPT na promopao dos processes de mobilizapao popular, assim 

como as suas consequenoas atuais sobre a admimstrapao municipal, 

principalmente, no Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel-CMDS. 

Nessa perspectiva, a participapao e a organizapao sao apreendidas como processes 

de construpao da cidadania, que se fazem e se refazem nas relapoes entre a 

sociedade civil e o Estado, num dado momento historico. 

Como resultados mais importantes do estudo, podemos registrar que o 

direito a terra se coloca como fundamental no piano de superapao das 

desigualdades sociais no campo, uma vez que rompe com o coronelismo e o 

sistema de clientelismo estabelecido na relapao de subordinacao entre patrao e 

morador. No entanto, persistem dificuldades e limitapoes nos processes 

participativos que provem das inadequapoes das politicas publicas e dos atores 

institucionais(igreja, servipos do Estado, Prefeitura, etc) por excesso de 

autoritarismo, tecnocracsa ou por falta de considerapao da realidade e das 

estrategias dos produtores. No caso do CMDS, este por nao ter ainda urn poder de 

decisao, e abandonado pelos poiiticos e lideranpas locals ou desprezado pelos 

poiiiicos est aduais. 
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RESUME 

Cette etude analyse les processus de construction de la participation et de 

I'organisation populaire dans la commune d'Itapipoca, Etat du Ceara. 

Le travail de recherche, dans un premier temps, a consiste a recupere le 

processus de participation et d'organisation Pes travailieurs ruraux de 

rasseniamenio1 Macaco pour Tacces a ia terre et son utilisation collective, ainsi que 

ie fonctionnernent et ies iirnites de i'Association des Petits Producteurs Ruraux en 

matiere de participation collective. Dans un deuxieme temps, on a cherche a mesurer 

le role de I'Eglise Catholique et de la Comission Pastorale de la Terre - CPT dans la 

mise en ceuvre des processus de mobilisation populaire, ainsi que leurs 

consequences actuelles sur I'administration municipale, notamment au sein du 

Conseil Municipal de Developpement Durable - CMOS. Dans cette perspective, la 

participation et I organisation sont considerees comme des processus de 

construction de la citoyennete qui se font et se refont dans les relations entre ia 

societe civile et TEtat, a un moment histohque donne. 

L un des resultats les plus marquants de cette etude, indique que le droit a 

la terre se constitue un element fondamental pour la resorption des inegalites 

sociaies, puisouli rompre avec ie coronelismo2 et avec ie systeme de ciienteiisme 

etaPli dans la relation de subordination entre patron et agricuiteur. Cependant, il 

subsiste des difficultes et des limites dans les processus participants. Ceiles-ce 

proviennent de I'inadequation des politiques publiques et des acteurs institutionnels 

(Eglise, services de ['Etat, Mairie, etc) souvent par exces d'autoritarisme, par 

technocratic ou par manque de consideration de ia realite et des strategies des 

producteurs. En ce qui concerne le CMDS, ceiui-ci n'ayant pas encore de pouvoir de 

decision, il est abandonne par les eiies et leaders locaux ou meprise par les hommes 

politiques de I'Etat. 

1 A O T - r&semtaTOftQto'.' ASatotesssmsifif itatmsw? w&t &u arfaflv?. D&vs fe cad,re de fa refamte agraffe, das 

terras. 'tti&fqiRftfy&o cJVJh «>9fi^siwSftSi t)u£> v&ii&dtoiA'&o % tos f&y&it& s w a tesra fe c a s 

da fa fewros1 M&a&ca. 
2 fi/iT - OsiWRtaa '. *tfpi> 'ift fewfeferp^, w/ccra. partote w, w^ ra 'iw.s tfrteneui; & i Eras1.1! <Jes 
gramis ftssygwi&away tafflaw, appefes Cetaaefs( dea*<e da fraagafs catena}} exercent an eevefr guest 
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w eSI'udO trSta da probieiTiSiiCS da paftiCipaCSO 6 da GiQaniZaCaQ uOS 

trsbdlhadGres rurais para o acesso e manejo coletivo ds terra. 0 locus da pesquisa e 

o Assentamento macaco, situado a 20 km da sede do municipio de Itapipoca, no 

ucai a. 

/-v csi/Uii ia ucs ic ici ilea lUI ui I C I iicaua ui n i I C M a i i I C I  itc pui O I I I C I I O S uc 

interesse pessoal e professional. A fami'iandade com a tematica surgiu em 1981, 

quando, na qualidade de Tecnica em Organizapao de Produtores Rurais - TOPR, 

trabalhei no eschtorio regional da Comissao Estaduai de Planejamento Agricola-

CEPA -Ceara, situado no municipio de Itapipoca, e, integrei o Grupo de Apoio a 

Organizapao de Produtores Rurais - GAOPR. Esse grupo era formado por tecnicos 

municipais dos orgaos executores do Programa de Desenvolvimento Rural Integrado 

-POLONORDESTE e, posteriormente, do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor 

Rural-PAPP. 

No convivio com os tecnicos que atuavam junto aos grupos de apoio aos 

trabalhadores rurais, observava-se as dificuldades dos mesmos em se organizar em 

torno de um objetivo comum. Dentre as dificuldades apresentadas, a falta de acesso 

a terra e, consequentemente, a busca de sua solupao tornava-se prioridade, pelo 

fato da terra constituir-se o principal fator de produpao. Aiem disso, a ausencia da 

propnedade da terra impossibilitava os trabalhadores rurais de receberem recursos 

oriundos dos programas governamentais, destinados a execupao de alguns prpjetos 

associativos de apoio a produpao, uma vez que Ihes era exigida a documentapao do 

imdvel. 

Em segundo lugar, a escoiha da tematica foi defimda pela relevancia 

socio - politica do estudo, em razao da pesquisa permitir trapar um estudo de caso 

sobre a trajetoria dos movimentos sociais no municipio. Essa trajetoria foi iniciada 

sob a "protepao" de setores pastorals da Igreja catolica, a partir da decada de 

setenta, ate o surgimento de novos atores sociais, membros de novas instancias de 

decisoes, como o Conseiho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel - CMDS, nos 

anos 90. 

Nessa perspective, o foco da ana'ise neste trabalho, e a construpao de 

processes participativos. Estes sao analisados em duas escalas espaciais ou 
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organizativas: ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA assentamento e o municipio, e segundo, em dois niveis temporais: o 

nistorico, e o atual. 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA primeiro capitulo, versa sobre os pressupostos teoricos que 

contribuiram para o objeto de estudo. A conceppao da categoria participagao partiu 

da analise feita pelo socioiogo Pedro DEMO (1988:116) sobre os criterios que 

avaliam a "qualidade politica da participapao". Para o autor, a qualidade poiitica e 

entendida: "como a caractenstica processual que fenomenos oarticioativos precisam 

apresentar, em termos de conteudos, fins, para aiem das instrumentapoes formais". 

A participapao e vista na perspective de construpao da cidadania num 

contexto de direitos e deveres, sendo o direito a terra fundamental para a 

consolidapao da democracia no Brasil. Para Jose de Souza MARTINS (1994:12), "e 

no problema fundiario que esta o nucleo das dificuldades para que o Brasil se 

modernize e se democratize". Nessa perspectiva, argumenta que a luta pela 

propriedade da terra no pais deve ser de interesse de toda sociedade brasileira, nao 

so da classe trabalhadora e associada a outros processes sociais. Num segundo 

momento, o mesmo capitulo identifies os mecanismos de mobiiizapao ou 

participapao que permitem o jogo democratico entre os membros de um grupo, tais 

como: a delegapao de poder ou de responsabilidade, a aprendizagem coietiva e o 

estabelecimento de regras sociais ( estatutos, acordos, regulamer itos). 

O segundo capitulo, trata da con strupao da participapao 

municipio de Itapipoca. Um destaque especial e dado ao papel da Comissao 

Pastoral da Terra - CPT na luta pela terra, Pern como aos seus impactos em termos 

de mudanpas na organizapao socio- politica municipal. 

0 tercesro capituio aborda a participapao e organizapao dos agncuitores 

no Assentamento Macaco, numa perspectiva historica da luta. Dessa forma, o 

estudo resgata a nistoria da iuta pela terra no assentamento, a partir da recuperapao 

da memoria social dos trabalhadores rurais. 0 capitulo dedica-se, tambern, a origem, 

ao funcionamento e ao gerenciamento da Associapao dos Pequenos Produtores do 

Sitio Macaco e dos bens coletivos, destacando as inadequapoes e entraves no 

processo de participapao e organizapao. 

Enfim, sac apresentadas, a titulo de conc'usao algumas conslderapoes 

finais sobre o processo de organizapao dos trabalhadores rurais em escala municipal 



(no CMDS) e no assentamento Macaco, enfocando os ganhos e limite 

participapao. 
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CAPITULQ 1 PaiticipaqaazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e urqanizaqao para Q A.cesso a Terra 

1.1. Problematica ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA revisao da literatura 

1.1.1. PartiCipacao na luta pela terra: 

A questao da oarticioacao e da oroanizacao dos trabalhadores rurais oara 

o acesso a terra se insere, na decada de oitenta, no bojo da luta dos movimentos 

sociais para fazer valer seus direitos politicos e sociais. Nesse periodo, o cenario 

rural era mergulhado em conflitos fundiarios, impulsionado de um lado, por 

condicionantes socio-econdmicos, por outro, pela retomada do processo de 

democratizapao do pais. 

0 estudo, foi delineado a partir da "dimensao politica da propriedade da 

terra e da dimensao politica dos que se envolvem na luta pela terra", segundo, Jose 

de Souza MARTINS (1934: 12, 13): 

A propriedade latifundista da terra se propoe como sofida base de uma 
orientagao social e politica que freia firmemente as possibilidades de 
transformayao social profunda da redemocratizapao do Pais (...). A propriedade 
da terra e o centro historico de um sistema politico persistente. Associada ao 
capita! moderno, deu a esse sistema politico uma forpa renovada, que bloqueia 
tanto a constituicao da verdadeira sociedade civil, quanto da cidadania de seus 
membros [sem gnfos no original]. 

No caso em anaiise, os atores envolvidos sao: os trabalhadores rurais 

parceleiros e rendeiros, os sindicalistas, os fazendeiros, os latifundiarios, os 

representantes do clero, os agentes pastorais, os policiais, os tecnicos do Estado e 

de Oroanizacoes nao Govemamentais - ONG's. 

O enfoque teorico sobre a participapao e fundamentado em DEMO 

(1996:116-125), quando estabelece criterios que avaliam a " qualidade politica da 

participapao ". Para DEMO, a qualidade politica e "uma construpao federativa, de 

baixo para cima", que se manifesta pelas seguintes caracteristicas: 

r A "representatividade" : eleger dentro de um processo aPerto e democratic© as 

liderancas. Os dirsgentes devem ser apenas delegados, ou seja, estarem a 

servipo de seus liderados. Os dirigentes nao podem ser "donos do poder"; 
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rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A isgitimidsds ! defender a iguaidade ds oportunidades, pelo msnos perante 3 

!ei, com vistas a regulamentapao do processo democratic©. Fundamenta-se no 

"estado de direito", caracterizsdo quando uma sociedade funciona atraves do 

reconhecimento de direitos e deveres; 

r A psrticipspso da base ! as iniCiativas devem partir dos membros ou deiegados, 

com poder decisono obtido em processes legitimes de eleipao nas bases, a fim 

de pue seja garantido gue a organizapao sirva a comunidade, e nao o inverse, 

que os dirigentes se aproveitem da organizapao para interesses prophos; 

r A 'auto-sustentapao": saber resoiver a questao da sobrevivencia material, 

colocando o "suporte material contra o assistencialismo". A participapao nao 

pode esgotar-se na face politica, tern tambem uma dimensao sdcio-economica. 

Esses criterios contribuem para o fortalecimento das organizapoes de 

produtores e moradores. No entanto, vale ressaltar que o processo de participapao e 

dmamico; e uma construpao social e como tal, esta sujeito a avanpos e recuos, 

dependendo do contexto historico e do nival de envolvimento de seus membros. 

A participapao vista por essa otica, vai alem dos aspectos quantitativos 

(numero de pessoas que comparecem a uma reuniao de associapao, a um fdrum de 

conselho, reumao de smdicato) , ou seja, ultrapassa o aspecto formal. Como Pern 

colocou um entrevistado:" - aqui nao tern reuniao, so tern reuniao da paga", quando 

se refere as reumoes da Associapao Comumtaria, em que se recolhem as 

contribuipoes mensais dos associados. Ou um outro, ao se expressar sobre o 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel -CMOS de Itapipoca, 

afirmando que sua finalidade" e so para homologar as decisoes do governador do 

Estado." 

Outra vertente de anaiise e formulada a partir da leitura de Leonardo 

BOFF (1986) sobre as Comunidades Eclesiais de Base - CEB's, fundamentadas na 

Teoloyia dd LibertsgsG. Esse "recorte" se fez necessano porque a pesquisa foi 

realizada numa area de assentamento proveniente da CEB. Buscou-se compreender 

a natureza e a influencia da comunidade eclesial de base no processo de 

participapao e organizapao social do Assentamento. Nessa conceppao, "base" 

apresenta quatro dimensoes: 
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ieclcgica, em que base e sinonimo de fundamento principle, do que e 
essencial (...); a social, em que base e o que se encontra na posicao oposla a 
cupula da Igreja e da sociedade (...); a pedagogica traduz-se no ritual 
metodoiogico: ver, julgar e agir (...); e finalmente, a antropoldgica que e sinonimo 
de pequeno grupo ou comunidade onde as pessoas partilham a fe a vida e se 
ajudam mutuamente (...) [sem grifos no original] (BOFF, 1986: 85). 

As duas abordagens teorlcas (de DEMO e BOFF) se compiementam. A 

medida que os agentes pastorals se utilizam dos preceitos de fe da Teologia da 

Libertapao, "desfatalizando" a causa da pobreza, "sem condiciona - la a vontade de 

Deus ou a uma realidade natural", des'ocando-a do campo religiose para o politico -

ideologico, evoca o ser politico, transformador. Segundo, BOFF (1986:99), a fe aqui, 

mcorpora: 

uma visao de clareza politica, porque fe aqui significa fundamentalmente uma 
pratica ou 'uma conceppao ativa do mundo' (GRAMSCI). A religiao se apresenta 
nao como um obstaculo a transformacao do mundo (visao marxlsta), mas como 
fator de mobilizacao popular em vista da libertacao. 

Dessa forma, acredita-se que a Igreja Catdlica, representada no municipio 

pela Diocese e seus agentes pastorais, desenvolveu um papel importante de agente 

de mobilizapao social. 

1.1.2. Participapao e organizapao local 

O municipio, de Itapipoca apresenta um acentuado nivel de mobilizapao e 

organizapao social, expresso pelo numero significativo de entidades representativas, 

como: slndicatos (Sindicato de Trabalhadores Rurais - STR, de Servidores publicos), 

Federapao das Associapoes de Bairros e Comunidades do Municipio - FAMBACI, 

Associacoes, alguns Conseihos- Educapao, Saude, Crianpa e Adolescente, 

Conselhos Escolares, Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel- CMDS, 

dentre outros. 

1.1.2.1,A apao organizada ou apao coletiva 

Os estudiosos da apao organizada ou coletiva, OLSON (1978), 

ARGUMEDO (1978), SABOURiN (1999) consideram que a mobilizapao em torno de 



20 

um objetivo comum, constitui o primeiro passo para o exito de processes 

participativos e sua consolidapao na construpao de organizapoes ou de apoes 

coletivas. 

No caso em anaiise, onde os atores sociais sao trabalhadores rurais, o 

objetivo comum foi a mobilizapao em torno do acesso a um fator de produpao, a 

terra e do manejo de bens coletivos associados ao assentamento (bens, 

equipamentos e empreendimentos coletivos). Entende-se por bem coletivo: 

um recurso ou um bem ao qual todos os membros do grupo tern acesso 
livremente. No Nordeste e o acesso nao somente as fontes de agua, como 
apudes e cistemas comunitarias, mas tambem aos equipamentos coletivos, 
perimetros irrigados, infra-estruturas das organizacoes de produtores 
(SABOURIN, 1999: 104). 

0 nao atendimento a esse pre - requisito da existencia de objetivos 

comuns e o que explica, em parte, o fracasso de alguns projetos associativos, 

financiados com recursos publicos, influenciados por atores externos, como tecnicos 

extensionistas, que colocam os objetivos de suas instituipoes - cumprimento de 

metas, cronograma de execupao - acima das reais necessidades das comunidades. 

E o caso ainda, de poiiticos, oue utiiizam formas mais modernas de ciienteiismo. ao 

se empenharem na liberapao de recursos para projetos produtivos/ associativos, 

sem ievar em conslderapao estudos de viabiildade tecnica e organlzativa - com o 

unico objetivo de manter sua base eleitoral. Um caso exemplar e o da instalapao de 

uma fabrica de doce de banana em Assunpao, Itapipoca, onde a produpao de 

banana estava escassa. 

Para tratar da construpao dos processes de organizapao, utlliza-se a 

grade de anaiise proposta por OSTROM V., e OSTROM E., (1978) atuaiizada por 

SABOURIN (1939) e OSTROM E, (1932)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud SABOURIN, 1333). Esses autores 

identificam tres categorias de mecanismos de construpao da apao coletiva ou 

organizada: 

> A delegacao de responsabiiidades ou de poder para aiiancas ou tutelas externas 

(mediadores, igreja, partidos, Organizapoes nao Governamentais- ONG's) ou 

para lideres ou dirigentes internos aos grupos (as organizapoes locals); 
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> A aprendizagem coletiva, que pode ser definida como a aquisipao de 

conhecimentos e referencias novos mediante a pratica coletiva de experiencias 

sociais (lutas politicas no campo, militancia, etc); 

^ A definicao de novas regras coletivas para viabilizar a regulacac e o 

funcionamento dos empreendimentos coletivos. 

Esses tres mecanismos nao constituem uma sequencia linear. Podem ser 

simultaneos, paraielos ou acontecer de maneira cic'ica. No caso especifico do 

assentamento Macaco, observa-se que esses mecanismos de mobilizapao da acao 

coletiva ou organizada - azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA delegagao da responsabilidades e da poder, a 

aprendizagem coletiva e o estabelecimento de regras comuns, se processaram 

conjuntamente a partir do momento em que os moradores passaram a se reunir em 

"comunidade" para orar, formar mutiroes para o plantio de ropas, raspa da mandioca 

e mais intensamente, a partir do momento que lutaram pela posse da terra e de bens 

coletivos. 

No caso analisado, a delegagao de responsabilidade se concretize por 

infiuencia externa (via os mediadores, como a Igreja, a CPT, os partidos politicos) e 

interna ( via os dirigentes da Associapao); a aprendizagem coletiva se manlfesta na 

pratica das experiencias de luta e de produpao coletiva (a Associapao, o CMDS); a 

definigao de novas regras se estabelece sob forma dos novos estatutos da 

Associapao, das normas de funcionamento do CMDS e dos grupos de produpao 

coletiva, do regulamento do rnanejo de equipamentos coletivos e da organizapao 

dos novos empreendimentos coletivos. 

1.1.2 2, Participapao e a questao do poder 

Para DEMO, a participapao deve levar a promopao social, ou seja, a 

partiiha de bens e ao acesso aos direitos politicos - a deliberar sobre suas vidas, ter 

livre expressao de pensamento e pratica politica, religiosa, etc.: direitos SGciais - ao 

atendimento das necessidades basicas, com vistas a modificar as condipoes de vida. 

O que nao significa, que toda participapao leva "mecanicamente a transformapao" 

pois ate o "conservador quando acredita no projeto politico do sistema vigente, 

participa de forma intensiva para preserva-lo". A consecupao dessa estrategia, 
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depende pois, dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qualidade da participagao e da organizagao dos envolvidos no 

processo reivlndicativo (DEMO, 1996:20). 

Ainda, segundo o autor citado (DEMO, 1996: 20), para se efetivar a 

participapao e preciso encarar o poder de frente, partir dele e entao abrir os espapos 

de participapao. Por conseguinte, "participapao, nao e ausencia, superapao, 

eliminacao do poder, mas, outra forma de poder". 

Essa relapse entre o poder e participapao e essencial para que seja 

desencadeado um processo de transformapao social, visando uma sociedade mais 

igualitaria e fraterna, onde os cidadaos tenham consciencia dos espapos que Ihes 

cabem ocupar por direlto. 

Em Macaco, os problemas de poder se materializaram em torno da 

conquista da terra, o que provocou inumeros conflitos, mediapdes, negociapoes e o 

envolvlmento de diversos atores sociais (trabalhadores rurais, latifundiarios, 

membros da Diocese, bispo, tecnicos do Estado, policia, etc.). 

O confronto se manifestou a medida que os moradores foram tomando 

consciencia dos seus direitos, atraves da missao pastoral e evangelizadora dos 

"animadores" do Movimento de Educapao de Base - MEB. Aqui, a consciencia e 

compreendida, numa perspectiva diaietica, expressa em LEFBVRE (1979), {apud 

MARTINS, Jose de Souza.,1996:136), como uma realidade em movimento que 

"nunca e apreendida totalmente em todas as suas dimensoes": 

entre a realidade e a consciencia existe um confiito permanente e 'fecundo' (...) A 
propria 'consciencia revoiucionaria nao e espontanea, mas deve ser conquistada 
por um esforco teorico e pratico' (...) imenso, 'um esforco de conhecimento e de 
apao'. 

No estudo em questao, os agentes pastorals, intervem na comunidade no 

sentido de animar "a esperanpa", promover "a vida e a total abertura aos outros e a 

Deus, criando comunidades de fe, esperanpa e amor, comprometldas com a 

libertapao integral" (BOFF, 1386:84). 

As reflexoes em grupos partiam entao, das sltuapoes concretas e do 

confronto mutuo entre evangeiho e vida. E dessa situacao de confronto que 

emergem "a dimensao de libertapao de toda injustipa e a fome e sede de 

participapao e comunnao na sociedade e na Igreja" (BOFF, 1986 : 87). 
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Esse significado libertador da missao da igreja e desafiado "pelos niveis 

de opressao coletiva a que os pobres estao submetidos". Essa missao tern que 

apresentar-se como:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "promotora dos direitos dos pobres, autora, por todos os lados, 

de comunhao e de participapao" (BOFF, 1986:87-89). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r > „ ^ i „ ;„ 

i. l .o.r <ai uui(JdyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 3U c uci i I U U I aoiea 

DEMO (1996:79), argumenta que numa perspectiva democratica, e 

atraves da participapao que se aprende a negoclar os multiples Interesses exlstentes 

numa sociedade. Isto, significa "tratamento das divergencias sobre o pressuposto 

das oportunidades equaiizadas, ou seja, de igual para igual, pelo menos em tese". A 

negociapao nao elimina as divergencias, acomoda-as em niveis que permitam a 

"convivencia e a reahzapao relatrva dos interesses especificos". As divergencias 

fazem parte da democracia: democracia como forma de organizapao socio-

economica e politi ca capaz de "garantir a participapao como processo de conquista" 

(DEMO, 1996:53). 

E nesse processo de conquista que se forma e se aprende a ser cidadao. 

Logo, a participapao, e a "palavra-chave da cidadania". "Partiopar de decisoes, 

participar nos resultados, fazer parte, estar incSuido entre os que sao contados e os 

que contam (MOURA, coord., 1996:21). 

A participapao deve, portanto, conduzir a realizagao da cidadania, isto e, 

influenciar na distribuipao de bens e poder (DEMO, 1992: 70). A cidadania se 

constroi no movimento, na apao. 0 ser cidadao e construido no cotidiano, nas iutas 

por melhores condicoes de vida, educapao, saude, salarios, moradia. acesso a terra. 

No caso estudado, os cidadaos sao trabalhadores rurais, membros da diretoria da 

Associapao, representantes de grupos, membros do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Sustentavel - CMDS. 

COVRE (1997: 8), aponta na mesma direpao, ao elaborar o conceito de 

cidadania, como o "resuitado nao de uma apreensao estanque, mas de um processo 

dlaietico em incessante percurso em nossa sociedade" Argumenta, ainda, que 

aiguns confundem "ser cidadao" com o direito de votar, mas so a concretizapao 

desse direito nao garante a cidadania, se nao for acompanhada de determinadas 

condipoes econdmicas, sociais, politicas e culturais. 
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Ha uma tendsncia das pessoas pensarem na Cidadania apenas em 

termos de "direitos a receber, negiigenciando o fato de que elas proprias podem ser 

o agente, da existencia desses direitos" (COVRE,1997: 11). 0 principal dever do 

cidadao e: 

ser o proprio fomentador da existencia dos direitos a todos, ter responsabiiidade 
em conjunto peia coletividade, cumprir as normas e propostas elaboradas e 
decididas coletivamente, fazer parte do governo, direta ou indiretamente, ao 
voiar, ao pressionar airaves dos movimenlos sociais, ao participar de 
assembieias - no bairro, sindicato, partido ou escoia (....) pressionar os governos 
municipal, estadual, federal e mundial (...). 

Dessa forma, so existe cidadania se houver a pratica da reivindicapao, da 

apropriacao de espapos, da luta para fazer valer os direitos do cidadao. A pratica da 

cidadania pode ser a estrategia, por excelencia, para a construpao de uma 

sociedade melhor (COVRE,1997:10). 

Por sua vez, WEFFORT (1992:198), argumenta que "so o direito do voto 

nao garante a cidadania, o voto e um elemento da cidadania. Principalmente, o voto 

obrigatorio que cria uma situapao peculiar, na qual existem eieitores que sao menos 

cidadaos que outros eieitores, sao os meio - cidadaos". Isso acontece porque a 

sociedade brasileira apresenta uma desiguaidade social muito acentuada e porque 

a "nopao de igualdade implicita na ideia de cidadania nao tern como se realizar para 

o conjunto da populapao". A formapao da cidadania "vai junto com a consolidapao 

das instituipoes da cidadania" e com o desenvolvimento econdmico e social do pais. 

Logo, "a formapao do cidadao" e "um fendmeno da area da educapao, da cultura, da 

organizapao, da capacidade de associapao das pessoas" (WEFFORT, 1992: 199). 

Ainda, segundo o autor citado, a ideia de cidadania, supde que: 

cada cidadao tern que ter um minimo de possibilidade social para a expressao 
de suas opinioes; tern que ter um minimo de possibilidade social para reivindicar 
os seus direitos. Que cada cidadao tenha possibilidades ou pelo menos, 
capacidade de se associar com outros, criar associapoes de quaiquer tipo, que 
She permitam fazer valer os seus direitos (WEFFORT, 1992: 194). 

DEMO (1996), ve a cidadania como "qualidade social de uma sociedade 

organizada sob forma de direitos e deveres", reconhecidos pela maioria da populapao: 
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No iado dos direitos, reponiam os dttos direitos humanos, que hoje nos parecern 
obvios, rnas cuja conquista demorou milenios (,..). No Iado dos deveres, aparece 
sobretudo o cornprornisso cornunitario de cooperacao e co- responsabilidade. 
Cidadania pressupoe o Estado de direito, que parte pelo menos na teoria, da 
igualdade de todos perante a lei e do reconhecimento de que a pessoa humana 
e a sociedade sao detentores inalienaveis de direitos e deveres (DEMO, 1996: 

Os direitos e deveres constam na Constituipao de 1988, mas sua 

reaiizacao depende da aiuacao poiitica. E no confronto politico entre aqueles que 

detem o poder e aqueles que pertencem as classes subalternas, que e garantido o 

cumorimento dos direitos inscritos na Constituipao. 

A atuapao politica deve portanto consolidar uma cultura democratica, 

atraves de um processo de "aprendizagem"'. Aprender para eleger, deseleger, a 

estabelecer rodizlo no poder, a exigir prestapao de contas, a desburocratizar, a 

forpar os mandantes a servirern a comunidade". Nessa perspectiva, a participapao 

assume um carater educative. Os individuos envolvidos no processo participative 

aprendem e impiementam "regras democraticas de jogo" (DEMO, 1996:71). 

As regras sao construidas sociaimente, a medida que os membros de um 

grupo definem mecanismos de funcionamento e manutencao de um sistema, seja 

ele social ( grupos de maes, dejovens), politico (Associapao, Conselho) ou produtivo 

(grupos de trabalho do tipo mutirao, de gestae de bens coletivos). Para LIVET& 

THEVENOT(1994),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (apud SABOURiN.,1999:116), as regras sao: 

'procedirnentos de tratamento dos conflitos e de interpretaipao quer dizer de 
revisao dos quadros da apao coletiva e nao fatores determinantes da apao 
imediata'. A nopao de regra esta associada a capacidade de antecipacao dos 
atores que depende. por sua vez, do reconhecimento e da qualificacao de 'sinais' 
ou 'marcas'. A vaiidacao coletiva de objetos comuns os transforma em 'objetos 
convencionais' (que tern o papel de convencoes): estatuto da associacao, piano 
de trabalho do trator, reguiamento interno da cooperative, projeio de 
desenvolvimento local do distrito ou do municipio. 

Nessa perspectiva, nos processes participativos estudados, as regras, 

algumas vezes, sao "transformadas ou interpretadas" por tecnicos que tratam os 

trabalhadores rurais, nao como sujeitos de sua propria histdria, mas, como "materia 

prima a que se da o destino que se quer", conforme afirmapao de um entrevistado. 

Em outras palavras, e algo que se tenta lapidar, ajustar, conforme os interesses 

institucionais. Outras vezes, as regras sao impostas pelos proprios trabalhadores, 
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que, ao assumirem urns funcao de comsndo ns comunidsde, se utilizam de praticas 

autoritarias, assimiladas ds ciasse dorninante representsds em nfvei Iocs! por 

tecnicos. 

Portsnto, s implementspao de regras verdadeiramente democraticss levs 

tempo, anos, em razso de depender de urns vivencia no dia-a-dia, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aprender 

fazendo. 

I.^.UUjCUVUi UU CSIUUU 

1.2.1 Objetivo gersl 

0 pnncipsl objetivo deste trabalho e de resgatsr e snslissr os processes 

de psrtiCipspao e organizspso popular psrs o scesso e o msnejo coietivo ds terrs no 

MuTiiCipiO de ItSpipOCS -CE. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l.lL.iL. UUJCIIVUSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C 3 U C O I I I U U 3 

A oesouiss desenvoiveu-se s osrtir de tres obietivos esoecificos! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t  i  j  i  

> Ansiissr o pspel ds Igreja Cstdiics e ds Comissao Psstorsi ds Terrs ns promopso 

dos processes de psrtiCipspso e orgsnizspso popuisr em itspipocs, sssim como 

ss suss consequenciss stusis sobre s sdministrspso municipsl; 

r resgstsr o processo de orgsmzspso e scesso s terrs dos sgncuitores do 

sssentsmento Macaco em Itspipocsj 

r snsiissr a construpao, o funcionamento e as limitapoes da Associspso dos 

produtores do sssentsmento Mscsco em termos de psrtiCipapao, de apso 

coletivs e de gestae de bens coletivos. 

1.3. Percurso rnetodologico 

i . O . i . A u u s c i vcaycau ud i u^iucii uc 

Adotou-se ns pesquiss a metodologis de "observspso participante", 

definida por M. SCHWARTZ & C. SCHWART, {apud, Z A L U A R , 1975:89) como: 
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Um processo pelo qua! mantem-se a presenca do observador numa situacao 
social com a finalidade de realizar uma investigacao cientlfica. O observador 
esta face-a-face com os observados e ao participar da vida deles no seu cenario 
natural, colhe dados. Assirn, o observador e parte do contexto sob observacao, 
ao mesmo tempo modificado por este contexto. 

Nessa perspectiva, a pesquisa, e considerada uma pratica social, 

marcada por uma atmosfera permeada de sentimentos, emopoes e reflexoes. Na 

relacao sujeito-objeto, o pesquisador e incentivado, de forma consciente ou 

inconsciente, a exercer alguns "papeis" (ZALUAR,1985:17,18). Em alguns 

momentos fui solicitada, a exercer o "papel de mediadora" entre o mundo da 

comunidade e o da sociedade. Essa situapao apresentou-se de forma clara quando 

em entrevista com o presidents da Associapao, este, ao relatar as dificuldades em 

reiapao ao INCRA, ponderou: "- talvez, uma pessoa como voce, [ieia - se "letrada"] 

pOSSSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3jUu3T s nos". Esss Ousen/spso ios leua, spos sigum penouu em que eu js 

convivis ns comunidsde. Dai. psssei 3 me identificar de modo msis clsro, sfirmsndo 

oue ers es tudsr ite e estsvs sli osrs escrever 3 histdns ds luts pels terrs ns 

comunidsde. Em outro momento, me vi sssummdo o pspel de "ncs geneross", so 

comprar slgumss pepss produzidss pels industria de confecpao embora, tenna 

"frissdo" que as ina adquinr porque estava precisando do produto. 

i . O i . u u u j c i u v i s i u w i n u u i n j un id i 

Em principio. o "cenario oesouisado" nao me causou nenhum 

"estranhsmento" por se tratar de um municipio onde trabalhei durante cinco anos. 

Entretanto. a medida que fui encontrsndo pessoas com as qusis trsbslhei direts. ou 

indiretamente, pude perceber que s "stmosfers" ers outrs. 0 clims politico no 

municipio, estava passando por transformapoes. 0 "poder local", antes centrslizsdo 

nas oligsrquias rurais, hoje, se nso mudou totslmente de mao", se encontra 

dividido entre antigos lideres municipais e pessoas consideradss ns decsds de 

oitents, de "esquerds". Essss pessoss, que anteriormente, apoiavam os 

trsbslhsdores rursis, qusse no anommato. atualmente, estao a frente da Prefeitura 

ocupando csrgos de vice-prefeito, assessores e secretano. Outras. encontram-se na 

oposipso, como presidente da Federacao dos Trabalhadores Rurais da Agriculture 

do Cears-FETRAECE, ou representante parlsmentar. O encontro casual com alguns 
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desses antigos companheiros de trabalho como a assistente social da extinta Legiao 

Braslleira de Assistencia-LBA, (hoie vereadora no municipio de Miraima) facilitou -

me o contato com algumas lideranpas que eu entrevistaria, posteriormente, no 

assentamento. De anternao, ja contava com o reconhecimento de que eu era uma 

tecnica, que trabalhara para as comunidades da regiao. A entrevistada, ex-secretaria 

da Associapao, em 1986, assim comentou: "ela [a vereadora] veio nos dar os 

parabens porque voce estava fazendo essa pesquisa, e a nessa comunidade tinha 

sido escoihida". Por outro Iado, isso aumentou minha resoonsabilidade, enquanto 

pesquisadora. 

1.3.3. Aprofundando o conhecimento sobre a realidade 

A outra vertente metodologica da pesquisa consistiu em coleta de dados 

primarios, qualitativos, obtidos atraves de entrevistas. Foram utiiizados entrevistas 

com roteiros previamente eiaborados, assim como, entrevistas com roteiros semi-

eiaborados e converses informais, com moradores do assentamento e do municipio. 

Os dados secundarios foram obtidos atraves de consuitas ao estatuto e atas da 

Associapao, documentos eiaborados pela Diocese de itapipoca e orgaos do Estado. 

A escolha dos informantes - chaves, obedeceu a alguns criterios: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Assentamento: foram entrevistados atuais e ex-dirigentes da 

Associagao dos Paquenos Produtores do Sitio Macaco, responsaveis pelos bens 

coletivos, membros da Associapao e dos grupos produtivos. No municipio: foram 

entrevistados membros do CMDS, ex-membros da Comissao de Apoio a Pastoral da 

Terra- CAPT, integrantes da CPT atual, assessores do prefeito, secretaries 

municipals, e tecnicos de orgaos governamentais, que atuavam na area, na decada 

de 80. 

Os roteiros de entrevistas tiveram como fio condutor as duas instancias de 

participapao. A Associapao dos Pequenos Produtores do Sitio Macaco e o CMDS. 

As questoes tiveram como objetivo verificar a qualidade politica da participagao 

observando os criterios de legitimidade, representatividade, participapao da base e 

auto-sustentacao dos processes particioativos. Para tanto, no caso da Associapao, 

as entrevistas foram realizadas com os dois tipos informantes, dirigentes e soclos. 

Para os dirigentes, alem do roteiro aplicado as bases foi elaborado outro 
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complementer. As entrevistas reaiizadas com os responsaveis pelos Pens coletivos, 

tinnam como flnalldade identlficar as formas de funcionamento e os principals 

probiemas. Essas entrevistas eram iniciadas com um resume de "sua historia de 

vida", o que provocava uma descontrapao, la que o ato de falar de si o deixava mais 

desembarapado (os roteiros encontram-se no Anexo II). 

No total, realizaram-se 34 entrevistas: 18 em Macaco, 14 em itapipoca e 2 

em Fortaleza. Na maior parte das entrevistas utilizou-se a tecnica do registro em 

fltas cassetes (21 entrevistas e 16 fitas). As fitas foram transcritas e arquivadas em 

disquetes. Recorreu-se tambem ao diarlo de campo, para registro de reflexoes e dos 

aspectos da vida cultural do iugar, uma vez que a pesquisa se desenvolveu num 

penodo relativamente iongo, de junho a outubro de 1998. Foi utilizado tambem o 

registro fotografico, Em princlplo, foram fotografadas as pessoas da comunidade 

trabaihando no beneflciamento da mandioca. Mas, no decorrer da pesquisa, a 

maquina fotografica passou a ser um instrumento de aoroximapao entre a 

pesquisadora e a comunidade. Em geral, os aduitos permitiam que os 

fotografassem. Para estes, a fotografia nao representa "invasao de privacidade". 

Lima das lideranpas mais idosa, ate solicitou uma fotografia com seu "animal 

predlieto", no caso, uma "garrota", O que evidenciou uma auto estima em ser um 

trabalhador rural. Por outro Iado, a fotografia descortinou um sentimento inverse, por 

parte de algumas crianpas, que nao permitiram que os fotografassem em sala de 

aula. 

Finalmente, participei, como "observadora", de tres fdruns do Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Comunitario- CMDS reaiizados todas as terceiras 

sextas - feiras do mes, bem como, de uma reuniao realizada pelo INCRA, no 

assentamento. 

Cabe assinaiar, que e de fundamental irnportancia a preparapao previa do 

pesquisador para realizar a entrevista. A ieitura de documentos eiaborados tanto 

pela Igreja, como por orgaos de pesquisas estaduais e outros pesquisadores 

vinculados as universidades iocais, foi essencial para a formulapao dos roteiros e 

domlnio da tematica. 

Vale salientar, no entanto, que em consonancia com a pesquisadora 

Miriam Moreira Leite (1993), somos conscientes que "o metodo pouco vale": 
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se nao e sensivel o oihar que se debrupa sobre o outro oihar de outrora e que 
deve portar de algurn rnodo, corno diante do poema, a chave para urna 
interrogacao, a resposta para um enigma que o guarda em silencio. 

1.3,4, Tratamento e anaiise das Informapoes 

Ao conduir a pesquisa, as informapoes foram consolidadas em duas 

matrizes. Uma para identificar os mecanismos que influenciam a participapao. As 

informapoes foram agrupadas conforme a identificapao dos informantes: CMDS, 

Associapao, comunidade, Pens coletivos (a casa de farinha comunitaria, o camoo 

comunitario, a Industrie de confecpoes, as colmeias, a maquina forrageira, o 

caminhao e os animals - bovinos e caprinos). Na outra matriz, ressaltaram-se os 

principals probJemas ou entraves ao processo de organizapao relacionando-os com 

os informantes. 

A sugestao para se adotar essa metodologia partiu da leitura sobre a 

pesquisa intitulada " Sao Paulo, 1920-1937- Depoimentos de trabalhadores de 

baixos recursos" fin: M - isaura PEREIRA de QUEIROZ, 1983: 14). Utilizou-se 

tambem apontamen'tos de seminaries rea'iizados em sa'ia de aula, da dfiscipTtna de 

"metodologia de pesquisa", do mestrado. 

No terceiro capitulo, optou-se em destacar os depoimentos dos principals 

atores envolvidos, os trabalhadores rurais, uma vez que segundo BASTIDEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {apud, 

QUEIROZ 1983: 148), essa tecnica "revela muito mais a realidade, mesmo que sob 

aparente desordem, do que entrevistas muito dirigidas ou questionarios ". Assim, o 

fio condutor da historia da luta pela terra foi o depoimento elaborado livremente e 

manuscrito (em 1993) por uma lideranpa da comunidade. 
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CAPITULO U: A CONSTRUQAO DA PARTlCiPACAO POPULAR NO 

MUNiClPiO DE ITAPIPOCA 

2.1. 0 municipio de itapipoca - CE 

2.1.1. Origem do municipio e aspectos socio-econdmicos: 

itapipoca surgiu como viia em 1823, pela Reso'upao imperial, de 3 de 

fevereiro. Sua elevapao para a categoria de cldade, ocorreu sob a Lei n —1288, de 

31 de agosto de 1915 (ARAGAO. R , 1998:118). 

Hole, integra o conjunto de 15 municipios de Area de Desenvoivimento 

Regional - ADR do Litorai, 2 iocaiizada na Regiao Administraiiva n 2 02, do Estado 

do Ceara. Com uma extensao de 1782km" , e composto do dlstnto sede e mais 

nove: Arapari e Assunpao(regiao serrana), Baleia, Barrento e Marinheiros(regiao da 

praia), Beia Vista, Betania, Ipu Mazagao e Deserto (sertao) (ver Figura 1). 

Com uma populapao de 80 249 habltantes, em 1996, e um dos mais 

popuioso do Estado, ocupando no ranking dos municipios cearenses, num conjunto 

de 184 municipios, a 36 - posipao, em densidade demograflca com 67,25% 

(TfFLANCE, 1996-1997: 15). Apresenta um f'luxo migratorio crescente na direcao 

campo cidade, entre 1970-1996, com uma populapao urbana de 41.697 habitantes, 

superior a rural (38.552 habitantes) .No periodo de 1991 a 1996, a medida que a 

populapao rural decresce, a urbana aumenta na mesma proporpao, 34,39%. Esse 

aumento progressivo da populapao urbana, e revelado tambem na taxa de 

urbsnizapao que passa de 44,87%, em 1991, para 51,96 % em 1996, embora seja 

menor que a media do Estado (66,24%). 

0 municipio de itapipoca e conhecido, de forma pitoresca, como a cidade 

dos tres climas, por constituir-se de dlferenciapdes fisiograficas - areas de serra, 

sertao e praia. Por causa dessa diversidade apresenta precipitapdes pluviometricas 

Irregulares, oscilando entre periodo de escassez de chuva, abaixo da media do 

Estado ( 600mm, para o sertao) com periodo chuvoso prolongado. 
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Figura 1: Mapa do Municipio de Itapipoca 
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Os indicadores economicos e sociais de itapipoca, dados de 1995, 

reveiam urn indice elevado de carencias, segundo dados do Instituto de 

Planejamento do Estado do Ceara-IPLANCE (1997,1998) ( ver Quadra 1) 

Quadra 1: Principals indicadores socio- economicos do Municipio de Itapipoca-CE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

iRENDA: o indice de Gins, ' (0.5274\ coloca o municipio em 59 - luq.ar num conjunto de 178! 

[munfcfpfos cearenses, que tern nos externos da nferarquia o municfpio de Fortaleza (0,6545) com a [ 
i I 
mainr desjgnsidsiie de rands e Sanadnr S i (0,344D) cam c snelhar indies; a rands m&dis interns de 

I I 
IRS57.357, representando 0,45% sobre o totai do Estado, ocupa a 19 = posicao, no ranking " doj 

i 
; azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cetv:&2. «ec cap*a, caw, PJS72/1, ae\<.7!&wto o. Vi- tu%zr. <io. ratffrjtfQ e t̂ejiuaj., tew. E.'j.'seti'.cs.!, 

j 

| em prirneiro (com 10.225,14/habitante), Fortaleza (com RS 3.794/habitante) em 6 - Sugar e TejucuocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f 

j n& M(1WM> oc>k>C3$£c> com R$2B. 29 por tetote (YPIAHCE, 1993:20); 

SAUDE' & faXA mnrfaiiriarie* infgrifii - Tiyli nn nprinrjn rip 1 QQd - iQQ11; rip fia/mQQ n 1/ nara i 

l^ftt/OT/n.v, com uma rec-ucao, ocupanc-o, a 5"5 - posicao em um universo de "tbb mun'ic'ip'ios doj 

!Estado: a cobertura vacinal. em 1996. de: 100% para a polio: 95.7% para a tripiice: 97,6% para of 

jsarampn e 1&?96 para a B.C.G: 

iSAMEAAfENTO &ASJCO: des 15. "62 domtctties, 21.44%, gossvem aftasteeimetrto de agxraj 

! adequado (domicilios com abastecimento de ao,ua - iigados a rede serai: e iigados a rede gera! ou î 

itussa sfepYru?/; Vb^TPfo, apiestfrftam VnVia'iacbes sarift&rias aoetroaoav, e 1fc,2:"7% \hm o Wxuj 

icoietados. Ocupando a 77 2 . 41 2 e 85 2 posicao no rankinq do Estado, respectivamente f 

h'xflANCE. f$gr.65i: 

I. 

^&5\LiCr\CAO: a teA'<s este- arr^e&e&sme de 29.2196. tern media mater que a do Estado (26.-43%). no ' 

jano de 1995. Nesse grupo encontram-se 107 municipios, dos quais, itapipoca ocupa o 82 2 iugar no | 

''iTar/KfiYCi. X/yiL/c VSTizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkJ^TTi Vifia a TT&tita tit) 'E'SVa&'O Ti'&!l%w/o>. cTTi \ciTTit/S uc ia'Aa d& cZfO'iafiuatic 

I . ' 
| apresentando (76,74%), ocupando 77 - posicao (iPLANCE,1998: 26). 

Dos dados apresentados, somente os referentes as coberturas vacinais e 

mortalidade mfantil, vem se modificando positivamente, ao iongo dos anos, os 

demais reveiam uma desiguaidade social e a falta de compromisso dos dirigentes 

com os services publicos, gue tern como principals usuanos, setores da camada 

popular. 

o A nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A I ; . . : ^ . ^ » . . n r ! — i — *C I ttuviudues capriouiciS 
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A diversidade ciimatica (serra, sertao e praia) e de solo reflete-se na 

atividade produtiva do municipio, contribulndo para a ampliapao de alternativas de 

investimentos economicos. 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA economia agricola apoia-se, principalmente, na explorapao do coco da 

baia, no aproveitamento da castanha do caju, e nas culturas de subsistencia 

mandioca, milho e feijao. 

O municipio figura em 16 9 no ranking dos municipios do Ceara, segundo 

o criteno area oc'iosa - area aprove'itave'i e nao exp'iorada, apresenta: 1 586 imdve'is 

e 71.830,10 (ha). 

De acordo com os criterios, quantidade de area colhida e produgao, (t) 

figuram em conjunto os produtos de subsistencia - feijao, mandioca e milho. Desses, 

o destaque e para o cultivo da mandioca, que a partir de 94 tern produpao 

ascendente, especialmente em 1996 (90.560t.).Levando em considerapao a 

influencia do fator climatico, nesse ano, as precioitapoes oluviometricas do municipio 

foram superior a media do Estado (1.554m. 0 coco da baia, tambem apresenta, nos 

anos de 94-96, uma produpao crescente A expressiva produpao de coco e 

decorrente da demanda da agroindustria DUCOCO, que e responsavel pela 

produpao de dleo e leite de coco para o abastecimento de parte do mercado interno 

e externo. 

A produpao agricola, avaliada segundo, a extensao da area colhida(ha), 

tern no cultivo do caju, sua principal atividade, embora registre-se no ano de 92 

algumas dificuldades de natureza tecnica e de mercado (I n: IPLANCE. 1995: 12). 

Essa preferencia pelo cultivo decorre do fato da castanha ser, tradicionaimente, um 

dos principals produtos de exportacao do Estado. O caju, alem de abastecer o 

mercado externo, abastece o mercado interno com a produpao de polpas, 

principalmente para as lanchonete e sorveteria de Fortaleza (Diario do Nordeste, 

04.09.98). 

2.1.3. Principais problemas pertinentes ao setor agricola 

Em junho de 1995, o IPLANCE, coordenou um Seminario com lideranpas 

municipais(representantes de comunidades, sindicato, distritos, tecnicos, federacao 

das comunidades, MEB, Diocese, etc.) para a elaborapao o "Piano de 
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Desenvolvimento do Municipio ds Itapipoca". 0 objetivo era promover s 

hierarquizapao de prioridsdes do municipio, como parte da estrategia de 

pianejamento do Estado, voitada para o desenvolvimento sustentavel (IPLANCE, 

1395: 27). Centre ss principsis dificuldades identificadas, destaca-se as que 

persistem ate o momento atuai: 

• mexistencia de incentlvo a produpao; 

• dificuldades dos pequenos agricuitores no acesso a terra; 

• assistencla tecnica insuflciente; 

• dificuldades na comercializacao dos produtos; 

• msufiCiente numero de reservatdnos para csptspso d'sgus e; 

• prsgss e doenpss que atingem os cajueiros. 

Alem desses ssoectos foi resssltado a oroblemstics ds extincao da 

cotomcultura no municipio. A produpao do algodao ja teve sua epoca aurea, 

justificsndo ate a existencia de uma industna de beneficiamento de slgodso, que no 

momento, encontrs-se desstivsda. Como principals causas foram apontadas "a 

oraga do bicudo e a inexistencia de uma politica agricola". 

As criticas dos politicos, tanto em nivel municipal como estadual 

(opositores do governo na Assembleia Legislativa), levaram o governo a criar o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Programa Hora do Algodao, cujo objetivo e "resgatar a cotonicultura cearense". 

Apesar do Programa, registra-se em todo o Estado, uma queda de produpao do 

algodao ao iongo dos anos. Em 1998, apenas 14 municipios plantaram o produto, o 

que representa uma reducao de 70,02 % no numero de municipios que produziram o 

produto no ano anterior (Diario do Nordeste, 12.03.99). 

A sees foi aoontada pelas lldersnpss locsis como um dos problemss que 

mais sfetsm s sgriculturs, embors estejs-se no seculo vinte e este sejs msrcsdo 

pelo desenvolvimento tecnologico e o governo estsdusl se suto denomine "Governo 

dss Mudsnpss". Notsdsmente, em 1998, sno csstigsdo pels sees, registrs-se no 

municipio, redupso ns produpso de feijso, msndiocs, coco-ds-bsis e csstanha 

(IPLANCE, 1995: 12). 

Apesar dss sdversidsdes que o setor tern enfrentado, a Pooulacso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Economicamente Ativs -PEA de Itspipoca concentra-se 61,5% na atividade agricola, 

23,0% no servipo e 15,5% na industria, segundo censo demografico de 1991. 
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Entretanto, deve-se ressaltar que dados dos Censos Agropecuarios, do IBGE, para o 

periodo de 1985 e 1995/1996, mostram que houve uma queda de 7,94% no numero 

de pessoai ocupado em atividades agricolas , no Ceara. 

2.1.4.Pnncipais acoes municipals para agncuitura 

As apoes municipais para a agriculture, esse ano, segundo o secretario de 

agricultura do municipio, sao "paliativas" porque "e ano de seca. atlplco. no Ceara". 

Por essa razao, a prefeitura investiu nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Piano de Combate a Seca do Nordeste 

(formado peias Frentes Produtivas, Culturais, Ecoldgicas e de Capacitapao). Em 

itapipoca, a prioridade foi para o atendimento das areas de sertao e de serrote seco, 

localizada na serra Arapari/Assunpao. As "Frentes" alistaram 2.740 homens para 

trabalhar na construpao de cacimboes, barragens, cisternas. Destes, 250 estao 

participando do programa de capacitapao que ficou a cargo da equipe do 

"Comunidade So!idana"( entrevista, 15.10. 98). 

O Programa das "Frentes de Trabalho" e administrado em nivel municipal 

pela Comissao Municipal de Defesa Civil (COMDEC), cujo presidente e o prefeito e 

os demais membros sao representantes da sociedade civil (STR, Federapao das 

Associapoes de Bairro) e de instituipoes governamentais (tecnicos da EMATER, 

gerente do Banco do Brasil, Policia Militar). 

0 Programa apresentou algumas dificuldades na implementapao. 0 

planejamento e centralizado em nivel estadual e federal. Em nivel estadual as 

decisoes ficam a cargo do Conselho de Secretarios (Estaduais), em Fortaleza. Em 

decorrencia disso, constata-se a nao incorporapao em suas apdes, do Piano 

elaborado pelo executivo municipal para o periodo 97-2000. Alem disso, provoca 

atraso na liberapao de recursos para a compra de material destinado as obras. 

A selepao das localidades a serem Peneficiadas flea a cargo da 

COMDEC, que oouco se reune, e quando o faz, nao convoca com antecipapao seus 

membros. Constata-se que o espapo de discussao das Frentes e o forum do 

Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel- CMDS, que nao tern poder de 

deliberapao, devido os niveis hierarquicos do Programa. 

Observa-se tambem uma desarticulapao entre o trabalho tecnico e o 

politico, uma vez que o drgao executor do Programa, no caso a Secretaria de 
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Agricultura nao participa das reunides especificas da Comissao. 0 secretario justifica 

sua ausencia na COMDEC, ressaitando que seu trabalho e eminentemente 

"operacional,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tecnico": 

A Comissao da Defesa Civil e quern decide quais sao as localidades prioritarias, 
nos vamos la cadastrar nessa locaiidade porque nos somos o grupo de 
operacoes, vamos so executar o trabalho. Porque nos somos tecnicos, ninguem 
e do sindicato, ninguem e vereador, ninguem e da comunidade, entao nos 
vamos executar o que foi decidido pela comunidade, o que foi decidldo pelas 
iiderancas, eias e quern sabe onde e que estao as maiores carencias (entrevista, 
15.1098). 

Essa "desarticulacao" entre as duas instancias:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA squels que seleciona as 

comunidades, ou seja, que decide politicamente e a que executa, no caso a 

Secretaria da Agricultura, abre espapo para nao se respeitar os criterios socio-

economicos (so se pode cadastrar um membro por familia, esta excluida a familia 

que possuir animals e fiver um aposentado e / ou um funcionario da Prefeitura). 

O Programa e deficiente tambem em termos numericos, em razao das 

vagas serem inferiores as demandas: 

A metade da populapao e gente do campo, (...) na faixa de 15.000 (quinze mil), 
familias, dessas todas sao carentes porque (...) quern tern alguma coisa, quern 
tern terra, hoje nao tern nada, porque nao tern inverno(...) Af, da pra ver a 
disparidade do numero de pessoas que precisam (entrevista, 15.1098). 

Apesar das "Frentes Produtivas" serem de "cunho comunitario", o 

Programa nao exige nenhum documento registrado em cartdrio, reconhecendo as 

benfeitorias como de servidao publica. Ha "um acordo de cavaiheiro", no qual, o 

dono da propriedade tern por "obrigapao de torna-la comunitaria". A ausencia desse 

documento, pode ocasionar distorpoes, uma vez que os proprietaries beneficiados 

podem se apropriar das benfeitorias sem permitir o acesso a comunidade, como tern 

se verificado em programas anteriores. 

A introdupao da capacitapao e a unica inovapao positiva no Programa 

atual, visto que contribui para a "formapao do sujeito do desenvolvimento, num 

contexto de direitos e deveres". A "educapao e um dos componentes de formapao da 

cidadania", quando "o ensino e de qualidade" (DEMO, 1996:52-3). 
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A estrstsgis de mudar o nome do Programa para "Frentes de Produpao", 

nao esconde seus mecanismos clientelistss e nern sua concepcao oaliativs, face a 

problematics da seca, caracterlsticos dos pianos anteriores de Combate a Seca. A 

seca nao pode ser considerada como um fenomeno "stipico", mas, como aigo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ciclico, que deve ser encarado peio governo ( nos diversos niveis- federal, estadual 

e municipal) com apoes permanentes onde a educapao exerce um papel 

fundamental para o desenvolvimento social. 

Por outro Iado, constata-se que nao e faci! mudar a oostura eiitista do 

poder local, mass especificamente dos proprietaries de terra, os quais mostram 

resistencia em liberar os trabalhadores oara se caoacitarem. 

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1.5. Outros aspectos economicos do municipio: 

O volume de recursos arrecadados atraves do Imposto sobre Circuiapao 

de Mercsdoriss - ICMS no municipio, no periodo de 94-96,vem crescendo, sendo a 

Industrie a iider da 3rrec3u3C30 ; seguiua uo comercio. Pars o ano de 97. essa 

tendencia continua: o ICMS (R$ 6.619.182,81), correspondendo s 99 % do total 

srrscsosoo no municipio; em seguida figurs o fPVA, com R$ 182.84/, 10, 

representando 2,65% do total srrecsdsdo; ss outrss receitss so representsm 1,40%, 

segundo dsdos ds Secretshs da Fazenda do Cesrs. 

Por sus vez, s srrecsdapao da agricultura e pecuaria vem caindo nesse 

mesmo periodo, passando da 3 - coiocapao em 94, para a 4 - a partir de 95. 0 fato 

demonsfra que a atividade agri'cofa e Pasfsnte i'nstavef, fsnfo pefss condipoes 

climsticas, como tambem pels csrencis de polfticss permsnentes eficszes voltsdss 

psrs o setor. 

Os dados do Produto Interno Bruto -PIB, referentes a 97, apontam 

tambem essa tendencia. itapipoca, ocupou a 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - posipao no ranking do Estado. 

OiStriPuido por sefores, a indusfn's fid'erou com R$67.828,rrrepresentando 45,92 % 

sobre o total do municipio; seguindo em importancia vem os servipos com 65.623,73 

correspondendo a 44,43 % e a sgropecusria com R$14.256,65 equivaiente a 9,65%. 

Essas esfatistiPas, revefam o modefo de desenvofvi'menfo adotado pefo 

governo estadual e municipal, fundsmentsdo no processo de intenonzscao de 

industrias. Essas industrias se instalam no Cears, strsidss pels politics de "isenpso 
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fiscal a outras benesses "concedidas pelo governo do Estado e do Municipio. 

Geralmente os municipios concedem o terreno e abrem mao de tributos e taxas de 

sua competencia. No caso da industria de calpados, essas empresas se beneficiam 

tambem da mao-de-obra mais barata que- a encontrada no Vale dos Sinos, no 

R.G.S , major polo exportador de calpados do pais. Nesse genera industrial, a 

diferenca de salaries entre os dois estados. cheoa a 40%. mas. seaundo 

especiahstas do ramo, o impacto do custo da mao-de-obra no prepo final do produto 

fica entre 10% e 20% (Gazeta Msrcantil. 1997: 9). 

A lint ia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &iiiprego e renda . via desenvolvimento industrial, embora, seja 

alvo de criticas de tecnicos do Institute de Pesquisa Econdmica Aplicada- IPEA, e de 

economistas (OLIVA, 1991; NETO, 1998; OL1VE1RA & TEIXEIRA.1998) por ser 

lesiva ao Estado, pelo periodo longo de isenpao fiscal; de denuncias da Delegacia 

Regional do Trabalho e da Pastoral Operana por provocar mudanpas no processo 

produtivo, trazendo orejuizo para os trabalhadores, constitui-se na terceira orioridade 

do executive municipal. Conforme citapao do secretano particular do prefeito (a 

saude e a r , talvezpelo fato do prefeito ser medico; em segundo, vem educapao). 

Essa oppao de desenvolvimento, levou o prefeito assumir em campanha, 

a ampliapao da industria de calpados Dilly Nordeste (cnada na admimstrapao 

anterior, em 1996). No momento, esta industria, esta funoonando em 4 galpdes (3 

na linha de produpao e uma unidade de capacitapao profissional), e outros se 

encontram em construpao. Hoje (08.10.98), gera 800 empregos diretos e 1500 

indiretos. A previsao da admimstrapao municipal e ampliar para 2 mil e cem 

empregos diretos. Ha de se levar em conta que, em alguns casos, as estimativas do 

governo para ocupapao industrial, vao alem da capacidade empregaticia do setor. 

Como neste caso, onde a previsao do Estado era de char 1.000 empregos diretos e 

4.000 indiretos, com essa industria (IPLANCE, 1998:19). 

Em Itapipoca, esse setor calpadista, conjuntamente com outros generos 

de transformapao (produtos alimentares, vestuarios, artefatos de tecidos) vem se 

expandindo, ao longo de seis anos: passando de 36 estabelecimentos em 1991, 

para 78, em 1997. O genera calpados, representava 19,44% em 1991, aumentou 

oara 23.08%. em 1997. so oerdendo oara produtos alimentares. Em 1997, o 

municipio ocupou a 13 - posipao no "ranking" dos municipios hierarquizados, 

segundo o fofaf de industria do estado. Ha, enfretanfo, o predomfnfo de industria de 
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pequeno porte., com excepao da agroindustria da Companhia Industrial do Coco 

(DUCOCO), que se enquadra a nivel de media empresa. 
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2.2.0 papel da Igreja catdlica na construpao da participapao popular 

Em Itapipoca, a criapao da Igreja Catdlica, e o poder que dela emana, 

remontam ao seculo dezoito (1778), quando o colonizador portugues, Jerdnimo 

Guimaraes, doou meia legua de terra para a formapao do patrimdnio eclesiastico 

(ver Quadro 2). A Igreja-Matriz, dedicada ao padroado de Nossa Senhora das 

rvlerces, teve suas obras iniciadas em 1881, enquanto que a Diocese so foi fundada 

em 13 de marqo de 1S71 (ARAGAO, 1936:119). Hoje, congrega 18 paroauias e 3 

areas pastorais, situadas em 17 municipios da regiao. 

Quadro 2 : Cronologia da diocese de Itapipoca 

I 1778 ! Doacao de terras para a construcao da Igreja zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

>' Oecada de 6& 
1 

r Criacao dss CE6s 
I I 

I 13.03.1971 
i 

i Criacao da Diocese 
i ' i j 
'j Posse de Dom Pairio "Eduardo Andrade Porrte 
l' 

11973 i Criaqao do MEB I 
i I 

|'T973 j'Criacao da Pastoral" de Jovens 
t i 

I 1974 J CrUTiSj.uliiC\0 D S*£:CX&j£ji3&D £ip.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T J B J J I S J T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ P J J U D £ A B LUJBJ3JJ^'^ C X I S J 5 J 
j j 

! 1978 

I 

j Criacao da Pastoral de Adolescente e Criancas - PAC. Criancas a partir de j 

1,7 SPAS.. 

| 1979 | Criacao da Paroquia de Paraipaba 
i ' 1 

I 1931 !<A Pastors) da Jai>ens compoe a Carmssao Reg. da Pastora) da Juventude \ 
i 1 

1 1981-1982 1 Criacao da Comissao de Assessoria a Pastoral da Terra - CAPT 
i1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!
l  m i 

J ,  :  J 

j 1984 I Criapao da Pastoral da Crianca ( crianca de 0 a 6 anos) 
i 

1 
i1 Criacao da Pastoral {Jcoaxva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ 

1 05 1 
I 

j Posse de Dom Benedito Francisco de Albuquerque 

| . . 1 
'j Criacao da Pa^iora'i Operaria j 

I 1986 1 Criaqao das Paroauias de Cristo Redentor e S. Francisco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ 

j'Cn'agSo cfa Paroquia cfe Fejuguoca 
t i 

I 1987 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r - ' i  PS r \  si r .  ^^t - . r ~l r yml  i - l  n C n 

.1 i _. j j Ld̂ ^3i . J un r / i . M m m i  i r i  n n i  i j  i e )  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
|  |  1988 | Criacao da Equipe Diocesana de Pastoral 
I

1
 1 

! 1.QS8. 

| 1990 j Cnacao da area Pastoral de Jurutianha 

1992 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\  
L_ . 

,! CiSaeaa da Pasters) da Fan?))ja e da institute Teetegice e Pastoral de 

I ItaoiDOca -ITEPI 
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A gestae da Diocese e caracterizada por dois momentos distintos: o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

primeiro, iniciado em novembro de 1971 sob o comando do bispo Dom Paulo 

Eduardo de Andrade Ponte, o qua! permaneceu a sua frente ate marpo de 1984, 

data em que foi nomeado como arcebispo de Sao Luis no Maranhao. 0 segundo 

momento e marcado pela posse do atual bispo, Dom Benedito Francisco de 

Albuquerque em 1985 

2.2.1. Dom Pauio e as CEB's: 

Com Dom Paulo a frente da Diocese alguns objetivos sao expostos 

expliCitamente em documentos e em assembleias diocesanas: 

a) "A necessidade de formapao evangelical 

b) 0 trabalho pastoral; 

c) Uma crescente participapao dos leigos nos trabalhos da Igreja" (Documento. 

Diocese de Itapipoca, 1996:59). 

O oapel da Igreja na Diocese de Itapipoca, avanpou na "busca de uma 

evangelizapao que visava a libertapao do homem". Essa apao se realizaria atraves 

"de uma presenca efetiva da Igreja no mundo e de um trabalho", cuja prioridade 

eram as comunidades (Diocese de Itapipoca, 1996: 61). Assim, a Igreja, assume na 

regiao um perfil configurado em favor das lutas de setores de baixa renda do 

municipio. Sao criadas pastorais preocupadas com as causas populares, tais como: 

« a Pastoral de Jovens (1973). com uma linha de trabalho comunitario e 

em consonancia com a pastoral urbana ; 

° a Pastoral de Adolescentes e de Crianpasfcrianpas acima de 7 anos) -

PAC (1978) participa das lutas e conquistas dos movimentos populares e dos 

trabalhadores, como: passeatas de "\- de maio, movimentos de mulheres e de 

comerciantes/oarraqueiros. Foi a semente do Conselho da Crianpa e do 

Adolescents; 

= a Pastoral da Crianca- crianpa ate 6 anos (1984); 

= a Pastoral Urbana (1984) que apoiou a criapao da pastoral 

operaria(1985), e as Comunidades Eciesiais de Base-CEB's urbanas. Vale ressaltar 

o apoio decisivo dessa pastoral no processo de organizapao dos comerciantes 
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ambulantes, "os barraqueiros", na sede municipal. Esse setor representava, 1,16% 

do comercio varejista local, em 1997. 

Outras apdes de alcance popular sao viabilizadas: 

* a formapao de setores pedagogicos: de educapao politica, dia do 

Senhor e a Caritas ; 

s o surgimento do Movimento de Educapao de Base -MEBM973); 

« o fortaiecimento das Comunidades Eclesiais de Base - CEB's; 

• a promopao de parcerias com o Centra de Estudo e Assessoria ao 

Trabaihador-CETRA 7: 

s a formapao da Comissao de Assessoria a Pastoral da Terra/CAPT, (no 

inicio da decada de 80), constitulda por 4 memPros: tres provenientes dos setores 

diocesano e um do MEB. 

F OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mnn-ianin am  ni ia pirn mc nrnanicmnc intornpc no p inroco nr \ mr\  a 

Caritas, o MEB, as CEB's e a CAPT tiveram particioapdes decisivas no processo de 

organizapao dos trabalhadores rurais, apoiando-os nos conflitos de terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Caritas desenvolve um trabalho de cunho social e pastoral. Tern como 

objetivo a formapao humanitaria e pastoral, cujo compromisso e com a elevapao do 

homem atraves do trabalho participative Financia e acompanha projetos 

comunitarios. Em sua metodologia de apao e previsto um estudo de viabilidade 

econdmica e das perspectives sociais e evangelicas da apao ( Diocese de Itapipoca, 

1996: 45-46). 

0 Movimento de Educagao de Base - MEB em nivel nacional, surgiu por 

iniciativa da CNBB, com o objetivo de contribuir "para mudanpas significativas no 

campo socio-econdmico e politico a partir de um processo educativo junto aos 

setores populares nas regioes Norte e Nordeste". Tern sua atuapao voltada para a 

"formapao de lideranpas e assessoria a organizapoes populares'YDiocese de 

itapipoca, 1996:40). Foi originado do trabalho da igreja de Natal (R.N), com a 

oreocupacao de "ministrar a educapao de base e estimular a organizacao de 

comunidades, dando enfase a sindicalizapao rural" (MACHADO, 1987: 8). 

0 MEB em Itapipoca segula uma orientacao propria no trabalho de 

acompanhamento e assessoria aos grupos de trabalhadores rurais. Desenvolve 

atlvldades educativas e organizativas, sendo as principals: a assessoria aos 
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movimentos popular e sindical e alfabetizapao de adultos (Doc. Diocese de 

itapipoca, 1996:45). 

A concepcao da Comunidade Eclesial de Base, CEB e fundamentada nos 

preceitos da Igreja- Comunhao, que vigorou ate o primeiro milenio. Na America 

Latina represents: 

a recuperacao criativa da tradipao do primeiro milenio, cujas raizes, se 
encontram na propria comunidade dos Doze, formada ao redor de Jesus, e na 
experiencia atestada nos atos dos apostoios (.,.), Na Igreja-Comunhao 
prevs'ecem as re'acoes comunitanas, re'acoes imediatas, primanas afetivas e 
nominais. As pessoas se conhecem pelo nome; comungam nao apenas a 
mesma fe e esperanca mas tambem a vida e suas lutas. A Igreja assim 
estruturada exerce para alem de sua funpao especificamente religiosa uma 
importancia emmentemente humanizadora e integradora (BOFF,1886:84). 

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Comunidades Eciesiais de Base - CEB's ao se constitufrem num 

espapo social e politico onde os individuos aprendem a refletir de forma ordenada, 

superando a visao fragmentada da realidade, sao instruments de 

conscientizapao(BOFF, 1986: 99). 

As CEB's, surgiram em Itapipoca, antes de 1971, sob o estlmulo dos 

programas radiofdnicos do MEB das Dioceses de Fortaleza e Sobral, foram 

intensificadas com a criacao do MEB local. 0 objetivo das CEB's era "estabelecer a 

solidariedade da igreja com os setores menos favorecidos da sociedade" (In: 

Diocese de Itapipoca, 25 Anos, 1996:40). 0 prdprio bispo era o incentivador desse 

•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ̂  ̂

Dom Paulo teve essa preocupa?ao de animar as CEB's, de fortificar aquela 
organizacao (...). O proprio bispo acompanhava, ia junto com a equipe, aquele 
trabalho de visita as comunidades, e Intensificar o trabalho(..) O MEB [de 
Itapipoca], fomentou, incentivou e ampliou esse trabalho, criou onde nao tinha. 
Os programas radiofdnicos do MEB de Fortaleza e Sobral tiveram infiuencia a 
medida em que foram penetrando na regiao, e tambem foram lancando essa 
semente de organiza?ao (ex-agente pastoral da CAPT). 

Para favorecer o processo de organizapao e formapao da comunidade, 

alguns pre-requisitos eram estabelecidos pelos agentes pastorals, como uma 

assessoria direcionada ao atendimento coietivo: 
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Nos nunca atendemos casos individuals; quando chegava por exempio um 
trabalhador rural na Diocese, dizendo: - La na comunidade e assim: - o que voce 
acha? Eu dizia: - rapaz, voce ja discuiiu esse problema na comunidade? Eie 
dizia: - alnda nao. - Entao va la e discuta e depois volta aqui. Entao isso criava 
naturalmente a comunidade (ex-agente pastoral). 

A diferenca da comunidade para outras formas de organizapao como 

associapoes e cooperativa, consiste na forma de participapao mais espontanea, 

mais "viva" das CEB's: 

Eu, tive a oportunidade de entregar (...) uns kit's (...) no assentamento Maceio, 
(...). Na cooperativa, o pessoal recebeu aquele negocio muito frio, um negoclo 
muito esquisito; na segunda entrega, (...) nos fizemos na comunidade. La, o 
pessoa! cantou, o pessoal fez versos, eu comecei a perceber (...), sabe duma 
coisa nos estamos tirando a onginalidade dos assentamentos. Essas 
cooperativas, essas associates se nao tiver cuidado, ela vai acabar com todas 
as comunidades, porque nos estamos centraiizando tudo la, porque a 
comunidade continua comunidade, continua sua comunidade, embora foi 
desapropriada, mas, continua sendo comunidade. (...) a cooperativa [e] um ponto 
administrative do assentamento, mas, ali nao faz a vida, o pessoal nao canta aii, 
o pessoal vai la para pegar projeto, pra prestar conta de proieto (...) vai la porque 
e a admiuistrayao do projeto, mas, nao e a vida do assentamento ^ex-agente 
pastoral). 

Em um "Paianpo das apoes desenvolvidas pelas CEB's" pela Diocese de 

itapipoca (Doc. Diocese de Itapipoca, 1996:45), destacam-se como "passes 

importantes": 

• a conguista de terra em muitas comunidades; 

• experiencias produtivas e organizativas que sinalizam um novo modo 

de ser da Igreja; 

• a ampiiapao de comunidades e do numero de familias em comunidade 

ja constituidas ; 

• crescimento da organizapao comunitana e da consciencia cntica dos 

memPros das CEB's. 

2.2.2. Dom Benedito e a luta contra a exclusao social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No segundo periodo, a Diocese, continua se mobilizando ao Iado dos 

"excluidos", contudo, seguindo uma linha mais moderada, uma vez que o contexto 
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historico e outro. 0 pais vivencia um processo de democratizapao, onde os 

movimentos populares sao representados por suas entidades de classes (sindicatos, 

federapoes) partidos politicos, associapoes, as quais ocupam os espapos antes 

oreenchidos pelos movimentos de natureza pastoral. 

Esse momento e evidenciado tambem atraves de depoimentos de 

informantes: para um sindicalista, representante da oposicao, o atual bispo "nao 

apoia o povo", porque em "um movimento dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reivindicacoes dos trabalhadores 

rurais. eiei o bisool r rianuou retirar o nonis us uiocese do movimento". 

Porem, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Piano Diocesano de Pastoral para o periodo 1997-1999, 

elaborado "a luz das Diretrizes Gerais da apao evangelizadora da Igreja no Brasil", 

enfatiza a " oppao da Diocese pela Igreja R enovada". Esta se manifesta de forma 

contundente, atraves do enfoque socioldgico, exposto no documento, com criticas 

ao "capitalismo e as expectativas tedricas coiocadas na matriz neo-liberal, marcadas 

oela concentracao de riouezas. aumento da rniseria. da fome e o ressuraimento de 

doenpas antes controladas, decorrentes das condipdes de fome, insalubridade, 

desequillbrio ecoldgico". A linha de atuacao do Piano (Piano Diocesano, 1997:03, 

14, 19, 21), preve: 

* o fortaleclmento das CEB's e Pastoral Urbana, com a promopao de 

encontros diocesanos; 

« a intensificapao do trabalho pastoral no campo social, com uma 

sistematica de seminaries sobre educapao, saude; 

* a viabilizapao de parcerias com o poder municipal e estadual; 

* a promopao de cursos, encontros com lideranpas politicas e 

comunidade, com o objetivo de formar e informar para a acao concreta da cidadania. 

A Pastoral Operaria, criada em 1987, merece destaque por vir se 

posicionando a favor da classe contra os abuses do capital industrial que vem se 

instalando no municipio. Em Itapipoca, as industrias de produpao de calpados se 

utilizam de cooperatives, reconhecidas, como "cooperatives de fachadas" por serem 

livres de encargos sociais. Empregam jovens entre 18 e 30 anos que experimentam 

pela 1 - vez a rotina de um trabalho Industrial, trabaiham cerca de 10 horas por dia 

em pe, para ganhar em media, 1 sa'lario minimo, sem carteira assinada nem fenas 

(Diario do Nordeste, 01.11.98). 
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2.3. 0 Papei da CPT na luta pela terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comeqamos a aprofundar juntos, as reflexoes do evangelho e se 

organizando, unidos, descobrindo os direitos de cada um.. 

Lider comunMrio Macaco. 

2.3.1. A cnapao da CPT no Ceara 

2.3.1.1.Uma estrutura fundiaria injusta no Ceara 

No Estado do Ceara, a estrutura fundiaria e historicamente concentrada. 

Essa concentrapao de terras tern origem no sistema de ocupacao por sesmarias que 

propiciou o surgimento de vastos latifundios (as fazendas), convertendo seus 

"capitaes-mores" em grandes proprietaries, com poder que extrapolava ao dominio 

territorial. As grandes propriedades rurais constitulram-se a base para a formapao e 

consolidapao do poder politico local, cujo reflexo nas relapdes sociais, politicas e 

econdmlcas se ooserva. ate os dias atuais. 

Atraves do Censo Agropecuarlo do IBGE de 1995-1996, sobre o estudo 

da Evolugao da Distribuigao dos Estabelecimentos Agropecuarios., entre o periodo 

de 1970 e 1995, no Estado do Ceara, constata-se o quadro perverso dessa 

ocupapao fundiaria, alicerpada na concentrapao de terra com uma tendencia a 

formapao de minifundios, conforme tabela infra citada: 

Tabela 1: Evolupao da distribuipao dos estabelecimentos agropecuarios no Estado 

do Ceara (1970-1995) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRUPOS DE AREA TOTAL I PROPORCAO DO NUMERO DE 

ESTABEJ_ECI.MEN.TQ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

PROPORCAO DA AREA DOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I  ESTABELECIMENTOS ( %\ 

1 

Menos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 10 ! 49 0 
1 

72,3 1 3 9 
[ 

7,0 
1 _"1 C 
| n izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi 0 7 C 

1 ^  '  r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *J 
27 ,7 

i ww azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I I C I I V O w c i w w w 
I r> n 

i  
5,0 1 / A 1 

I  

1 000 s rr.enos de 10 000 as n n ,120,7 
i  

17r5 

* iti VUo e mais j  t i.t i 
ti.t) I ^ - -

1 O . D U 

—t ~ 

I 
F&tite: Censo s^ropecuar/o 7995-1995. ?&GE, p. 39-3 ? 

http://ESTABEJ_ECI.MEN.TQ
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Dos dados expostos pode-se deduzir que: 

« em 1S70, 9,0 % dos estabelecimentos na faixa de 100 hectares a menos de 

1.000 ha controlavam 44,3 % do total de estabelecimento, passando, em 1995, a 

mesma faixa de hectares correspondente a 5,0% dos estabelecimentos a controlar 

46,0% da area total, demonstrando que enquanto diminuiu o numero de 

estabelecimentos, aumentou a proporpao da area por estabelecimento; 

• em 1970 cerca de 49,0% dos estabelecimentos com area menor de 10 hectares 

detinham somente 3.9 % da area total. Em 1995, essas oroporpdes foram 

respectivamente, 72,3% e 7,0%, revelando que houve um parcelamento desses 

estabelecimentos, indicando uma tendencia de formapao de rninifundios; 

• ha um declinio de participapao dos estabelecimentos do gru pu uc died uc i vJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a 

100hectares, que era de 41,5%, em 1970, passando para 22,5% em 1995. 

Essa estrutura fundiaria concentrada tern provocado varies confiitos de 

terra no Estado, que, a exempio do que acontece em outras regioes do oafs, tern se 

caracterizado por confrontos entre diversos segmentos sociais: de um Iado 

part iculars (posseiros, empresarios, fazendeiros, alguns setores da igreja catdlica); 

de outro, moradores, parceiros, arrendatarios, foreiros. Nao importa o tipo de 

propriedade, se publica ou particular, pessoa fisica ou jurfdica, o objetivo comum e a 

luta pela renda da terra, ou seja, a apropriapao pela mais-vaiia, "gerada pelo 

trabalho que se desenvolve na terra, assegurando, assim, a dominapao de classe, o 

controie do processo produtivo e o poder de decisao sobre a vida dos nomens" 

(MARTINS, Monica., 1994:23). 

Esses confiitos, histoncamente, tern acontecido com a mediapao de 

atores externos dentre os quais a Igreja Catdlica, que posiciona-se, ora ao Iado dos 

iatifundiarios quando ve sua hegemonia ameapada por alguns segmentos sociais de 

organizapao popular; ora, prestando assessoria juridica e pedagogica aos 

trabalhadores rurais. atraves da Apao Pastoral. 

Um dos episodios mais marcantes no Ceara, proveniente da uniao da 

igreja com o latifundio, data do inicio do seculo, em 1937, na comunidade religiosa 

de Caldeirao, situada na regiao sul do Estado. Caldeirao era uma comunidade 
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alternativa para onde migravam centenas de penitentes vindos de estados e 

locaiidades vizinhas que, sob o comando do beato Jose Lourenpo, devoto de Padre 

Cicero, cultivavam a terra de forma comunitaria e dividiam a produpao conforme as 

necessidades de suas familias. A comunidade tornou-se uma ameapa ao poder 

politico local, representado pela Igreja e latifundiarios, a medida que competia com o 

catolicismo ortodoxo aPsorv'endo boa oarte de fieis e retirava das orandes 

propnedades parte dos trabalhadores, ate entao subservientes aos coroneis da 

regiao. O conilito envolveu o poder politico local e estadual, que atraves de 

expedipao militar e bombardelos aereos exterminou a comunidade. 

Ha relatos mais recentes como o ocorrido no imdvel Alvapan, municipio 

de Acarau, na zona norte do Estado, desapropriado em 1986. Tratava-se de terra 

doada a pardquia de Acarau, em 1895, como "legado da santa". Nessa localidade, a 

situapao de explorapao dos trabalhadores se configurava pelo pagamento da renda 

a oaroouia. oue consoiidava a fioura dos oatrdes reoresentados oelo vioario. 

vaqueiro e os arrendatarios, constituindo-se numa forte presenpa da estrutura de 

poder dentro da area (MARTINS, Monica, 1994: 44). 

2.3.1.2. A apao da Pastoral da Terra no Ceara 

A primeira causa judicial ganha por trabalhadores rurais, com apoio de 

setores da igreja, no Ceara foi na decada de setenta, na fazenda Monte Castelo, no 

municipio de Quixada, que culminou com a desaprooriacao do imovei (uma area de 

3.216ha), em 14.04.83. Nesse municipio, o processo de conscientizapao foi iniciado 

por meio de "cursinhos" sobre "direito popular", cujo enfoque era o Estatuto da Terra. 

A luta se desenrolou contra a cobranpa d e " renda da terra", feita por um fazendeiro -

que contrariava o Estatuto da Terra(o trabalhador pagava 50% de renda do algodao 

e de 10% a 30% da renda de milho e feijao, sendo as benfeitorias feitas por eles). A 

partir dessa data criou-se "jurisprudence" no Estado, resultando na nao 

obrigatoriedade do pagamento da renda com esses valores. Por voita desse periodo 

a CPT do Ceara foi cnada com o apoio do entao arcebispo de Fortaleza D. AloiSio 

Lorsheider. 

Vale ressaltar, que essa oppao da igreja surge num momento de grande 

efervescencia politica, onde alguns setores da sociedade se organizam, em reapao 
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ao contexto socio-economica instalado no pals, sendo um dos eiementos 

desencadeador do processo a politica de desenvolvimento direcionada a 

acumulapao de capital. Na zona rural, isso se refiete na adopao de uma politica 

agricola voitada para o alto indice de produtividade com a implantapao de uma 

"modernizapao conservadora", deixando intocavel a estrutura fundiaria privilegiando 

a incorporapao de "pacotes tecnologicos". O Estado e o principal incentivador do 

modelo desenvolvimentista, atraves de seus programas e projetos 

(POLONORDESTE, Sao Vicente, dentre outros). 

Essa aproximapao da igreja com as classes subaiternas vem, tambem, 

em resposta aos movimentos de organizapao dos trabalhadores rurais, iniciados 

peias Ligas Camponeses e o Partido Comunista do Brasil. A Igreja, calcada no 

"medo" de perder para esses movimentos populares, seus fieis e espapos 

conquistados ao longo dos secuios, se lanpa tambem como uma oppao politica 

alternative para os "excluidos". 

2.3.2. A criapao da Comissao de Apoio a Pastoral da Terra - CAPT em Itapipoca 

2 3 2 1 A estrutura fundiaria em Itapipoca 

No Municipio de Itapipoca a coionizapao se efetivou tambem mediante as zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sesmarias, quando os Portugueses Francisco Pinheiro do Lago, Josefa Ferreira de 

Oliveira, Tome de Oliveira Chaves, Jerdnimo de Freitas Guimaraes e Francisca 

Pinheiro do Lago, requereram as terras situadas na regiao, tendo como localizapao 

possessdria os sitios Santo Amaro e Sao Jose, hoie, distrito de Arapari (ARAGAO, 

R , 1336: 118). 

Embora esse processo de ocupapao e coionizapao tenha sido semelhante 

a outras regioes do Ceara, apresenta hoje, uma estrutura fundiaria contraria a 

tendencia observada para o conjunto dos municipios. Conforme tabela a seguir: 
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Tabela 2: Proporcao do numero e da area dos estabelecimentos, por grupos de 

area total, em Itapipoca- CE(1985 -1997) 

GRUPOS DE AREA TOTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(ft si 

PROPORCAO DO NUMEROj PROPORCAO DAS AREAS DO 

DE ESTABELECIMENTO ESTABELECIMENTOS 

7o 7o 

6(.S (3.7 7.7 0.75 

31.3 32.Q •28.7 24,44 

1 GO a menos de 1 000 6 1 23,9 42,6 64, OS 

1 ODD a menos de ID DUD 0,3 0,4 inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 73 

1.0. oaa e mai.1-

TOTAL 100,0 -i rin r 100,0 100,0 

Fonte: 1)Fonte: IPLANCE - Anuario Estatfstico do Ceara in: IPLANCE, 1995, p. 14. 

2) INCRA/Sistemas de Estatisticas Cadastrais ( IPLANCE, 1998:27) 

Em Itapipoca, as areas de latifundios acima de 1000 hectares, entre o 

periodo de 1985 a 1997, tern decrescido de 23,0 % para 10,73, bem como, o 

numero de estabelecimentos de menos de 10 ha (minifundio), passando de (61,8% 

para 13,7%). Houve tambem uma redupao de area 7,7% para 0,75%; 

Por outro Iado, houve um aumento do numero de estabelecimentos, no 

extrato de area, de 10(ha) a menos de 100(ha), passando de 31,8 para 62,0, embora 

registre-se uma redupao da area de 26,7% para 24,44%; como tambem, um 

aumento significative do numero de estabelecimentos, na faixa de 1Q0(ha) a menos 

de 1G00 (ha), de 6 , 1 % para 23,9%, assim como de area (42,6% para 64,08%). 

Esses dados estatisticas municipals reveiam uma tendencia a uma 

distnbuicao de terra, e, nos levam a crer que um dos fatores determinante nesse 

processo de transformapao da estrutura fundiaria foi a luta dos trabalhadores rurais 

pela conpuista da terra. 

Nesse aspecto, Itapipoca apresenta atores sociais envolvidos com os 

problemas da terra, Pastante diversificados, desde fazendeiros tradicionais, que 

cobravam renda acima do permitido pelo Estatuto da Terra, a empresarios, que 

expulsam os trabalhadores rurais para impiantar projetos de reflorestamento. 
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2.3.2.2 .A atuapao da Comissao de Apoio a Pastoral da Terra - CAPT de Itapipoca: 

A CAPT. nasceu da necessidade das equioes da Diocese de Itapipoca 

cnarem uma assessoria aos problemas da terra. Conforme relato de um informante: 

No dia-a-dia de trabalho encontrava gente que tinha um pedaco de terra, mas 
nao era legalizada. Precisava fazer um projeto de um mini posto agricola, nao 
tinha como fazer porque precisava legalizar. Tinha alguns confiitos (...) por causa 
dessa questao, de nao ter a terra, tinha, mas num sabia quern era o dono . 

w u n u m e n iDro da CAPT analisa a sua cnapao contextualizando-a no 

momento politico-social da epoca, argumentando que: "a entidade ocupava o lugar 

do Sindicato de Trabalhador Rural - STR do municipio, que era pelego, isto e, 

atrelado ao poder local, principalmente aos latifundiarios da regiao". 

0 caso do imdvel Maceid, cujo proprietario era o governador Tasso 

Jereissati, torna-se embiematico, tanto pela dimensao da area (5.844, ha), e o 

numero de farm lias envoividas ( 607), representando dez comunidades, quanto por 

ter sido a primeira apao judicial ganha no municipio, com apoio da igreja catdlica. O 

apoio aos trabalhadores foi iniciado por Membros da Diocese de Itapipoca que 

comeparam a visitar o imdvel no inicio da decada de 80, mas a imissao de posse so 

se efetivou em "1985. 0 que demonstra a lentidao de um processo de 

desapropriapao. A partir desta data foram surgindo outros confiitos na regiao, que 

culminaram com a criapao da Comissao de Assessoria a Pastoral da Terra - CAPT, 

vinculada ao setor diocesano de educapao politica. 

A razao da CAPT ser denominada de 'Assessoria" a Pastoral da Terra, 

diferenciando-a de outras pastorais, deve - se ao fato de D. Paulo nao querer "char 

uma Comissao Pastoral da Terra-CPT, mas uma especie de equipe, uma 

assessoria, como se fosse a CPT", vinculada ao setor diocesano de educapao 

politica. Segundo informacao de um ex-membro, da CAPT, a CPT, "depende de uma 

politica missionaria crista". 0 que caracteriza um trabalho pastoral e a "area de 

abrangencia, a intensidade das apdes mas, sobretudo, a definipao das iinhas de 

trabalho, os objetivos explicitos na perspective pastoral" e a vmcuiapao oficial a 

hierarquia da organizapao diocesana. 

A metodologia de organizacao da CAPT consistia num acompanhamento 

sistematico as comunidades: 
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u s j u i i ;  i  <__. ! <_ v u u a .  a w i  i  i pci i  i i l a i nb i i i O a 6 1 6 5 ,  i c v a n u u c i c a a i  u i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I Q I C L O .  a w i n . i a ,  

levando eies pra audiencia, as vezes para a secretana de seguranpa, as vezes a 
genie pariicipava de mulirao deies pra ver como eies se comportavam, quando 
a gente nao estava no escritorio, estava na comunidade (ex agente pastorai). 

A CAPT prestava tambem um servipo de assessoria pedagdgica e juridica 

aos trabalhadores a fim de prepara-los para depor nos processos de 

desapropnapoes de terra: 

Eies eram muito nervosos inicialmente para ir a justica, a gente fazia, a gente 
treinava o depoimento deles, ensaiava eles(..), nos nunca perdemos uma 
questao, porque a gente tinha toda essa seguranpa, esse embasamento que 
voce tern de dar, um iesiemunho e um depoimento espetacular. Ele chegava na 
frente do juiz ou juiza, nao tinha mais aquele nervosismo, tinha todo aquele 
ensaio com ele. Entao isso dava pra nos uma cert a seguranca (ex agente 
pastoral). 

0 processo de organizapao em torno da luta pela terra tornou os 

membros das CEB's, mais criticos e participativos: 

Todas as comunidades que lutaram assim pela terra, elas conseguiram 
colocar nos seus agentes nos seus membros um pouco de consciencia 
chtlca, de ver a importancia do ser humano, das pessoas , o respeito as 
pessoas(...), fez a pessoa ficar mais questionavel, elas questionam mais 
as coisas sao mais presentes nas discussoes (ex agente pastoral). 

Essa linha de atuapao da Diocese se coaduna com o momento historic© 

vivido pela Igreja Catdlica, em nivel mundial e, mais especificamente, na America 

Latina, quando a partir da decada de 60, passa por um processo de reformuiapao. 

As ideias da "Igreja Renovada" foram expressas no "Concilio Vaticano II (1962-

1965) e a II Conferencia Episcopal Latino Americana de Medeliin (1968)" e PuePla 

(1979), cuja missao e "iutar por uma realidade diferente da atual: participar da 

construpao de uma sociedade justa e soiidana e realizar o projeto de Deus na 

soiidariedade e na busca do bem comum" (Doc. Diocese de Itapipoca, 1996:25). 

Como a igreja nao e um bloco monolltico, e uma instltuipao, e como tal, 

perpassam todas as contradipoes da sociedade, a atuapao da diocese provocou 

confiitos internes entre membros da igreja que tinham interesses divergences. Isso 

culminou com a transferencia de Dom Paulo, causando grande "impacto" entre os 

setores mais comprometido com as causas populares, tanto em nivel endogeno a 
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igreja, como em outros setores da sociedade local. 0 anuncio da transferencia do 

bispo foi na "X Assembleia Diocesana". 0 impacto da noticia gerou uma discussao 

no sentido de "compreender o processo de transferencia e estabelecer algumas 

qualidades e aptidoes" para o seu substitute, "a partir do ponto de vista dos 

diferentes segmentos presentes no encontro. Nessa avaliapao, a "questao da terra" 

foi colocada como nao estando assumida "pelo conjunto da hierarquia Diocesana . 

Dai surge uma indagapao: "Sera que esta [questao da terra], era uma oppao 

diocesana ou de Dom Paulo" (Documento. Diocese de Itapipoca, 1996: 69-70). 

Alguns entrevistados argumentam que, a medida em que foi se 

intensificando o trabalho de organizapao numa perspectiva "libertadora", foram 

surgindo dificuldades em torno de garantir unidade do conjunto da Diocese, sobre a 

problematica da terra: 

A CAPT (...) nao recebe as bentpaos de todos os bispos nem de toda a igreja, ela 
teve sempre muitas restripoes da hierarquia da igreja porque ela e uma 
comissao autonoma, mesmo sendo da Diocese, mas, exerce sua autonomia (...) 
alguns ieigos, mesmo, da igreja, achava que ali era uns tomadores de terra, 
invasor de terra, nao compreendia que ali eram pessoas que tinham 
responsabilidade, pessoas que tinham compromisso, pessoa que queria o 
cumprimento da !ei, nada mais nada menos que isso (...). Aqui mesmo na 
Diocese nao eram todos os setores que aceitavam (ex-agente pastoral). 

Por coiocar-se ao iado dos trabalhadores rurais nos confrontos com 

latifundiarios e empresanos na regiao, a CAPT passou a representar, principalmente 

entre os anos de 1984-1987, um dos slmboios da igreja pela "oppao preferencial 

pelos pobres" em itapipoca(Doc. Diocese de Itapipoca, 1996:51 ).Os entrevistados 

referem-se ao periodo 84-87, como um periodo marcado por muitas confiitos entre 

latifundiarios e trabalhadores sem terra: 

Naqueia epoca era muito perigoso a questao da pistolagem. Entao, aqui eu nao 
andava na cidade (...). Eu era muito reservado, da Diocese pras comunidades, e 
ai comecou todo um trabalho de acompanhamento as comunidades, faiar sentar 
com o pessoal, comer com o pessoal, discutir, criar toda aquela relacao de 
confianpa (...) ( ex-agente pastoral). 

Naquele periodo, 84 a 87, foi o mais intense. Foi o momento em que essa 
regiao, era a regiao do estado em que havia e que houve o maior numero de 
confiitos pela posse da terra, pela posse e uso da terra". Entao nos tinhamos 
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momentos muito dificeis (...) tanto na perspective dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA organizar os trabalhaclores 
para a conqmsta de seus dineitos, o processo de conscientizacao (...) como 
tambem, nos tivemos dificuidade no sentido de trabaihar a propria estrutura da 
regiao. Foi um momento que houve tambem a preocupacao maior com a 
questao fundiaria. Houve a implantacao de alguns projetos (...) para trabaihar a 
questao do coco na regiao, a propria especulacao imobiliaria que intensificou 
muito (...). Foi nesse pehodo que a gente teve tambem a quantidade bastante 
significative de area desapropriada, mas, tambem foi o momento que houve 
muitas mortes, muiios trabaihadores foram assassinados. Foi um pehodo que a 
gente teve tortura de trabaihadores, em Itapipoca, itapaje Train, e foi um 
momento muito dificii inclusive na hierarquia da igreja (ex-agente pastoral). 

Nos trabalhava na epoca (...) basicamente cinco municipios: Train, Itapaje, 
itarema, Amontada e itapipoca. Esses era exatamente aonde estava focaiizado 
as comunidades que tinham probiemas com a reforma agraria, ou seja, estava 
iutando ja naquela epoca peia reforma agraria (ex-agente pastoral). 

A CAPT desenvolveu tambem acoes de desapropriacao de imovel contra 

setores da propria Igreja. Um caso singular aconteceu no municipio de Itarema, em 

gue a acao judicial foi contra o padre da paroguia local. Nessa ocasiao, os 

mteresses divergentes entre setores da diocese ficaram mais transparentes, 

podendo ser identificados os grupos gue apoiavam o processo de organizacao peia 

posse da terra e os contraries a acao pastoral: 

A gente passou a ser advogado contra o padre (...), tu imagina como e que isso 
cai na Diocese, os companheiros, os coiegas do padre, entao nos criamos uma 
certa antipatia com os padres, alguns evidentemente, nao todos, mas, de alguns 
(...), mas, tambem criamos a simpatia de outros que achavarn que isso e que era 
um trabalho serio, num quer nem saber quern e, vai pra cima (ex-agente 
pastoral). 

A CAPT foi desativada pelo atual bispo em 1935, segundo um ex-agente 

pastoral, por "questoes de dificuidades internas com a equipe", o que "nao quer dizer 

que nao tenha problema de terra". 0 trabalho de assessoria jurfdica foi transferido 

para o STR. Segundo o informante, a CAPT, "ja cumpriu o seu papei, transferindo a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> c o u o i l o a u i n u o u c u a i a u o n l u i u a i u . 

A equipe pastoral hqie, e formada por 3 membros: uma irma e dois 

ieigos. Sua linha de atuagao e voitada para a capacitacao, como pode ser 

constatado atraves da analise do discurso do tecnico da atual equipe pastoral: 
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Hoje a CPT ganhou nova face, em vista daqueles confiitos que gracas a Deus 
hoje, a gente continua o trabalho de assessoria, continua o trabalho de 
assentamento, mas hoje, de forma pacifica. O objetivo da CPT em Itapipoca, 
mudou um pouco seu carater, o objetivo gerai e capacltar Pescadores e 
produtores rurais sem terra para gerenciarem seus proprios negocios e 
exercerem seus direltos de cidadania (.„). Mudou um pouco a metodoiogia de 
trabalho, em vista de um acompanhamento mais tecnico e deixando o 
acompanhamento mais judiciario para o sindicato 

Dantro os objativos especificos da eguipe da asssssona aos 

trabaihadores rurais estao: 

a "diagnosticar a realidade socio-economica, cultural e rehgiosa das 

familias de Pescadores e produtores sem terra. 

= estudar a potencialidade da economia pesgueira local; 

b reflet ir sobre as politicas de desenvolvimento do turismo, da 

preservacao do meio- ambiente, da promocao social na regiao e sua mfiuencia na 

vida familiar; 

B estimular a orgamzacao social, poiitica e economica dos trabaihadores; 

conscientizar os Pescadores a se associarem em colomas, em associacoes 

cooperativas; desenvolver um programa de educacao ambiental" (tecnico da atual 

eujuipezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U C J o r i ). 

Essa nova linha de atuacao e reconhecida tambem por um ex -membro 

da CAPT, ao informar gue, em consonancia com o atual bispo, a CPT realiza um 

trabalho voitado mais para os trabaihadores rurais gue possuem terra. A CPT e mais 

"Pastoral"', no sentido de ser mais evangelizadora, do gue da "Terra". Na decada de 

80, as acoes da CAPT eram mais reivmdicativas exercendo papel fundamental para 

a conguista da terra. Na avaliacao desse entrevistado o Movimento dos Sem Terra-

MST, hoje, vem ocupando na regiao o espaco gue antes era exercido peia CAPT. 

Hoje, os confiitos tem se mamfestado entre Pescadores gue resistem as 

investidas da especulacao imobiliaria, sncrementada pe'o incentive do turismo 

estatal, e grupos de empresanos do setor hoteleiro; 

Com o turismo chega (...) as drogas, a prostituifao infantii, tambem a Invasao de 
terra, que a gente tem um caso recente (...) na regiao de Amontada [hoje 
municipio, antes distnto de itapipoca], na Barra das Moitas, onde a rota tunstica 
passa. La, tivemos ha pouco tempo um confiito entre moradores da Barra das 
Moitas, em que um grupo do Rio Grande do Sul cornprou uma area que e de 
nativos, inviabilizando assirn a sobrevivencia deles porque elas tern a vida do 
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mar, mas ai, consiruindo a rede de hoteis vai irnpedir que esses Pescadores 
tirem o alimento (....) (tecnico da atuai equipe pastorai), 

O desenvolvimento do turismo vem sinalizando no municipio, como uma 

atividade economiea em expansao . 0 municipio por ter uma localizacao geografica 

privilegiada, com 50% de sua area total, em zona litoranea, formando oito praias, 

abranpendo 891 Km 2 foi credenciado ao Proorama de Desenvolvimento Turistico-

PRODETUR, do Estado. A acao prioritaria foi a construcao de uma via litoranea -

"estrada do Sol Poente", para ampliar o fluxo turistico na regiao. Em 1997, recebeu 

do Ministerio da Industria e do Comercio, atraves do Institute Brasileiro do Turismo 

(EMBRATUR), o selo de municipio prioritario para o desenvolvimento do turismo. 

No balancpo das atividades da CPT feito peia Diocese nesses 25 anos, um 

dos exemplos citados, como positivo foi o trabalho da Pastoral da Terra realizado em 

16 assentamentos, situados nos municfpios que formam a Diocese de Itapipoca 

(Doc. Diocese de Itapipoca, 1996: 52). Fazendo um estudo comparativo entre os 

dados do INCRA sobre os projetos de assentamentos dos municiplos da regiao com 

os mumcipios cobertos peia scpao pastoral dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiocgsg cfe Itapipoca, constata-se que, 

do total de 1 / muniCipios, 10 tiveram areas reformadas, conforme ilustracao, na 

Tabeia 3: 

Tabela 3: fvtuniCipios de atuacao da acao pastoral de Itapipoca -CE e demonstrative 
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Fcnte: Institute de Colonizacac e Reforms Agraria - INCRA 

Superintendencia Regional do Ceara - SR(02). Divisao de Assentamento SR(02)Z. SIFRA. Rei. 01/03 de 

09/10/98. 

(1) 0 municipio de Amontada era distrito de itapipoca e foi desmembrado em 05.02.95. 

( 2 ) Municipio desmembrado de Itapipoca a partir de 1995. 

(3) N'ao consta no "Guadro Demonstrative do incra a data de desapropriacao do imovei ivlaceio, pressupoe-se 

que foi antes de 05.03.1985, ja que esta e a data da "Irnissao de Posse". 

A s>tuacao exposta peia tabela 3, revela que os municipios onde a equipe 

da pastoral tinha uma atuacao mais sistematica (itapioca, itarema, Train, Amontada) 

sao os que apresentam um maior numero de areas reformadas, com a excecao da 

itapaje que nao g rGpresentado nas informacoes do INCRA. 

O maior indice de area reformada. situa-se no municipio do Itapipoca, ja 

que, se somarmos as areas dos municipios pertencentes a Itapipoca (Miraima e 

Amontada), antes de suas emancipaQoes, em 1985, o numero de areas 

desapropriadas aumentam em 22.354,1842 (ha), superando o valor dos demais 

municipios. 

Esses dados reafirmam a eficacia da acao pastoral no dtocgsso do 

participacao e organizacao de trabaihadores rurais em torno da conquista da terra, 

refletindo numa distribuicao mass equitativa da terra. 

2 4. Impactos e mudancas na organizacao socio - polltica municipal 

2.4.1, Os novos atores municipals 

A contnbuicao de membros da acao pastoral para a organizacao politico-

social no municipio, e perceptive!. Alguns agentes pastorals (da Gxtinta CAPT, e 

trabaihadores rurais das CEB'S ), estao a frente de diversas instancias do p o d G r 

politico local, atraves de suas filia56es em partidos politicos e como membros do 

Conselho rvlunicipal de Desenvolvimento Sustentavel. 

2.4.1.1.0 Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel-CMDS 

De forma singular, a Diocese colabora com o poder municipal, atraves da 

participacao do bispo no Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentavel -
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CMDS. Em alguns mementos, a Igreja confunde-se com o proprio executivo 

municipal, conforme pode se apreender do relate de um informante, membro do 

Conselho: 

Com a criacao do CMDS, (...) a Igreja, o poder iegislativo e o executivo 
caminham juntos. Entao, toda resolucao o poder se aconselha com a Igreja, nas 
decisoes de mais importancia para o municipio, entao a Igreja esta sempre 
presente. 

Isto caracteriza formas de alianca e de deiegacao de poder e de 

responsabilidades a Igreja por parte dos membros do Conselho. 

Com a Camara Municipal a articulacao do CMDS foi delineada da 

seguinte forma: 

A Camara ja se faz membro do CMDS, atraves da bancada dos partidos, cada 
partido tem um represeniante no Conseiho(...) a gente esta irabaihando em 
inteira sintonia. quando o projeto nao e viavel a gente da o nosso parecer 
(membro do Conselho). 

Ha evidencias tambem de uma articulacao harmoniosa com o executivo 

estaduai; 

O governador tambem tem uma apreciacao muito grande pelo nosso bispo, e 
muito amigo,(...) Antes dessa convivencia ser politica e uma convivencia amiga, 
pessoal. Aqui o momento politico caminha com harmonia, a Igreja e o poder 
politico (membro do Conselho). 

Ja, a relacao do CMDS com o S IR nao e livre de contradicoes. Um dos 

representantes do STR no CMDS, em um momento afirma gue o Conselho nao 

colabora com a organizacao dos trabaihadores rurais, em outro argumenta que 

algumas reivindicacoes encaminhadas peia comissao de agricultura e obras, da gual 

faz parte, foram atendidas. Os projetos aprovados foram: compra e venda de terra, 

do programa Reforma Agraria Solidaria; projeto de elethficacao e construgao de 

poco profundo. N'este caso. a deiegacao de poder por parte dos trabaihadores e 

confiada a um representante eleito do grupo do STR, gue os representa no 

Conselho. 

A coordenacao do forum do CMDS fica a cargo de uma equipe, porem, 

observa-se que, de fato, quern coordena os trabalhos e Dom Benedito, utilizando-se 
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da metodoiogia de reunioes das CEB's do "ver, julgar e agir". Este procedimento 

metodoiogico se constroi a partir da teologia da libertacao, segundo BOFF 

(1986:85,95,103): 

Pnmeirarnente ver reaiidade sob uma mediacao socio - anaiitica: a pobreza 
aparece com sua face de opressao - no sentido politico; de exploracao, no 
sentido eccncmico; de injustica. no sentido etico; de pecado - no sentido 
teoloyico. Em seguida, iuiga - la a luz de criterios evangelicos, mediacao 
hermeneutica, (a pagina da Biblia e confrontada com a pagina da vida) e, por 
fim, agir de modo a transformer a situacao, mediacao pratico-pastorai [ sem 
grifos no original]. 

Nessa metodoiogia os encaminnamentos sao feitos por etapas. Ha uma 

tentativa, por parte do bispo, em coordenar as discussoes, discipiinando as 

coiocacoes. IniCialmente, o problema e enfocado, depois se analisa para 

posteriormente, propor acoes . Como nem todos os membros do Conselho tem a 

pratica pastoral, os encaminnamentos nem sempre seguem essa dinamica . 

2.4.1.2.0s partidos politlcos 

Os agentes pastorals, vinculados uiretai i iente ao pouer vigente (us 

situacao) assumindo cargos de assessores na Prefestura, sao militantes do Pa 

Trabalhista Brasileiro- PTB e do Partido dos Trabalhadores-PT, eleitos atraves de 

uma coligacao com Partido da Social-Democracia do Brasil- PSDB. 

Com excecao do PTB, gue histoncamente e reconhecido como um 

partido populista, os demais partidos, PT, PDT e PSB tem se colocado desde suas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I t r „ ^ . i k ^ w ^ r ^ czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r~ W — r~ l i rfoe r u - .n i tlarac zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I U I l u a y u c a a u i a u u u u o U a u a n l a u u i c S o u a s I U I O O L / U ^ U I O I c b . 

0 PTB tem um ex-membro u3 uiocese, exercenuO a lunyao us secreiano 

particular do Prefeito. Constatamos gue o secretario particular, e o mediador entre a 

comunidade e o prefeito. Em entrevista, o secretario, descreveu assim suas 

atividades: 

Participo do CMDS, quando ele nao pode estar presente, da coordenacao e das 
reunioes ordinarias e em alguns momentos a gente se faz presente tambem, 
preparando aiguma reportagem para os meios de comunicacao, e atender ao 
publico. 

http://ru-.ni
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Ja. ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PT elegeu o vice prefeito do municipio, atraves de uma coiigacao 

com o PSDB (este, para o cargo majoritario), ocupando tambem a Secretaria de 

Educacao. Essa indicacao foi fruto de compromisso dessa alianca, segundo, 

declaracao da propna.responsavel peia pasta : 

Fizemos uma alianya com o PSDB para eieger o prefeito municipal, a gente 
decidiu isso politicamente (...) nos fizemos dsversas discussoes com os 
trabaihadores, e foi por isso que eu vim parar aqui na Secretaria de Educacao 
(...). O unico [indicacao para secretarial que nao foi pessoal foi a [Secretaria ] da 
educacao. Foi o partido que indicou, porque desde a coiiga9ao foi estabelecido 
este tipo de decisao e de negociacao (...). Nao estou aqui porque estou sozinha. 
Estou porque o partido me indicou e tenho a responsabilidade de representar e 
executar as linhas que o partido define. Eu represento o partido aqui dentro e a 
fiiosofia desse partido. 

Os ex-agentes pastorals filiados ao PSS, hoje (agosto de 19S8), 

representam a oposicao, em nivei municipal. Quer seja a frente da Federacao das 

Assoaacoes de Bairros e Comunidades de Itapipoca — FAfvlBACI (reivindicando 

Piano de Emergencia para o municipio e cestas basicas), quer seja atraves da 

partiCipacao no forum do CMDS, ou mesmo a frente de entidades de classe como: 

Federacao dos Trabaihadores Rurais do Ceara- FETRAECE e Sindicato 

Trabaihadores Rurais -STR. 

No STR os ex-agentes da CAPT construlram uma ica poiitica 

formando chapa unica, com candidates da situacao (ex-dirigentes, marcados peio 

"atre'amento" ao poder local), bern como, com sindicalistas oriundos das CEB's gue 

tem uma historia de luta em defesa da reforma agraria no municipio e 

representavam a oposigao sindical. 

Assim, o STR hoje apresenta uma configuracao politico-ideologica, 

diferente daguela vista na decada anterior, mas, o cargo de presidente continua 

sendo ocupado por um antigo sindicalista reconhecido pelos seus pares, como 

"pelego": 

O STR, foi durante muito tempo atrelado, a gente chamava de pelego mesmo, 
hoje a gente consegulu dar uma renovada, coiocando pessoas dentro que tem 
compromisso, mas na verdade no seu todo, no seu conjunto, ainda nao e um 
sindicato que puxe essa luta, essa discussao. Ano passado, conseguimos 
ocupar a Prefeitura durante dois dias, com as associacoes e o sinuicato se 
neutraiizou (membro da diretoria). 
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A estrutura organizacional sindicalista vem passando por modificacpes. 

Em sua direcao, alem dos cargos formais de presidente, vice, secretario, tesoureiro 

e conselho fiscal, apresenta uma estrutura setoriai dividida em secretaries: financas, 

politica agraria, agricoia, formagao e informacao, aposentadoria. Essa ultima 

incluida a partir de 1988. Nesse sentido, o sindicato mudou o seu posicionamento 

em relacao aos aposentados. Na decada de 70, e inlcio de 80, os aposentados 

eram proibidos de se filiarem, nao eram aceitos, enguanto categoria, para nao terem 

direitos de competir nas eleicoes sindicais. Hoje, guem mantem os sindicatos sao os 

aposentados. 

Atuaimente. ha uma preocupacao do movimento sindical com a formacao 

e informacao de seus socios. cabendo a Centrai Unica dos Trabaihadores, entidade 

da gual e fiiiado, a promocao de cursos para a diretona e a base. Alem dessa 

atividade a CUT financia a elaboracao de um informativo mensal, direcionado as 

bases .Esse novo envolvimento com a capacitacao de seus fi'iados e visivel. Na 

sede do STR, sao afixados em cartazes, seu "Planejamento Estrategico", resultado 

de um curso ministrado, em 14 de maio de 1998, com a assessoria da CUT; como 

tambem a programacao de encontros com jovens, para discutir a questao sindical 

(Localidade de Assuncao, em 11.07.98). 

Este contexto conforma portanto um quadro complexo entre aliancas e 

deiegacao de poder a entidades como a igreja, ou os partidos politicos, gue depois 

de terem sido mediadores para os trabaihadores via CEB's passam a atuar como 

tuteias no seio do CMDS. 

[Siestas condicoes e natural gue para determinados aspectos aparecam 

confiitos entre estas tuteias e a deiegacao de poder exercida por dirigentes das 

proprias organizacoes dos trabaihadores rurais (sindicatos, associacoes). 

No caso da representacao do CMDS, verifica-se a evoiucao das formas 

de deiegacao do poder e das responsabilidades entre a igreja, os partidos politicos 

e os sindicatos. Os confiitos sao normas que refletem o grau de discussSo e de 

negociacao. De maneira geral estes mecanismos revelam um processo de 

participacao e de expressao democratica entre os atores municipals. 

E interessante verificar que a maioria dos representantes dos 

trabaihadores na diretoria de sindicatos ou membros dos partidos politicos ou do 

CMDS, vem do movimento das CEB's ou da CPT. Quer dizer que os dirigentes das 
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urganizacSes populares ou de classe de hoje, tem adquirido sua legitimidade e 

representatividade nas antigas iutas dos anos 70 e 80, no unico marco organizativo 

permitido, aguele da Igreja. 

A construcao comum de capacidades desses dirigentes mediante a sua 

partiCipacao em expenencsas militantes comuns, caracteriza perfeitamente um 

exempio de aprendizagem coletiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f\xszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA u m u u i u a u c o c m n i i a y u c a u uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O I V I U O 

JAR A (1336) afirma que os CMDS's sao "instancias de participacao social 

que permitam a expressao de interesses locais, visando esclarecer as prioridades e 

estimuiar solidariedade em torno de problemas especificos". Ao contrario das 

Camaras de Vereadores, os Conselhos: 

nao govemam, nao iegislam, apenas transmitem opinioes, demandas, criterios e, 
principalmente, a voniade das proprias comunidades (...) seus membros 
uiaiogam, discutem, deliberam, formulam propostas de atuacao e, defendem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ii t i c i ^ o o c o w w i t o c i i i c t i I U U c i o  o u i i i u i i i u o u o o \*jr\\\r\, i 

No Estado, os CfVIDS's alem desses objetivos foram constituidos "a partir 

de um Tvlodelo de Gestao Participative' ", ou seja, concebidos como "um espago 

administrativo institucionalizado de vivencia e participagao politica". Isto e, foram 

concebidos, como" forma do executivo fazer sua 'propria mediacao entre a 

sociedade civil e o poder municipal. Seu papel fundamental e exercer o contato 

direto entre Estado e Sociedade, como forma de nova gestao (ARAL)JO et ai,,1997: 

04). 

Em Itapipoca, embora a base social do CMOS seja formada por 

representantes da sociedade civil (representantes do STR, de associacoes dos 

distritos - a Uniao das Associagoes Rurais Serrana-UARES, do Sindicato de 

Servidores Municipals, da Cooperativa Agropecuaria do municipio; membros de 

diversos segmentos sociais- da Igraja Catolica e Batista, de todos os partidos da 

Camara municipal; tecnicos das Secretaries Municipals - EMATERCE, dentre 

outros), suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA legitimidade e representatividade so sao garantidas a nivel formal. Em 

primeiro iugar a quaiidade da participagao de seus membros e guestionavel, uma 
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vez que, so vem se reunindo sistematicamente pelo incentivo do bispo Dom 

Benedito, conforme depoimento de um conselhetro: 

O Conselho de Itapipoca funciona bem por causa de D. Benedito, eu acho que 
se nao fosse ele, nao funcionava. Por outro lado, eu acho que tem muito 
discurso de participagao e na verdade ninguem participa de nada. Quando vem 
ja vem tudo feito (...) nos temos um piano aqui pra quatro a nos (...) e temos que 
adequar a nossa reaiidade a reaiidade que vem do Estado. 

Venfica-se que na visao do conselheiro so o fato de haver reunioes nao 

assegura a participagao. Esta vas alem da simples presenga dos munfcipes no 

"forum" mensal, mesmo se em media, ha 25 pessoas por forum entre membros e 

convidados. 

A legitimidade e a representatividade vem sendo tambem comprometidas, 

uma vez gue setores representantes da oposicao no municipio, estao 

sistematicamente ausentes do forum mensal de debates. A oposigao (PSB, PDT) 

tem se posicionado sempre de forma cntica em reiacao ao CMDS. Um sindicaiista 

(filiado ao PDT), afirma gue " o CMDS nao atende as reivindicacoes das 

comunidades": 

fica so em proposta. Ano passado, [1997] foi solicitado um ievantamento para 
benefioar com cesta basica. As assooacoes mobilizaram as comunidades e as 
castas nao vieram. As localidades mais beneficiadas com os projetos sao as que 
tem um politico para inierceder por eias. 

Representantes da FAMBACI e FETRAECE regional, ambos fiiiados ao 

PSB, vem se ausentado do forum por nao acreditarem em sua proposta p a r t i C i p a t i v a . 

Consideram aue os Conselhos sao instituidos oara leoitimar as decisoes do ooverno 

Eu tenho uma avaiiacao de que os conselhos e as comissoes que sao criadas, 
sao simpiesrnenie para oficializar o que o governo determina, porque pra mim, 
conselho ou comissao e pra discutir, proper avaliar (...) No caso do CIVIDS, a 
gente ta ia sempre homoiogando as decisoes do governo. 

Seoundo um membro aue D a r t i c i o o u ativamente do Conselho, desde a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*-» t i t ' 

epoca em gue era Conselho Municipal, cnado em 1S93 para gerenciar o Fundo 

Municipal de Apoio Comunitario (FUMAC), um sub prograrna do Projeto Sao Jose, 
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considera que o Conselho so funcionou bem aquele periodo. 0 CMDS foi formado a 

partir dessa experiencia do FUMAC o qua! foi extinto em 1995, pelo governo do 

Estado. Nesse penodo, os conseiheiros eram eleitos em assernbleias locals ou de 

categonas. A metodoiogia adotada permitia que cada conselheiro, representante de 

sua comunidade, colocasse as demandas que eram anaiisadas pe!os demais 

conseiheiros e votadas em ordem de priondade. 

A intencao do CMDS, era que os probiemas fossem surgindo em cada canto e 
pudesse a representacao trazer e a gente aqui sociailzar pra ver qual que 
pudesse ser atendido primeiro, aqueia reuniao e pra isso. Tem um probiema no 
Arapan, tem um no Barrento, tem um na educacao, tem outre na saude, voce 
sociaiiza. Qua! o mais grave? - E esse aqui, entao o investimento vai ser feito 
nesse aqui primeiro, ai depois a qente faz no outro fex-membro do Conseiho). 

Atualmente, os projetos contendo as demandas sao encaminhados as 

comsssoes (agricultura, obras, saude, educagao, etc), pelas Associagoes 

Comunitarias para analise e pareceres tecnicos. Postenormente, sao colocados em 

votagao no forum municipal. Em caso de aprovagao, sao encaminhados a 

coordenacao estadual localizada na Secretaria de Desenvolvimento Rural /SDR, 

para hberagao de recursos. Ha um consenso entre os conseiheiros de gue as 

reivindicagoes sao inviabilizadas peia falta de condigoes dos mesmos 

acompanharem a todos os projetos encaminhados para a coordenagao estadual, a 

fim de coibir as interferencias politicas, pnncipaimente, diante de um ano de eleigao 

estadual. Alguns projetos sao aprovados, em nivel estadual, sem passar pelo 

Conseiho. 

Essa "nova gestao" participative, esta sendo inviabihzada, uma vez gue o 

atendimento aos projetos depende da "vontade politica" do executive estadual e da 

intermediacao de politicos no ambito do Estado (deputados estaduais) e cabos 

eieitorais em nivei iocai. 

Assim, flea evidente gue os mecanismos e as praticas politicas gue 

caractenzam e configuram a politica clientelista, continuam a existir, embora tenha 

ocorrido o fim do coronelismo e tenha se iniclado o processo de modernizagao da 

agricultura. Segundo, BESERRA (1994: 10), a guebra desse "padrao de 

relacionamento politico" (o coronelismo), foi Iniclado ja nos anos 50, sendo seu fim 

determinado peia conjugagao de vanos fatores, tais como: 
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1. A constituicao do movimento sindical rurai (1955/1964) ; 2. A modernizacao 
promovida atraves dos Programas Especiais patrocinadas pelo Estado (a partir 
de 60); e 3. A exaustao do consorcio gado-algodao a partir de meados de 70 
(BESERRA, 1994: 10). 

Esse processo de modernizacao da agricuitura. so se efetiva, 

expressivamente, a partir da gestao de Tasso Jereissati, em 1986, que, embora, 

tenha " aboiido a morada e as relagoes tradicionais de trabalho, como a parceria e a 

meagao, nao se desvincuiou de aigumas praticas ciientelistas". Nesse aspecto, 

observa a autora que no Estado do Ceara, "a morte do coronelismo, nao significa 

necessariamente a morte do ciienteiismo": 

as praticas dienteiistas, mais que vinculadas ao coronelismo, tem expressao em 
todo sistema politico autoritario, de tal modo que cabe o axioma: ondezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao na 
cidadaos, ha ciienies (...) este [ o ciienteiismo], continuara a existir enquanto 
permanecerem a pobreza e a ignorancia herdadas do regime de exclusao 
constituinte das relacoes tradicionais de trabalho (...) [sem grifos no original] 

Ainda, segundo BESERRA (1394:11), o processo de modernizagao da 

agricuitura se reaiizou: "na diregao da desestruturagao da agricuitura tradicional 

sem gue, simultaneamente, se tenha estruturado uma agricultura moderna que 

produzindo em escala pudesse absorver os trabaihadores rurais, que sao expulsos 

das relacoes tradicionais de trabalho". 

Linda GONDIm (1998:27), afirma que " embora o fenomeno clientelista 

seja um dos tragos constltutivos do coronelismo, nao o esgota, nem se esgota nele": 

o coronelismo e um compromisso entre o poder publico e uma ordem privada 
caracterizada fundamentaimente, pelo exercicio do poder pessoal dos 'notaveis' 
locais, permeado por relacoes afetivas e, ao mesmo tempo, vioientas. Ja o 
ciienteiismo 'moderno' [proveniente da ascensao politica de 'novos atores ', 
como, a tecnocracia estata! e empresarios rurais], constitui um mecanismo de 
cooptacao politica baseado na utilizafao de recursos do patrimonio publico para 
fins privados dos detentores do poder, onde as relacoes entre o(s) e sua(s) 
ciienteia(s) assumern. um carater acentuadamente mercantil (GONDIM, 1998 27). 

Essa "cooptagao" se verificou na primeira gestao(1986-1990), de Tasso 

Jereissati, do PSDB, com a Federagao dos Trabaihadores Rurais da Agricultura do 

Ceara- FETRAECE, quando, atraves do PAPP/APCR , recebeu recursos para 

custear despesas com pessoal (salaries de assessores e ajuda de custo para 
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diretores) e realizar encontros sindicais. A visibilidade dessa estrategia foi a recusa 

por parte da FETRAECE em liberar esses recursos aos sindicatos de "esquerda", 

que faziam oposigao ao governo estadual, como a propria Federacao. 

Atualmente, mesmo com a implantagao dos Conselhos, o criterio de 

cooptacao e adesao politica continua sendo valido, uma vez que o atendimento 

prioritario e para as demandas das comunidades, cujos chefes politicos sejam 

partidarios, ou no minimo, "simpatizantes" ao governo estadual. Entretanto, em 

algumas circunstartcias, o grau de mobilizagao dos gue reivindicam e a visibilidade 

da reivindicagao sao considerados. No primeiro caso, ha uma necessidade do 

governo tomar-se legltimo e manter-se no poder; no aspecto da "visibilidade da 

demanda", esta e bastante valorizada, "sobretudo a medida em gue se constitui 

numa oportunidade de produgao de marketing politico" (BESERRA, 1994:32). 

Essa situacao, embora taivez transitoria, e caracteristica da faita de 

participagao dos representantes eleitos da oposigao nas instancias do CMDS e da 

participagao "sob tutela" dos representantes das organizagoes de base. Essa forma 

de participagao deixa lugar tambem, a praticas clientelistas para as tomadas de 

decisoes na Camara Legislativa ou para a alocagao de recursos pubiicos. 

Esse guadro permanece ate os representantes das organizagoes de base 

e das comunidades entenderem / perceberem que o problema nao e a falta de 

recursos(discurso do poder), mas, a incapacidade das organizagoes de produtores 

em mobilizar os recursos pubiicos aos guais tem direito. Nesta condigao poderao se 

livrar das tuteias externas para redefinir novos processes de delegagao de poder. 

Atualmente, essas organizagoes passam por um periodo critico de dificii 

construcao de uma nova representagao comum da reaiidade para processes de 

aprendizagem coletiva. O desenho dessa representagao nova e necessario para 

provocar novas formas de delegagao de poder ou para promover a aplicagao de 

novas regras de funcionamento do CMDS, ao exempio do FUMAC ou de novas 

regras. 

2.4 3 Algumas conguistas sociais 

A Secretaria de Educagao do municipio vem delineando um novo perfil de 

ensino, com perspectiva democratica. Primeiro destaca-se a criagao dos Conselhos 
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Escolares, com o objetivo de buscar a participagao comunitario. Os Conselhos sao 

formados em escoias que tenham acima de 200 alunos, ou em tres escolas 

consorciadas. Ate o momento, da pesquisa (25.09.98), foram implantados 35 

Conselhos, constituidos por alunos, pais, professores e a diregao da escoia. Os 

Conselhos, alem de gerir os recursos, trabalham azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA participagao mais direta e efetiva 

da comunidade escolar .Segundo a secretaria, "o grande desafio da participagao e 

aproximar a escoia da comunidade. E a comunidade tratar a escoia como uma coisa 

sua, como dimensao da fami'la. Esse e o grande salto de qualidade na area de 

educacao para o municipio ". Os Conselhos Escolares constituem novas formas de 

delegagao de poder e verdadeiros espacos de aprendizagem coletiva. 

O fato mais significativo resultante dos Conselhos Escolares, foi o 

aumento da demanda por matricula, nas escoias que tinham Conselhos 

implantados. Essas escoias estao com excesses de alunos, porque apresentaram-se 

eficientes. Para a entrevistada, isso "demonstrou que os pais querem escoias com 

qualidade para seus filhos". 

Segundo, foi empreendido um verdadeiro combate aos baixos indicadores 

sociais. Centre a probiematica educacional a secretaria assinala a "evasao escolar e 

a repetencia, como os indicadores mais series" a serem combatidos na area de 

educagao (ver indicadores sociais no Capitulo II). Em Janeiro de 1997, quando 

assumiu a pasta, o municipio tinha apenas 14.069 criangas na escoia, hoje sao 

21.007, houve um crescimento de 50%, em um ano e meio. Outra medida tomada foi 

a criacao de "classes de aceieragao de aprendizagem, beneficiando 1.290 alunos 

gue estao fora da faixa etaria". Neste caso os resultados coletivos foram obtidos peia 

apiicagao de novas regras ou peia imoosigao do respeito de regras ja existentes. Por 

exemplo, houve a apiicagao de percentual significativo de recursos orgamentarios e 

transparencia com a utilizagao de recursos pubiicos. O municipio gasta em torno de 

28% com educagao, (a Constituigao estabeiece no Art.212, que os municipios 

devem aplicar 25%, no minimo, na manutengao e desenvolvimento do ensino). Os 

recursos sao provenientes da arrecadagao municipal e do Fundo de Manutengao do 

Ensino Fundamental e Vaiorizagao do Magisterio-FUNDEF. Mensaimente, a 

secretaria eiabora um informativo com um baiancete sobre o FUNDEF. 

Outro aspecto importante foi o planejamento e o estabelecimento de 

metas prioritarias. Peia primeira vez o municipio tem um Piano Municipal de 
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Educacao, corn uma linha de acao voltada para o desenvolvimento do Programa de 

Habilitacao dos professores ieigos (337 professores ieigos, com 1 a serie primaria) e 

o Programa de CapacYtagao em Serv'igo dos Docentes. 0 municipio gasta em torno 

de 27% a 28%. Este contempla tambem a viabilizagao de parceria com a 

Unlversidade Estadual do Ceara - UECE para a prornogao de capacitagao dos 

docentes e a disponibilizagao de transposes para os professores se deslocarem a 

zona rural, para suprir carencias e para alunos das escoias rurais se deslocarem ate 

as escoias da sede municipal. 
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CAPLTULQ 3. PARTICIPAQAQ E ORGAMZAQAQ DOS 

TRABALHADORES RURAIS NO ASSENTAMENTO MACACO: 

...E comegamos ver, descobrir que 

Deus e Pai e sornos fiiho Deie. Eie quer que iodos nos viva uma vida 

digna, tenha casa pra morar, terra pra plantar, nao ser explorado nem ser 

explorada..." 

Lider comunitario de Macaco 

3 . 1 . Histor ia da iuta: 

3 . 1 1 . A comunidade e ss formas de participagao: 

Os processes de participagao e organizacao dos trabaihadores rurais no 

assentamento Macaco sao caracterizados por dois diferentes periodos: o da iuta em 

torno da conguista da terra e o da mobiiizagao por recursos financeiros junto aos 

orgaos governamentais e nao governamentais para dotar o assentamento de infra-

estrutura produtiva e social. 

Constata-se uma evolugao nas formas de participagao e organizagao 

coletiva, nesses momentos, passando da informal, como: "a comunidade rural", os 

grupos de " ajuda mutua ", do tipo mutirao ate a formal, iegalizada, regida por 

estatuto, como a Associagao Comunitaria (ver Quadro 3). 0 mutirao foi amplamente 

incentivado peia Igreja na decada de 60. 

Com a intervengao do Movimento de Educagao de Base - MEB os 

moradores passaram a chamar a localidade de comunidade. Os "animadores" do 

MEB passaram a ser os principals mediadores, conforme a "faia" de uma iideranga 

de Macaco: "nao existia nem comunidade agui, guando comegou a comunidade nos 

ficamos sendo apoiado pelo MEB". 

Segundo SABOURIN (1999:105/6), "o termo comunidade e recente; foi 

introduzido peia Agao Pastoral da igreja Catoiica durante os anos 60-70, atraves das 

CEB's. A comunidade reune as familias gue rezam juntas (...)". O termo comunidade 

se perpetuou, uma vez que foi "reutiiizado peios programas de agao comunitaria, 

implementados pelo Estado, durante os anos 80-90". 

De acordo com BOFF (1986: 80,98) as Comunidades Eciesiais de Base, 

em termos de America Latina sao: "muito mais gue um instrumento de 

evangeiizagao nos meios populares a partir da paroquia". Significant: 
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o modo proprio de ser igreja no rneio do povo (...). Significam um refazer-se do 
tecido social rompido. Homens que agora se reunem, tomam a palavra, podem 
expressar suas opinioes sem medo de repressao, discuiir seus probiernas em 
sua linguagem, fazer suas ceiebracoes no universe simboiico proprio das 
classes dominadas. A comunidade, para alem de seu significado religioso possui 
este erninente significado: o lugar de onde a massa pode ser povo. A concepcao 
de povo contida na acao pastoral, aparece como "categoria sociologica, e 
imp'ica (...) a consciencia de sua situacao entre a massa e as elites (...) 
geralmente situacao dominada mas em luta e resistencia ; - a elaboracao de um 
projeto iguaiitario e participative, nao so para si mas para o conjunto da 
sociedade ; - a uma pratica historic© - social transformadora das relacoes sociais 
para alem das reivindicacoes (...) (BOFF.1986: 46). 

Um participante da CAPT se referiu ao termo como sendo "um grupo de 

pessoas ligadas a igreja, gue se reunia em torno dos trabalhos da Igreja, se reunia 

para rezar ou para discutir probiernas". 

Para a Socioiogia o termo significa, "em contraposicao ao conceito de 

sociedade, um grupo pegueno, iocaiizado, dito primario, ou seja de conhecimento 

mutuo face a face, onde se exerce um estilo participative de poder" (DEMO, 

1396:861 E um grupo com interesse comum, com identidade visivei,, com afinidade, 

mais homogeneo gue uma sociedade. Esta caracterizada por uma estratificagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a u c i u u a u a . 
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Quadro 3: 0 mutirao em Macaco 

Em itapipoca as experiencias de mutirao foram estimuladas pelas CEB's com objetivo cie "suprir" j 

s&zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'in, 'ivjs. 'utoMskNtuia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA W J W & S S , W « ! J N M « ; i<s, tateattvas, we. te^a a •part,'; -4a Wyl/i <3OT^w*a", 

assim, foram construftfos sa'oes, capefas (Diocese cfe ilapfpoca 2 5 anos. 1995. 40). I 

Para SABOURIM /1999' 107;, o termo mutirao "desipna dois tjpos de ajuda mutua "a gue tem a ver ! 

cum oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bens CDmuns e cdiebvos 'iconsirucao ou manutencaD de esftadas, esco'ias, baTragens, cistemas) e os ' 

convites de trabalho em beneficio de uma famil ia, geralmente, para trabalhos pesados (desmatar uma parcela, f 

fazeruma oerca, nnnslrairzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1101a rasa . . . ) . Apaiavra vem do tupi xauiimmaumuurum, ou do Guararu, paiyram gue 

j quer dizer cdiocar a mao na massa" 

Em Macaco, a pratica do mutirao e garantida no estatuto, sendo uma das "finalidades" da i 

AssaCi'&g/to. A tdei'e de tafttattaraTT mufaSo satgia, nas rettmdes de ce^ein'e^des, qua\-vdo as moNteves dtscutiam 

j "o que fazer para serem beneficiadas com o "Programa de Emergencia". Segundo, uma Ifder comunitaria, " as I 

mulheres comecaram a se organizar para fazer canteiro. Eram 35 mulheres, trabalhando juntas". E reservado a I 

! 2° fswa a exec&\?a\j de vanvjs atimdades: fcmpgES das areas co\etn~as, cjitsttxivad da ejrera, constntc&v de 

I cercadcs, cultivo do campo comunitario. Hoje, a liberacac de recursos peia Associacao para custeio de seus | 

, socios, esta vinculada ao cumprimento dessas cooperacoes coletivas. Mesmo com a liberaqao de recursos, de I 

1

 outVas rurnteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de rrnanciartwrnta ( f f l fP / ' f iu rrc ra cfc Apuiu a a i^-e n vuiVirn e rrra Asso ciadivo -FADA, a CAftfTAS}, a 

I pratica do mutirao continuou sendo estimulada. No caso do PAPP, era exigida uma "contra partida" financeira da I 

, comunidade, aue os. aenefjciados. paoavam em mao de obra QrganizadQ em mutirao. 

O beneficiamento da mandioca, e realizado com a participagao de toda a famil ia- dos parentes | 

! ma is .idnsns javAs) ate as cxiaofas (Slbos, xietos^ ns quais, aprendem, atraves de um processo de sodaiizapio, j 

1 sua d'inamica del-unc'ionamerfro As criancas, in'ic'iam a aprendizagem da raspa da mandioca, emtorno dos se\e 1 

anos, mas, e por voita dos onze, doze anos, que sua atividade e considerada produtiva. Assim, a casa defarinha I 
I I 
! alem da &uac&0 ecAoArrxica «iix\cv» a fuxxg&o social de iniegracSo da famiiia, que atraves do convivio diario, 

j transm'fte de geracao em geracao a prafjca secular do 'DeneTiciamento da mandioca 

A mecanica de funcionamento envolve uma divisao de trabalho, por atividade, sexo e idade: i 

as mulheres - raspar a mandioca, lavar e espremer a goma, e preparar as refeic5es; 

J • aos homens - exercer as funcoes consideradas mais pesadas, prenseiro, arrancador, serrador, comboeiro I 

I ou carroceiro e , andantes, (transportam a mandioca da roqa para a casa-de-farinha \ I 

Ate 1994, essas atividades nSo eram remuneradas, mas, a partir de entao, os usuarios passaram j 

j a pagax u m 1 .'iiro de farinha por oarga ao serrador; respousaval pelo aaranciamarita, manufancao da casa-de-

I 'ianrina, da carroea e do ariima'i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

3.1.2. 0 confiito: 

A iuta peia desapropriacao do imovel Macaco, foi defiagrada num "ciima" 

de violencia, revolts, sofrimento e medo. Pois, ao mesmo tempo gue o interesse e a 

necessidade peia propriedade da terra eram um tnstrumento de mobilizagao para os 

trabaihadores rurais, buscar seu acesso representava enfrentar os latifundiarios, o 

poder poiitico iocai, a polfcia e os pistoleiros. 
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0 processo de iuta esta vinculado aos trabalhos da Agao Pastoral da 

Diocese de itapipoca, conforme relate de um ex-agente da CAPT: 

A gente fazia uns encontros (...) o encontrao diocesano, onde a gente reunia 
todas as comunidades de base naqueia epoca [1983,1984]. As CEB's estavam 
muito fortes, muito presentes, e ai se discutia a necessidade, de acordo com que 
a Biblia ensina sobre a terra, e aii ia despertando algumas comunidades. O 
pessoal comecava a descobrir que era muito explorado, que tava pagando a 
renda fora da lei, que nao tinha nada porque tudo que produzia dava pro patrao, 
e ai eies comegaram a ir despertando e ai foi o caso do Macaco. O Macaco era 
uma comunidade que era muito expiorada e eies eram muito submissos ao cara. 
O cara nao abria mao de nada, basicamente queria tirar deles so iucro e aos 
poucos eies foram discutindo e decidiram reagir contra isso, e ai comegou um 
certo confiito. 

Os animadores do MEB ao promoverem reunioes em Macaco, para leitura 

e reflexoes sobre o evangelho iniciara um processo de organizagao, cuja motivagao 

num primeiro momento era a fe em Deus, conforme apreendemos na analise do 

discurso dos entrevistados: 

Urn dia nos tomamos uma iniciativa de se reunir para ler e refietir a paiavra de 
Deus. Nesta leitura (...) ouvimos que Deus veio para ajudar os pobres e 
comecamos a refietir sobre nossa vida e que o evangeiho e iuz caminho verdade 
e vida e comegamos ver, descobrir que Deus e nosso pai e somos filho Dele" 
(lideranca do grupo apoiada peia igreja). 

Segundo BOFF (1986:99 ), nos "grupos biblicos ou encontros 

comunitarios, ha uma dialetica evangelho-vida, cuja essentia da reflexao cntica", 

consiste em: 

desfataiizar a miseria em que vivem. Ja nao e simplesmente vontade de Deus ou 
uma reaiidade natural; detectam-se os mecanismos que a produzem, seus 
agentes, as estrategias de dominacao. 

Em Macaco, os moradores maiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA participaiivos, mais consciences dos seus 

direitos, faziam parte do "movimento", ou seja, das reunioes das CEB's e do MEB: 

Tinha um movimento de celebracao da paiavra (...). Eu trabalhava na escoia do 
MEB era da Igreja ai comegou a surgir a ideia da desaproprlacao a gente viu 
essa terra sem documento, ai, comecou esse negocio todinho (iideranga do 
grupo apoiada peia igreja). 
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Embora o discurso dos moradores seja permeado de frases que mais 

evocam a "fraternidade", "a comunidade de irmaos", do que a consciencia de 

classe, as reflexoes em torno do evangelho, foram instrumento de mudanca, a 

medida que deixaram o fatalismo de reiacionar a melhoria de suas condicoes 

materiais de vidas a vontade de Deus. A evocacao de Deus passou a ser positiva 

As oracoes constituiram-se em ferramenta para a organizacao e mobiiizagao em 

torno de um interesse comum, no caso, a apropriagao da terra: 

Hoje nossa comunidade e uma grande famiiia comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nossa luta e organizacao 
buscando uma terra e que e comum e que seus frutos seja repartidos para em 
quern neia trabaiha (lideranca do grupo apoiada peia igreja). 

Uma caracteristica do processo de iuta peia terra foi a participagao 

femmina no confronto com os pistoleiros: 

A presenga das mulheres nessa iuta, nesse confiito de enfrentamento com os 
patroes, com a poiicia, isso ajudou demais, porque eu acho que fortifica a 
consciencia das pessoas e dos proprios grupos. E uma coisa assim nao digo 
espontanea, mas, muito natural as pessoas muito convictas do que gueriarn, eu 
acb.a o,<i£. isso foi. um. satdo muito. qasj.tj.va (ceiata de uro. aq,en.te pastoral). 

As criangas tambem tiveram uma participagao, a medida que 

acompanhavam suas maes. Conforme declara uma lideranga: 

Os proprietaries (...) trouxe 12 pistoieiro para medir a area e mediram, fomos um 
grupo de mulheres e criancas faiar com eies (...), falamos - com que ordem 
voces estao nos nossos cercados desrespeitando nossas prophedades, pode 
sair dentro de nossas propriedade, respeite o que e nosso, aqui nao e seu, aqui 
merece respeito o que e nosso nao entregamos a ninguem (lideranga do grupo 
apoiada peia Igreja). 

Essa iniciagao a uma pratica coletiva e extremamente positiva para a 

consoiidagao de uma consciencia crltica, ferramenta indispensavel e indissociavel 

para a formagao da cidadania. Ja que o processo de construgao da cidadania se da 

por meio da participagao de muitas geragoes. 

O confiito teve origem na tomada de consciencia coletiva, decorrente da 

situagao de injustiga, provocada peia aita taxa de renda cobrada peio proprietario do 

imovel. Os moradores, atuais parceieiros, estabeleciam com o proprietario relagoes 

http://qasj.tj.va
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de parceria (pagamento de meia) na cultura do caju, milho, feijao; e arrendamento, 

na utilizagao da casa-de-farinha. Nas duas modalidades o pagamento da renda era 

feito em especies. As obrigagoes determinadas peios proprietaries, desrespeitavam 

o Estatuto da Terra ( Lei N - 4.504, de 30.11.64) o quai estabeiece que na reiagao 

de parceria, o proprietario da terra, nao pode cobrar renda de 50%, quando as 

benfeitorias sao feitas peios moradores: 

No Macaco, vivia uma vida expiorado sendo escravizado por pairoes. Eramos 
obrioado a pagar rendas 3 (tres) vezes ao ano., 50 (cina.uenta) por cento de 
raoda dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tana uoiiho e fs^ao; 35 (irinia s cinco) da casa de farinhs aiugisai; e 50 
{opi^i&?ts. t^qx c£.T>to. ) <ia<L tza&£j?b%.%,, yzvite. toda*. be.p.fe'.toc'as, fete, p/ic 
(toderaftga amumtetfja a^poiads pe-!a tgreja). 

Ao refietir sobre suas vidas, a iuz do evangeiho, os moradores foram 

formando uma consciencia critica em torno da situagao de opressao em que viviam, 

passaram entao. de uma postura refiexiva para uma atitude pratica - recusando a 

pagar a renda da terra. Deu-se a uniao entre a fe e a agao politica, e entre o 

"sagrado e o profano": 

Nos nao vamos pagar mais nada pra ninguem. Estamos unidos e organizados, 
descobrirnos juntos que a terra e de Deus e dos irmaos se a terra e nossa e nao 
tem escritura para ninguem porque nos vamos tirar nosso suor entregar para 
quern nao trabaihar? Nos fizemos todas nossas benfeitorias para sustentar 
nossos filhos e sobreviver e viver uma vida digna como fiihos de Deus (...) 
(lideranga comunitaria apoiada peia igreja). 

Com o aprofundaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i iento das reflexoes, nas reunioes de ceiebragao, a 

ideia de citfatfania, de direito, de organizagao, de viver com dignidade foram sendo 

reveladas: 

Eie [Deusj quer que todos nos viva uma vida digna, tendo casa para morar terra 
pra trabaihar, nao explorar e nem ser expiorado e que a terra e de Deus e dos 
irmaos e comecamos a aprofundar juntos as reflexoes do evangeiho e se 
organizando unidos descobrirnos o direito de cada um. Hoje se tornamos uma 
comunidade de Irmaos enfrentando as dificuidades por parte do patrao por nao 
aceitar nossas reunioes e celebracoes (lideranga do grupo apoiada peia igreja). 

Isto constitui um exemplo claro de aprendizagem coletiva que determinou 

a mobiiizagao social, a passagern para a agao coletiva. 
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No laudo tecnico do Incra a origern do confiito foi a" tensao social" 

provocada peia cobranga aita, da " taxa de renda" da terra. 0 imovei foi classificado 

por "iatifundio por expioragao, nao cumprindo pois, sua fungao social" (INCRA 

/Sistema de informagoes sobre Projetos de Reforma Agraria -SiPRA). Contudo, a 

iuta nao foi assumida por todos os moradores: 

Existia um grupo que nao era de acordo enfrentar porque se tornava mais dificil, 
era fraco (...) era pior, se nos desobedecer as leis do patrao ievava peia ia ser 
preso (Iideranca comunitaria apoiada pela igreja). 

Esse grupo, era liderado pelo presidente da associagao a epoca (1986), e 

apoiado peia EMATER Na versao do presidente, o grupo "da Igreja" recusava 

qualquer "ajuda do governo o povo so queria a terra dada por Deus, ajudada pelo 

INCRA e EMATERCE, nao queriam. 0 pessoal nao entendia as coisa". 

A partir de entao, o confiito dividiu a comunidade, em dois grupos - um 

grupo gue defendia a luta; outro, que acreditava em obter a terra sem iutar Assim, 

de aproximadamente cem famiiias moradoras do imovei, permaneceram na luta 

quarenta. 

O processo de desapropriagao foi lento, (ver Quadra 4, no final deste 

item), dependeu de varias negociagoes entre as partes envolvidas e de mediagoes 

de varies atores sociais: tecnicos do Incra, delegado de poiicia, latifundiarios 

influences na regiao, gerente da fazenda, bispo, membros da CAPT e MEB e da 

diretoha do Sindicato de Trabaihadores Rurais. 

Da parte dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA proprietario, varias tentativas foram feitas para evitar a 

desapropriagao. No primeiro momento, o proprietario recorreu ao gerente do imovei, 

para ccbrar a renda: 

O proprietario mandou um gerente saber o que esta acontecendo que nao queria 
pagar mais renda (...) - Estou conhecendo que aqui estao querendo criar urna lei 
comunista, eu nao aceito esse tipo de coisa na minha terra (iideranca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i^ u izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I U I i i i a i ia a p u i a u a y g i a l u i c j a i . 

Posteriormente, solicitou o apoio de um outro proprietario para comprar 

parte das terras. Mas, ao reconhecer gue os moradores estavam organizados e se 

negavam a pagar renda, contratou entao, pistoleiros de um grande iatifundiario da 



77 

regiao para cercar as terras e ameagar os moradores. Entretanto. a decisao de iutar 

peia terra estava sedirnentada e fortaiecida peia fe: 

As ameagas ficaram na comunidade. proprietary dentro, fazendo estradas, 
travessoes que tinha terra, outro, eu tambem tenho. Assim continuava a iuta, o 
|;uvu oc icuuia izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I U uuuu uia i lavesouca L U U U i c u iauu, vcuuu i loiai nc 

acontecer vioiencia, mas nos tinha fe e confiava uns nos ouiros e camin'nava, 
nao temia as agressoes dos proprietaries fazsam, e nos desmanchava porque 
erarnos organizados e unidos (iideranca comunitaria, apoiada peia igreja). 

Finaimente, o proprietario tentou uma alianga com o comissario de policia 

gue por meio de uma intimagao, obrigou os moradores a comparecerern a Delegacia 

de itapipoca. 0 "comissano" de poiscia, aposou o proprietario: 

O comissario faiou: porque voces nao deixam desta moda feia de querer invadir 
as terras dos proprietanos, eie tem as terras u6ies, porque voces do povo tem 
esta moda de invadir, isto nao era a pnmeira vez de chegar uma forga de 
invasores na porta da deiegacia, quando era chamado 2, 3, chegavam 200, 300 
(.,,). Isso era uma moda feia - E as acusagoes sempre cada vez mais sendo so 
do 'ado do proprietario que acusava. Mas, a comunidade sempre se caiava 
(iideranga comunitaria, apoiada peia igreja). 

Ja, oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA moradores soiicitaram a presenga do presidente Sindicato de 

Trabaihadores Rurais -STR, do municipio. o qua! se recusou a comparecer. Devido 

as pressoes dos moradores, o presidente delegou um representante da diretona do 

STR para acompanha-los. Na percepgao de um entrevistado, o presidente do 

sindicato era visto como "peiego": 

Nos faiamos: nos querernos aiguem do sindicato para nos acompanhar - foi um 
representante da diretona que era o (...), esse peiego, para nos ajudar (...). Era 
aquele chegado com a po'loa (iideranga comunitaria. apoiada peia igreja). 

Em seguida, o proprietario solicitou a mediagao do bispo de itapipoca 

(Dom Pauio). Entretanto, o bispo sugeriu: 

volte, fale com eies porque eu nao sei como eies estao vivendo e que todos tem 
o mesmo direito de viver na terra porque todos sao filhos de Deus, volte e pense, 
se voce fern mesmo esta terra se comunique corn o incra, porque eu nao posso 
fazer nada (iideranga comunitaria, apoiada peia igreja). 
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Segundo uma Iideranga do assentamento, o incra tomou conhecimento 

do fato, desde 1S84, atraves de um reiatorio eiaborado e ievado ao INCRA peios 

moradores, membros da CAPT e do MEB da Diocese, denunciando todo o confiito, 

apos receberem a intimagao para comparecerem a delegacia de policia local. 

Contudo, somente em 30.04.85 os tecnicos do INCRA foram ao imovei 

para fazer reuniao. Retornando em maio de 1986 para realizar a vistoria e avaliacao. 

3.1.3.0 Assentamento Macaco! 

A localidade era uma antiga fazenda conhecida por sltio Macaco, de 

propriedade de Pedro Teixeira (familia de latifundiario da regiao), e abrange uma 

area de 1.107 ha. As relacoes sociais predorninantes dos antigos moradores, hoje 

parceieiros, sao de parentescos, entre duas famiiias, cuja matriarca de uma deias foi 

homenageada emprestando seu nome para uma escoia municipal. 0 unico 

patrimonio pubiico existente na localidade. 

Na epoca da vistoria do INCRA moravam no imovei 100 familias, mas por 

causa dos criterios tecnicos que definiam a "capacidade de assentamento" do 

imovei, so foram cadastradas 40. Essa determinagao, no entanto, nao foi seguida 

peios atuais parceieiros gue doam peguenas fragoes de terra aos filhos quando 

estes casam, contribuindo assim, para o processo de fragmentagao das parcelas. 

Atualmente, residem no imovei 104 famiiias. 

A principal atividade economica do assentamento repousa na expioragao 

da castanha do caju e produgao da farinha, cujos cultivos sao de natureza mista -

coietiva e individual. 

Os espagos fisicos coletivos sao formados por tres casas de farinha 

comunitarias, dois saioes comunitarios, um armazem, uma mini industria de 

confecgao, dois currais (ver Anexo I) Na entrada do assentamento figuram os 

principals simbolos da cultura popular nordestina: um campo de futebol e uma 

capela construlda peios proprios moradores. 

O assentamento e os bens coletivos sao gerenciados peia Associagao de 

Pequenos Produtores Rurais do Sitio Macaco, 
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A area so foi desapropriada 21.04.87 e a imissao de posse 17.09.87, de 

acordo com o Sistema de Inforrnagoes sobre Projetos de Reforma Agraria 

(MN^rvrvoirrvn; 

Em maio de 1987 a comunidade-tomou conhecimento da desapropriagao 

e festejou com uma "caminhada em louvor a Deus": 

Fizemos uma caminhada todo o povo de Deus, com nosso bispo e advogado, 
pessoas do MEB, louvando a Deus das gragas aicangadas peio esforgo da 
comunidade e da CPT, MEB. Foi uma celebragao fraterna (iideranga comunitaria 
apoiada peia igreja). 

Contudo, a iuta nao terminou ai. Para surpresa dos moradores, num 

domingo, apos o imovei ter sido desapropriado, o proprietario "retirou" o motor da 

casa de farinha, ameagando retornar com pistoleiros para levar as telhas e as 

madeiras. A comunidade para impedir o retorno dos pistoleiros, resistiu acampada, 

no iocal, durante tres dias e tres noites: 

Ninguem esperava, por ser um Domingo, eie [o proprietario] veio por traz 
trazendo 6 eiemento pra ievar os motores que estava nas casas de farinha (...). 
O povo se reuniu, mas, quando a comunidade chegou, eie ja tinha ido embora, o 
povo ficaram 3 dias com 3 noite reunidos debaixo da casa de farinha, esperando 
eie voltar mais nao voitou mais. A comunidade reunida rezando refietindo a 
paiavra de Deus para buscar justiga e paz para todos na comunidade (iideranga 
comunitaria, apoiada peia igreja). 

Entretanto, um grupo de moradores, formado por 5 famiiias que herdaram 

as terras de seus antepassados, so teve sua situagao definitivamente regularizada 

em 1995 A histona foi reiatada da segumte forma: 

Assim, vivemos 87 a 93 de sofrimento sendo ameagados vendo restante essas 5 
famiiias ser violentadas, mortos, mas o que era mais ameacado era um que eies 
disse ser o cabega (....). O tempo foi passando com tanto sofrimento um dia 
tomamos uma decisao de fazer uma negociata e fizemos isso no ano de 1995, 
somente 3 (tres) famiiias (...) receberam suas indenizagoes e fizeram suas casas 
dentro da area com apoio da comunidade (iideranca comunitaria, apoiada peia 
Igreja). 

Essa area fazia parte do imovei, mas durante o litigio foi vendida pelo 

proprietario a um outro proprietario vizinho ao imovei. A "historia de vida" da 

Iideranga desse grupo, reflete a vida de peregrine gue o homem do campo, esta 
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sujeito a passar em busca de meinores condigoes de vida. Sua familia vive no 

imovei, mas, eie trabalha temporariamente em out/as profissoes. Hoje, e vigia em 

um condomfnio de luxo, em Fortaleza. Assume essa profissao no periodo de entre 

safra, ou guando nao tem invemo. Passou uma "temporada" tambem em Sao Paulo. 

Quadro 4: Cronologia da criagao do assentamento Macaco, itapipoca -CE 

! 1983 - inicio do confiito na comunidade de Macaco. 

I documenio comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 hisiorico da comunidade, reiatando 0 confiito. 
I 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cf.&S.&S - STr? tre rVaprpaca ertvra crrrbrb (ver anexo/ sorYcvrarrcra a 'frrcrusao" era area no Piano 

I Regional de Reforma Agraria com vista a " soiucao definitive.". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 "su.Tji.'Bb - Tecnicos doWfC/ftA 'razem vis'roria e avanacao. j 
! 21.14.87 - Obtencao da area pelo INCRA. ! 
i j zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
[22.Q6ST - "'Caminfiaoa com lotfo povo"', comunidade, CAPT'MES , bispo da Diocese de j 
i i 
I llap^DDCflL Foi uma "celehracao fraJema em Jouvor a Deus pelas gracas alcancadas". 

I 17.09.87 - im!ss30 de posse. 

1,0.1. A2.&7 - Coaejyj r^ojetn. de. as.seot.awe.ot.a.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 

De certa forma, a vitoria dos trabaihadores foi parcial e iimitada ao apoio 

da igreja, pois por eies mesmos foram incapazes de se organizar como para impedir 

a venda de parte do imovei ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 roubo do motor por parte do proprietario. 

A aprendizagem coletiva foi suficiente para formar aiiangas , denunciar a 

injustiga, resistir a burocracia, mas nao para evitar as agressoes ou os atos iiegais 

de um proprietary gue nao respeita nenhuma regra coletiva, nem aguela do Estado. 

Este processo, fraco ainda, de aprendizagem coletiva vai portanto, 

consolidar-se e se constituir na experienaa de orgamzagao via a Assoaagao e o 

maneio coletivo de parte das terras e dos recursos obtidos. 

3.2. A Associagao Comunitaria 

3.2.1 A origem e o processo de organizacao: 

Com a criagao da Associagao e a entrada de recursos procedentes de 

projetos financiados pelo Estado, algumas tarefas, antes executadas sob forma de 

mutirao, como escavagoes de caambdes passaram a ser feitas por pessoas 
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contratadas peia associagao sob forma de "services prestados" 0 que demostra, de 

certa forma, uma rnelhora no nivel de poder aquisitivo dos trabaihadores rurais. 

A Associacao Comunitaria dos Pequenos Agricultores do Sitio Macaco, foi 

fundada em 12.03.1986, sob a tutela dos tecnicos da Fundagao do Service Social do 

Ceara (FUNSESCE), orgao do Estado vinculado ao Programa de Apoio ao Pequeno 

Produtor Rurai (PAPP). Esse orgao promovia curses profissionalizantes (de corte e 

costura, carpinteiro, pedreiro, etc) e treinamento de educagao informal, os curses de 

" educagao de base". Peia declaragao da tecnica constata-se as precarias condigoes 

de vida dos moradores e a intengao de se char a Associagao com o objetivo de 

"levar aiguma coisa": 

A gente fazia um trabaiho de educagao informal, educacao popular, educagao 
complementer, que era enfocado justamente a questao da organizagao, a 
importancia da participagao dos trabaihadores no processo decisorio (...) O 
primeiro curso que foi para o Macaco foi de corte e costura e depois houve esse 
treinamento, que foi denominado treinamento de educagao de base (...) Depois 
que eies participararn desse encontro (...) discutindo a questao do sindicato, da 
Importancia da organizagao, o que e associagao. Eies sentiram a necessldade 
do grupo formar uma associagao, eu acho que nao foi nem tanto o motive da 
importancia da participagao, mas, no sentido reivindicatorio. La, era uma 
comunidade extremamente pobre que nao tinha nenhum beneficio e eies 
sentiram a necessldade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA levar alguns projetos financiados pelo governo do 
Estado (...) federal (..). Dai surgiu tambem da necessidade de char uma sede , 
construir uma sede porque nao tinha onde a gente se reunir (...), entao houve um 
curso profissionalizante de pedreiro, eies construirarn a sede (ex-tecnico da 

A Associacao e uma sociedade civil sem fins lucrativos, cujo "Estatuto" 

define sua finalidade em: 

a) promover a uniao e organizagao dos seus associados; 

u ) i G ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I U I I U C J I j j i u u i c u i a o , 

c) estabelecer contatos com gruposzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA el ou associagoes; 

d) criar uma horta comunitaria; 

e) desenvolver trabalho de educagao comunitaria, sindical e cooperativo, 

promovendo cursos, palestras treinamentos e encontros, etc.; 

f) manter convenios com orgaos pubiicos ou privados; 

g) desenvolver a pratica dos trabaihos em mutirao. 
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Vale ressaltar, que nos estatutos vigoram tanto os interesses institucionais 

da FUNSESCE, como ha uma tentativa de preservar algumas praticas comunitarios, 

Identifica-se os interesses da instituigao, nos itens: "e" e T . Ja, os itens " d" e "g" 

apresentam as praticas associativas, como, "horta comunitaria, mutirao", as quais 

consoiidam sua organizagao. 

Nessa epoca, a area rural foi marcada por muita disputa entre tecnicos de 

varias instiiuicoes. Cada um buscando firmar seu espaco. E o aue o socioiogo, Joao 

Bosco Pinto chama de dominie e preservagao dos "ieudos". O presidente da 

Associagao, embora reconhega esses prejuizos, argumenta gue aprendeu a ligao: 

Ds pnmeiro, quem mandava agui era os tecnicos (...) a coisa mudou, gue nos 
tem condicao de ve isso aqui, (...) voce como pesquisadora, o tecnico da 
EMATER, eie vem passa o dia e vai se embora, o tecnico da CCA, vem eie volta, 
(...) o Macaco e nosso, nao e de ninguem (...). Nos num vamos tambem assinar 
um cheque em branco (...) e dar pra pessoa nenhuma preencher la fora, isso ja 
aconteceu no Macaco (...) do cara assinar o cheque em branco e entregar pro 
tecnico, que e douior formado, e quem sabe das coisas (...).Quem vai comprar 
uma vaca hoje e nos, num e tecnico da CCA, nem da EMATER, nem tecnico zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/  \  f \  ™' a n ^ n t a ^ A , I iizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fr*\ i c o nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nnnftar a m +c.^i-.;<~" I \ K l o n n o l a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I C I I I I U I I I (...) w  M U C a i / U i n c o c u a t | u i  I U I i b o w , U u i m a i c m i b o i  I I U U I . . . I . i i a i ^ u c i c 

tempo, o tecnico fazia os negocio, o presidente assinava o cheque e entregava o 
cheque o taiao de cheque para comprarem gado. Num to dizendo que eies [os 
tecnicos] meteram a mao em nada nao, so que foi comprado coisa que num era 
pra comprar, fizeram negocio que num era pra fazer. Os tecnicos tem que ter na 
cabeca que o dmheiro e nosso, se der lucro e pra nos se der prejuizo e pra nos. 

3.2.2. A participagao peias tuteias externas 

Embora a Associagao tenha side fundada com a presenga de 39 

moradores, esse fato, nao garantiu a coesao da comunidade. Como a comunidade 

era "assistida", peia igreja catolica, o trabalho desenvolvido peia FUNSESCE nao foi 

aceito por todos os moradores. Os partiCipantes do grupo da igreja, argumentavam 

que os cursos de educagao de base com enfase a organizagao, tratava-se de "coisa 

de comunismo". Formaram-se entao dois grupos, um trabalhado peia igreja e outro 

peia FUNSESCE e EMATER. O grupo iigado aos tecnicos do Estado e chamado, " 

grupOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i , e O 0 a l y i c j a c o u i n  I C U I U U JJO I y i u p u z. . u s I C O U I S U O u uzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rr^urvr\r\jr\i 

PAPP, destinados a projetos produtivos, foram iiberados, em 1988, em nome de 

cada grupo ("Comunidade de Macaco I" e "Comunidade de Macaco II"), para serem 
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gerenciados separadamente, embora tivessem as mesmas finalidades, como 

lembra uma ex-diretora da Associagao: 

Essa questao dos dois grupos (...) foi criada depois que chegaram outros orgaos 
(...) Chegou o projeto [do PAPP] foi uma coisa muito complicada (...) Existia uma 
divergencia quando a gente fundou a associagao, essas pessoas com quem 
voce conversou hqje[ o atuai presidente e sua esposa, participantes do grupo da 
igreja], porque nao quenam de forma aiguma porque Associagao na epoca era 
coisa de comunismo. Comunismo, aquele que tem tudo de ruim, num sabe? 
Porque a paiavra comunismo e uma coisa que e comum (...) .Quando tinha 
assim um orgao de fora, principaimente as meninas da FUNSESCE, eies num 
queria (....). A Associagao, hoje, as pessoas que eram contra ja sao as mais 
engajas, inclusive o presidente. 

Na literatura crista, catolica, o temor ao comunismo e sua propagagao 

pelo mundo, aparece vmcuiado as apangoes de N. Senhora, em Fatima, Portugal, 

quando em 13 de julho de 1917, veio pedir aos tres pastorinhos, - Jacinta, Lucia e 

Francisco-, "a consagragao da Russia ao seu imaculado Coragao". N. Sra. de 

Fatima solicita: "se atenderem aos meus pedidos, a Russia se convertera e tera 

paz"(DIAS, 1999:28). 

E interessante obsen^ar gue o medo ao comunismo historicamente 

propagado peia igreja catolica, principaimente. a partir da decada de 1950, 

intensificado na decada de 60 e 70, tenha persistido ainda hoje no imaginario da 

populagao rural. Segundo MARTINS J. (1994) a preocupagao da Igreja com a 

guestao agraria, foi "consequencia imediata da investida comunista no campo": 

A principal consequencia imediata da investida comunista no campo foi a 
mobiiizagao da igreja Catolica numa ampla cruzada de conscientizagao e 
organizagao sindicai dos trabaihadores rurais. A disputa com os comunistas 
comegara tenuamente em 1 9 5 0 , quando o bispo de oampanha [Dom inocencio 
Engelke], Minas Gerais, langara uma carta pastoral em favor da reforma agraria . 
Menos para propo-ia do que para reconhecer que 'conosco ou sem nos ' a 
reforma seria feita. (...) Sintomaticamente o documento [a carta pastorai sob 
onentagao e inspiragao da Agao Catolica], surgiu poucas semanas apos o 
Partido Comunista do Brasil ter langado um manifesto em favor de uma reforma 
agraria radical ( M A R T I N S , Jose. , 1994: 66-67 ,100) . 

Ao longo desse seculo, tivemos manifestagoes (passeatas, oragoes, 

missas) da familia cnsta contra o comunismo. Para a pesguisadora CORRE1A (1999: 

9): 
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Nas significagoes das imagens de Fatirna, temos a constituigao da Mae bela, 
suntuosa e pura no seu manto azul que ciama 'participagao sociai' dos seus 
fiihos contra tudo aquiio que vai comprometer a fe crista. Tivemos significagoes 
de imagens de terco contra o comunismo. a favor da paz e peia preservagao da 
famiiia crista. 

0 paradoxal, no caso de Itapipoca, e que, o proprietario do imovei 

fvlacaco, a epoca da desapropnagao, se refere ao trabalho de organizagao apoiado 

peia Igreja, tambem, como algo de comunista, como foi relatado anteriormente. 

Na visao de um membro da CAPT a desconfianga com a FUNSESCE, 

surge porque o grupo que lutava peia conquista da terra, era de opiniao que a 

FUNSESCE,"estava fazendo um jeito de caiar a boca do pessoal para nao entrar na 

questao da terra". Por outro lado, o tecnico da FUNSESCE, afirma em entrevista que 

- "o tecnico do Estado, deu uma dimensao maior a participagao, a medida gue os 

moradores foram vistos como trabaihadores. A Igreja fazia um trabalho mais 

segmentado, grupo de maes, jovens". 

A rejeigao a associagao extrapolou aos limites de sua representagao, 

(expressa peia diretoria), foi transfenda para os beneficios gue a associagao trazia a 

comunidade: 

Pedi dinheiro emprestado, registrei a associagao, aprontei ela toda, ate uma 
parte me ajudou no registro da associagao e outra nao ajudou. Tirei CGC, 
iegaiizei ela toda, ai, quando chegou um projeto da Legiao Brasiieira de 
Assistencia (LBA), pra dar alimentagao pra cento e vinte criangas, ai, foi que foi, 
ninguem quis (...) Ai, comegou a revolta do povo pra tirar essa associagao daqui. 
Ai, eu assinei o convenio, ai, ficou pra sessenta cnanga e os outros nao 
quiseram (relate de um ex- presidente). 

Outros projetos trazidos peia associagao para o assentamento tambem 

foram questionados e recusados: 

Nos fizemo uma criagao de gaiinha (...) .Ai, foi a hora do povo se revoitar mais 
ainda, para aceiiar a EMATER aqui (...) .Tinha urn iugar apropriado para fazer 
um agude , ai, o povo se revoltou porque nao queria um agude aqui, porque 
agua da prejuizo (...) que ia destruir o pe de cajueiro (...). Fizeram o agude, 
encheu d'agua, morreu uma pessoa afogada, ai, - olha o culpado e eie [o 
presidente da Associagao] que mandou fazer esse agude aqui, nos num faz 
empem dessa desgraga aqui, mandou fazer, tai, matando o povo'. Quando 
chega a energia: - ninguem nao quer energia, porque energia mata, energia e 
muito pengoso, ninguem quer (relato de um ex- presidente). 
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Um ex-extensionista da EMATER, que trabalhou na comunidade quando 

ia existiam os dois grupos, esclarece que o grupo trabalhado pelo Estado (grupo 1) 

era formado por pessoas "que viviam atras dos politicos de Itapipoca, a procura de 

favor". O-pessoal do grupo da CPT, era mais "progressista, tinha uma visao maior do 

trabalho". Na 3 a eleigao da Associagao foi teniado uma chapa de "consenso 

tentando unir os dois grupos": 

Entao eu mostrei pro pessoai que o (...), por ficar mais a parte, eie fez essa 
ponte, apesar de ser um cidadao muito limitado, a gente tinha na epoca, 
pessoas meihores de ser os dirigentes da comunidade, mas para unir a 
comunidade, a gente botou uma chapa de consenso(...). Eie foi reeleito,(...) teve 
um probierna interno ate com o banco, [uma questao de aquisicao do g.ado] o 
pessoai tinha uma repuisa peio presidente (...) achavam eie desorganizado, 
entao foi uma questao muito dificii (...). Teve umas chticas. Eie ainda adrninistrou 
um ano. E a gente viu a dificuidade deie em administrar. Entao esse probierna 
resuitou na renuncia deie (...) e o [vice-presidente assumiu] (ex-extensionista da 
EMATER). 

Apesar dessa tentativa de criar uma chapa de transigao, "neutra", ou seja, 

de um grupo que fizesse a ponte entre os dois grupos (grupo 1, "do Estado" e grupo 

2, "da Igreja"), o isolamento das pessoas do grupo 1("do Estado") se torna evidente 

por suas ausencias nas reunioes da Associagao e nos grupos de trabalhos(industria 

de confecgoes, mutirdes, etc.). Atualmente, o grupo hegemonico ocupa os principais 

cargos na diretoria, como presidente, tesoureiro, conseiheiros fiscais. Sao 

iiderancas que trabaihavam com as pastorals e com o MEB. Enquanto que, as 

pessoas do "grupo 1", estao afastadas do "movimento". As explicagoes para esse 

isolamento vao desde probiernas familiares (doengas, dedicagao a familia) e falta de 

tempo, em virtude de compromissos com trabalho. 

Vale ressaltar gue a principal iideranga do grupo 1, so nao foi prejudicada, 

ficando fora do projeto de assentamento do INCRA porque e irmao do atual 

presidente. Nesse aspecto, o lago de parentesco funciona como um "mecanismo de 

coesao". Por outro lado, a opgao dessas pessoas peia igreja evangelica acentua o 

"distanciamento" entre os grupos. 

Com as experiencias relatadas, constata-se que a paciencia pedagogica, 

e ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA respaiio a culiura do povo sao essenciais para uma pratica libertadora. Isso, 

marca a grande diferenga entre o processo de intervengao implantado peia agao 
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pastoral e por aquele dos tecnicos do Estado, conforme relate de um membro da 

CAPT: 

A outra questao que eu acho que e muito serla (...) nos assentamentos, e a 
questao de nao respeitar muito azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA culiura do povo. O proprio INCRA, eie quer 
tratar o Macaco (...), eie quer dar o mesmo comportamento aos assentados la do 
Caninde [regiao central do Estado], num sei de onde, que sao cultures 

diferentes, com realidades proprias, isso ai nao e levedo em conta, nao e 
respeitado. Quando desapropriam a terra o incra irnpoe umas regras, que muitas 
vezes nao esta no dia-a-dia do povo. O trabaihador aqui e como a materia prima, 
entao todo mundo vai trabaihar esta materia prima, e cada um da o destino que 
quer. 

Os agentes pastorals e os tecnicos do Estado que atuavam na area, 

reconhecem que as instituigoes trabalharam de forma desarticulada, contribuindo 

para a formagao dos dois grupos e prejudicando a organizagao da comunidade: 

Uma comunidade como o Macaco tem diversos atores que atuam ia (...) e 
diversos encaminhamentos diferentes, por exemplo: vai o incra, vai o CETRA, 
vai o Sindicato, EMATERCE (...) entao cada um tem o seu encaminhamento (...) 
nem sempre o que o sindicato diz que e bom para o trabaihador e o que a 
EMATERCE diz, a mesma coisa o Incra diz, que o CETRA diz, etc (...). Eu 
imagino se eu fosse um assentado do Macaco (...) e depois de receber essa 
enxurrada de encaminhamentos, de concepgoes, de coisas diferentes como e 
que eu ficaria (...) quem eu acharia que estaria certo mesmo nessa questao toda 
ai, entao o negocio e muito dificil ( ex agente pastoral). 

Nao consegui identificar em nenhum lugar [na decada de 80] que a gente 
pudesse trabaihar instituigoes de forma articulada, tragando por exemplo, um 
objetivo comum. Cada instituigao foi chegando, com seu objetivo especifico e 
trabaihando para atingir seu objetivo. E ai, fica dificil as pessoas entenderem 
todos esses objetivos, que as vezes se batem, mas as vezes nao, as vezes sao 
diferentes (...). Porque as pessoas nao conseguem ter capacidade de absorver 
tudo isso que esta sendo dito, tudo que esta sendo orientado de uma so vez (...) 
Ao inves de voce trabaihar na perspective de se tornar aiiados, a separagao e 
cada vez mais clara. E ai os proprios grupos tambem foram se separando, um 
com a visao mais de igreja e o outro nao, era como se este grupo fosse 
estranho, em certos momentos ou um fosse estranho para o outro. Eu acho que 
a igreja contribuiu tambem para isso (...) Toda instituigao comeie alguns erros na 
sua propria pedagogia, eu acho que na epoca o contexto histcrico, politico talvez 
nao favorecesse a isso ( ex agente pasiorai). 

A gente canaiizava muito [o acompanhamento] pra aqueias comunidades onde 
ja se tinha aigum trabaiho institucionai (...), mas, na epoca [decada de 80] nos 
trabalhamos um pouco isolado. A Fundagao [FUNSESCE] (...) nao tinha muita 
articulagao, e tanto que existia esses dois grupos, mas, a gente nunca procurou 
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enquanto instituigao se aproximar da igreja, tentar um diaiogo, eu sei que 
poderia ser ate difici! ou poderia nem ser possivel, mas nao houve tentativa (ex-
tecnica da FUNSESECE). 

O credito e o poder confiados peios trabaihadores nos mediadores 

externos (igreja e tecnicos) foi tai, gue converteram estes mediadores em tuteias. As 

duas tuteias sendo contranas houve um racha no seio da Associacao. 

Esse confiito e a participagao da Associagao nao foram fatais para a 

organizagao dos produtores do assentamento Macaco, na medida em gue os 

verdad eiros trunfos e objetos da agao coletiva, nao se encontravam no poder da 

Associagao puramente formal, mas na reaiidade concreta de outros 

empreendimentos coletivos. Foi portanto, a questao da obtengao e do manejo 

destes bens (equipamentos, recursos, projetos) coletivos de carater economico e 

produtivo que mostrou os principals mecanismos de participagao e de construgao de 

reoras de oroanizacao coletiva, no assentamento Macaco. 

3.2.3. O funcionamento e o gerenciamento: 

A Associagao e admlnistrada por uma diretoria elelta a cada dois anos. A 

diretona e formada por tres membros titulares (presidente, tesouresro, secretario) 

seus vices, e quatro membros do conselho fiscal (dois ativos e dois suplentes). Em 

gerai e constituida por pessoas mais velhas, que gozam de prestigio e respeito. 

Aliado a esses predicatives, os cargos de presidente e tesoureiro, agregam o poder 

economico. 

O processo eletivo nas duas ultimas eleigoes, tem sido por aclamagao e 

indicagao, ou seja, a fungao para presidente foi de sndicagao dos socios e, em 

seguida, o eleito escolheu os outros membros para compor a chapa. 0 gue nao e 

caracterizado peios informantes como uma eleigao. Um membro da diretona, ao ser 

interrogado - se houve eleigao para o atual mandate, assim se manifestou: 

Ano passado num teve nao, so foi iangado um candidate, eie disse que ia 
assumlr e pronto. Os outros concordaram e pronto, mas eu achava melhor era 
ter o candidate, por exemplo, dois para disputar aquela eleigao. 
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Para esse entrevistado, a eleigao tern sido dessa forma porque nao ha 

"gente com coragem de assumir" a presidencia. Segundo eie, o trabalho de 

presidente "nao e facil, e duro", porque os socios quando tem um probierna so 

procuram o presidente. E eie quem esta a frente de tudo". 

0 sistema de eleigao e peculiar a regiao rural, onde ha uma maior 

concentragao de analfabetos. A seguir a sistematica da eleigao descrita por uma ex -

diretora: 

A maioria do povo era analfabeto, num sabia votar, ai a gente coiocava la fazia 
la a uma e eies iam votar. Eies coiocavam um vidro ia com cores,.era mais facii 
de identificar, a cor tai, era fulano de tal, e cor tal, era de fulano de tal, ai as 
pessoa ja ia la certinho no vidro, levava carocinho de semente de coisa e 
coiocava ia no vidro (...). Todas as eleicoes, alias quase todas eram assim. 

A primeira vista, identifica-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rodizio no poder o que e essencial num 

processo democratico, pois evita-se a perpetuagao e o distanciamento do llder face 

as bases. Porem, constata-se que os membros da diretona da associagao, bem 

como os responsaveis pelo gerenciamento dos bens coletivos, mantem lagos de 

parentescos: a responsavel peia coordenagao da industria de confecgao e esposa 

do presidente; o encarregado das colmeias e filho do tesoureiro; um membro do 

conselho fiscal e irmao do presidente atual, foi ex - presidente e sua esposa foi 

secretaria. Um dos ex-presidente e casado com uma sobrinha, dos "Barbosas 

Holanda" (ver Guadro 5). 

Desde gue a Associagao foi fundada ha doze anos, essa familia detem 

cargos na diregao, como presidente, conselheiro fiscal. Alguns socios se "gueixam" 

dessa centralizagao de poder: 

Nao tem mais prestacao de conta na comunidade; nao se sabe mais o que tem e 
o que nao tem [faz referencia a troca de um garrote, que foi feita a transacao e 
nao sabe sua finalidadej. O fiscal era para fiscalizar, mas na hora ninguem sabe 
o que e fiscal, ninguem sabe o que e nada [o atual fiscal e irmao do presidente]. 

Torna-se importante destacar que o unico equipamento publico existente 

na localidade - uma escoia municipal, tem o nome da matnarca da familia da esposa 

do atual presidente da Associagao (1998). Membros dessa familia sao tambem 
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funcionanos da escoia: uma merendeira (fiina e esposa do presidente) e 3 

professoras (sao netas e sobrinhas do presidente). 

Apesar da Associacao ter tido uma presidenta (na 3 - Diretoria), os 

nomens tfomi'nam o cargo de presidente. Quando as mulheres parti'ci'pam da diregao 

da Associagao sao indicadas para preencherem o cargo de secretaria. Seria 

razoavel crer que isso se de peio fato do numero de analfabetos ser maior entre os 

nomens. As estattsticas comprovam que no municipio, o indice de analfabetismo 

para os homens e 37,5 enquanto que as mulheres atingem 29,9 numa faixa etaria 

acima de 15 anos. Logo, as mulheres tem maior familiaridade com a escrita. 

A Associagao conta com 104 socios. O criterio de filiagao e simples e 

comum a outras assoaagoes de trabaihadores rurais, criadas sob a tutela de 

instituigoes governamentais: a unica exigencia e gue o socio seja maior de 18 anos 

e residente no imovei. Somente um membro da familia e associado. A justificativa, e 

gue os beneflcios (no caso o custeio) sao iiberados por familia e nao 

individualmente, logo, "nao ha necessldade de mais de uma pessoa se filiar". 0 

maior numero de socios e homem, por ser o provedor da familia. Em geral, so as 

mulheres viuvas se associam, sob a condigao de nao terem um filho adulto para 

substitui-las. A tradigao vem mantendo essa sistematica, embora nao seja norma 

estatutana. Conseguentemente a participagao das mulheres em reunioes representa 

um tergo dos socios. Hoje, freguentam em media, 40 pessoas, por reuniao. 

As reunioes acontecem no terceiro sabado, do mes, dia tambem 

determinado para o pagamento da mensalidade de R$ 1,00 (hum real). Neste dia, 

sao fratados, assunfos refafi'vos a admini'sfragao do Assentamento e a prestagao de 

contas. E comum os assentados se referirem a esse dia como o "dia da paga' :. 

Observamos gue o fato da Associagao so se reumr "no dia da paga , afasta da 

reuniao agueles gue nao dispoem de dinheiro para pagar a contribuigao mensai, 

porgue ficam com "vergonha dos outros". Constatamos gue esse dia nao e 

considerado por alguns socios como "dia de reuniao", e sim, como o "dia da paga": 

Na parte da religiao os trabalhos comunitarios eram melhores. Hoje so tem 
reuniao da paga" (...). Nao existe rnais reuniao na comunidade. 
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Uma das maiores dificuldades da participacao esta na identificagao de um 

interesse comum que mantenha a mobiiizagao da comunidade. Logo, a motivacao 

para a participagao vai desde interesses individuals a razoes coletivas: 

Todo mundo precisa ter uma entidade para se segurar; 

A associacao e nossa, nao e coisa de politica e nossa mesmo; 

Veio despertando na gente essa vontade de iutar peia reforma agraria; 
Associei porque achei que a associagao tinha fundamento, porque a gente ve 
que hoje, nada individualmente a gente consegue, atraves do grupo a gente 
consegue alguma coisa (..) vi que a associagao tinha future 

E importante observar gue embora a mobiiizagao atraves de associagao 

seja um ato politico, o segundo entrevistado nao a considere como tal. Para os 

trabaihadores rurais a politica esta sempre vinculada a uma atividade formal 

executada por um agente externo, como, vereador, deputado, sendo comum na area 

rural a criagao de associagoes por politicos com a finalidade clientelista. 

O tecnico, como tambem, o presidente da Associagao, por vezes 

conduzem e influenciam o processo de participagao e organizagao fazendo a 

mediagao. O tecnico faz a mediagao entre a localidade e o mundo externo, no caso 

dos dirigentes, entre os interesses da Associagao e dos associados: 

o (...) [presidente] entrou e foi economizando, nao so o (...) porque um presidente 
so num manda nao faz nada, mas com a experiencia dele e nos trabaihando 
comunitario, ainda hoje (...) vamos segurando, com o dinheiro compremos carro, 
compremos umas coisinhas; 

A diretoria [da Associagao] mandou [eu] fazer um curso de apicultura; 

Uma entidade [o CCA] junto com a gente deu uma forga para trazer o projeto[ da 
industria de confecgaoj. 
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Quadro 5: Lista dos presidentes da Associagao Comunitaria de Pequenos 

Produtores do Sitio Macaco (1986-1999) 
I At/VU zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corcCiFivA^Au 

t&&s- ess 
1 

i' j ^ S E BARGOSA C?E HOLANOA 

1988 -1990 
i 

! GERALDO BARBOSA DE HOLANDA 
—i 

I 
1 

I 1992- 994 1 ANANIAS MARTINS MORAES /CIRO ALBERTO DO NASCIMENTO* 
i 

'T994 -T99S j'CIRO ALBERTO DO NASCfMENTO" 
i 

J 199B-1999P2.DZ99) 1FRANCISCO BARBOSA DE HOLANDA 
! 

~ Casado c o m u m a sobr inha dos "Barbosas de Ho ianda" . 

3.3. A questao dos bens coletivos 

A questao da origem e da gestao dos bens coletivos sera abordada, sob o 

ponto de vista da reiagao de poder entre a diretoria e sua base, destacando-se os 

mecanismos que asseguram a organizagao e auto-sustentagao dos bens coletivos. 

Sera ressaitado tambem o papel dos tecnicos, enguanto agente de mediagao entre 

a comunidade e a sociedade, em geral. 

3.3.1 .A construgao dos bens coletivos 

Os bens coletivos dividem-se em duas categories: equipamentos coletivos 

( ver Quadro 6) e empreendimentos coletivos (ver Quadro 7). Os primeiros atendem 

a toda comunidade e ficam sob a responsabilidade de um membro da Associagao 

indicado pelo presidente ou eleito em reuniao da associagao. Ja os 

empreendimentos sao restritos a um grupo gue assume seu gerenciamento e 

funciona como uma empresa, cujo lucre e dividido peios part ic ipates, embora um 

percentual seja destinado a Associagao. 



92 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quadro 6: Os equipamentos coletivos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Casa-de-Fannha Comunitaria: J 

| No assentamento Macaco, ha 3 casas de farinhas, dlstribuidas estrategicamente de j 

farma a ateodar as. 1.Q4 fawi!<as resJd.eo.tes on asse.olaro.eotn. Cada casa de fari.o.ba ateo.de e m media 

| 17 familFas. Duas foram construfcfas com recursos do Fundo de Apoio ao Desenvorvfmento 

Assoriatiuo -.FADA/APCR/ .PARP, e oxiira existia 00 imove i O gesesxiamBiiio e de re^nonsabilidadfi 

| de um membro da comunidade, escofbido em reuniao, o qua! presta servico como serrador e cuida da 

I. maojjteo.qan dn aruraaJ. e da carxoca OfiR sao. ijtjjjzadas on tiaasjpnrte da manniaca 

i 
A Maguina Forrageira: ! 

O assentamento tem duas maqu'inas forrageiras adquir'idas com recursos do 

[ FAQA/PAPP. Ha dJf.ereo.daqaa eoire socios, e nan socios. Para as socios., a Associacao oaqa a dleo, 

j' o nao socio acTqufn o dfeo, fncfivfcfuafmente ou em grupo. A maqufna atende em media, 6 pessoas por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I d ia As vezes o vaqiipiro ou o responsive! peia maqii ina akida no jnanuseio. As despesas de 

I manulencao Ticarn a cargo da Associacao. 

j OCamfnftao: 

j O c^minhao foi adguirido com o "saido" do proieto do FNE_ O FNEL previa a plantacao 

j (de cem hectare de m'ifno, teijao e mandioca, 50 ca'becas de gado, 7 hectares de capineira, 20 

I hectares de c a p preooce\ a. um. custo aJto, que possibiJifou. a.Q presidente da. assQCiaqao baixac q s 

j' custos cfa protfucab. As cfespesas sao controfarfas atrave's de anotacdes em caderno: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

" todas as viapens e anotada. Apente so trabalha rnaior parte por frete. Entao,. se agente vai fazer 

1 o frete e tudo anotado. Anota-se as viagens, a gente tem uma fichazinha de controie. Chega final do mes tem o 

| balance. Anota as viagens e anota as despesas. Tem mes que da tem mes que nao da mas, tem a 

j poupancazinha dele (..) O socio a gente facilita mais. Vamos supor um frete pra Itapipoca seja 35, pro socio a 

| gente faz 30, dependendo da Situacao dele, mas, sempre temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 diferenca do socio pra 0 nao socio" (responsave! 

1 pei'o transporte)' 

I O Saiao Comunitario 

Na comunidade ha dois safoes comunifanos, os quafs foram construfdos peia 

j rjficessidade do gntpo de mo/adores estabeJecer um local para se reunir. Nesse sentido, onira funcao 

j do saiao seria estabelecer um lugar "neutrd", ou seja nao pertencente a nerihum grupo especlftco, 

I w a s alexins as mnradnres.. 

0 primeiro bem coletivo surgido na comunidade foi resuttante da 

intervencao da FUNSESCE, que apoiou o processo de participagao e organizagao 

em torno da construgao de um saiao comunitario financiados com recursos do Fundo 

de Apoio ao Desenvolvimento Associativo-FADA, proveniente do PAPP. incorporado 

a esse projeto vieram recursos para a compra de equipamentos de apoio a produgao 

como: aguisigao de carroga, motoforrageira, e silos metalicos. 

http://resJd.eo.tes
http://asse.olaro.eotn
http://ateo.de
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As mulheres atraves do grupo de oragoes, onde sao cultivados 

sentimentos de esperanga, perseveranga e solidahedade, descobriram a motivagao 

para participar do "piano de emergencia" e buscaram seus direitos. Criaram a 

industria de confecgoes para exercerem uma atividade considerada "mais maneira", 

que a atividade da raspa da mandioca. Ate entao, o beneficiamento da mandioca, 

era a unica atividade que as mulheres exerciam fora de casa. Salvo, aquelas que 

ocupavam algum cargo na escoia local, como merendeira ou professora. 

Nas reunioes da ceiebragao nos discutia muito o que fazer para tambem ser 
beneficiada dentro da comunidade (...). Comegamos a se organizar, fazer 
canteiro, era 35 mulheres trabalhando juntas. Apareceu um piano de emergencia 
para trabaihar e nos juntas com a EMATER, fomos pedir vagas para as 
mulheres. Eies nao aceitaram, fomos varias vezes, ate gue foi arranjada 15 
vagas. Era dividido para 35 mulheres. Juntos dentro desse trabalho nos 
conversava o que nos podia arranjar um jeito de um trabalho que meihorasse 
mais no ponto de um trabaiho mais maneiro e juntos descobrirnos uma fabrica 
de confeccao, juntos com o tecmco da CCA (Iideranga comunitaria apoiada peia 
igreja). 

Para algumas informantes "o trabalho" e compreendido como um direito, e 

uma conguista, fruto da organizagao: 

Nos mulheres tinha tambem o mesmo vaior, o mesmo direito; 

Foi implantado [projeto da industria de confecgao] com esforgo grande, atraves 
do nosso trabaiho, da nossa organizagao; 

Fomos beneficiada gragas a Deus peia nossa umao e organizagao. 

Quadro / : Os empreendimentos coletivos: 

I A industria de Confecqoes: 

O projeto tbi; tin3nci3do com recursos do Projeto Sao Jose /PAPP do governo do Estado. 

i .Inir.lalmente foi programsdo pass J3 pasilcipavjies, mas atualmente so irabalham em media 4 

| muTheres, sob a coordenacao da esposa do presidente da Associacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I A. qarte contAbii e as coroqras qara reqasicao de estoque Scam soh a camaada dos 

j nomens: a contabilidade e' feita pefo ex-presidente que fmpfantou o projeto e as cornpras sao 

j efetuadas pelo atual presidente, oo comercio de Forlaleza 

\ A CT-ia^aTj- cte Aramavs: 
J 
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Foi adquindo com o oroieto do FNE. Houve oerda de parte do rebanho. oor razoes aue I zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 
j se aVrerenciarnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na vvsav abs fe'cm'cos para a crds parcetefros: j 

I Segundo alguns parceieiros, eies, nao "sabiam lutar" com gado e nao foram treinados 

| para supnr as 'lacunas be tafia de Mormacbes no 'trato com os an'ima'is; o projeto tbi imposto por 

tecnicos. aue atreiaram a iiberacao de recursos. a aauisicao de aado: o rebanho foi adauirido de i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I ! 
j boiaaeiro" sem o corrtrote a'e quart'aacfe (cemn'caa'o rfe vacsnasj, arguns morreram cfe febre artosa; o / 

! gado nao se adaotou a regiao (semi-arida) porgue era de Goias. 
I I 

Na visao dos tecnicos, os parceieiros deixaram o gado morrer por faita de manejo: I 

I I 
A cridcao de gado ate o momento e um probierna economico para os parceieiros. Sao os j 

i I 
i1 obfrcs prcyetes dese,fiv^k<des <?e asseeTtamento aue dao susteftiabiMade economics a cdacao de \ 

I bovinos. No periodo da seca a problematica se agrava. 
! 
i 
l 
! 

! 

j O g/upo e formado par 91 trabaihadores. A producao do campo e distribuida entre a i 

j associacao e os panVci'panfes: (273} da protfucab rfe caj'u sa"o rfesti'narfos a Associacao; o feijab, mi'ffio | 

.1 e ropa sao divididos entre os socios. j 

I As Colmeias: j 

Esta atividade esta em ascensao gracas a dedicacao e o entusiasmo de um jovem que I 

j Vc/i tawrafito 'pint, to cstafc&ito. ^M-pwriOTte/s riza to a to jWiWto -p/ftoto. S ^ w t o o 

I informants, a diretoria nao demonstra inleresse em investir na atividade porque ja teve prejuizo no | 

i i 

; p&ssad&,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ocasiV?iTaiWto despeidieie de i,^ementcs e redvcae na cetfteita. A eaatidade de me? ia esta 

| sendo reconhecida por parte dos moradores do assentamento e locaiidades vizinhas. Parte da I 

'i vro&oc&Ci % xxfrnnr^iask/i iva few's to toEtfprata. 1 

.1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ' _ J 

0 momento da chegada dos recursos, torna as divergencies entre os 

membros da associagao mais transparentes, uma vez que a organizagao passa a 

girar em torno de propostas concretas, como: guais os criterios de utilizagao dos 

bens coletivos? Qua! o valor da taxa de manutengao do motor? Os socios terao 

prioridade na utilizagao da carroga?. Essas guestoes demandam mais discussoes, 

acordos e negociacoes. E o momento em aue os dirigentes coiocam a prova, seu 

compromisso com o coietivo, com a organizagao. Um case exemplar foi o da 

primeira diretona da Associagao gue recebeu muitas pressoes de seus associados, 

por desconfiarem de desvio de recursos, o gue levou a renuncia do presidente. 

Nessas situagoes o tecnico e solicitado a intervir, exercendo o papel de iuiz : 
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Nesse dia conversando mais a (...), tecnica da FUNSESCE, ela disse: - (...), 
como e que ta? - Ta ruim. Af, eu peguei tres biihete e disse: - oihe elas tao 
dizendo que to roubando (...). O que eu vou fazer? num tem mais condigoes, 
num aguento mais. Eiaftecnica da FUNSESCE] disse- pois e (....) voce diz que 
nao quer mais ser presidente ( ex-presidente da Associacao). 

A inversao de recursos no Assentamento cria tambem confiitos entre a 

base e dirigentes. 0 poder deixa de se restringir a uma representagao formal, 

Simboiica, relacionada ao cargo, per exemplo, de presidente, passa para a esfera 

economica, ou seja, atinge tambem outros interesses, como o economico. Essa 

situagao provoca uma disputa, por parte dos socios para a ocupagao de cargos mais 

proximos do poder economico (de presidente e tesoureiro): 

Quando (...) comegou a chegar projeto, ai, comegou a ter na minha porta carro 
todo dia do pessoal do iNCRA , da Secretaria de Agncultura, ai, o pessoal vendo 
eu pegar o dinheiro pra comprar alimentagao, que eu recebia de tres em tres 
mes, as pessoas voita (...) pra me tirar da associagao (...) (entrevista com ex-
presidente). 

Em determinadas etapas do processo de organizagao os recursos sao 

essenciais para o fortalecimento da luta e da organizagao. No caso especifico, a 

iiberagao de recursos atraves da Cantas, veio num momento crucial, guando o ex-

propnetano do imovei retirou o motor da casa de farinha, o gue poderia acarretar do 

ponto de vistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA economics; uma gueda na produgao de farinha e do ponte de vista 

politico, resuitar em uma experiencia negativa, podendo ser interpretado como um 

fracasso pelo grupo. Foi a partir dessa intervengao do tecnico, gue os moradores 

conseguiram fazer um "fundo" comunitario com a produgao da farinha: 

Quando a area foi desapropriada o pessoal (...) ficou bastante sem nada, ai eu 
tinha uma certa hgagao com o pessoai da Cantas por ja ter trabalhado ia e 
consegui um motor pra eies. Foi o primeiro chute para a caminhada (relato de 
um ex-agente pastoral). 

Os investimentos e os bens coletivos sao sustentados gragas aos 

mecanismos de mobiiizagao e coesao, adotados peias iiderangas comunitarias, tais 

como: "a deiegagao de poder e de responsabilidade e o estabelecimento de regras' 

(SABOURIN,1999). A capacitagao e a informagao contribuem tambem para a 
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viabiiidacie desses bens 6 fortaiecimento do processo de organizacao, uma vez que 

pessoas bem informadas podem se tornarem mais autonomas. 

3.3.2.-A gestao dos bens coletivos 

Os bens coletivos sao gerenciados peia Associagao. Segundo o 

presidente, cada bem coietivo tem um responsavel por seu funcionamento. Essa 

forma de administrar foi fruto de um treinamento, onde " eie aprendeu", gue deve-se 

"criar comissoes para administrar o imovei": 

Ensinaram, que uma associacao ou um imovei nao e de uma pessoa so, e de 
um grupo de gente, e pra administrar precisa criar comissao. Hoje a genie tentou 
criar (...) sei que todo presidente gosta muito de dinheiro e eu sou independente 
disso. Aqui no Macaco, ninguem diz, que eu vivo com os boiso cheio de dinheiro. 
A associacao tem uma financazmha dela, mas, e controlada pelo tesoureiro, 
porque quando a genie tem um tesoureiro e pra cuidar do dinheiro. Entao, hoje, 
aqui, o carro vive na responsabiiidade dum sujeito (...), eie e quem controla (...); 
a mini fabrica de confecgao, eu e quem administro; o gado tem o (...)que e o 
vaqueiro; o (...) cuida das ovelhas; o (...) cuida de uma casa de farinha; o (...) 
cuida de outra; o (...) cuida de outra; e, o (...) cuida da apicuitura. E a gente fica 
dando aquiio que depende da gente, andando, procurando resolver os 
probiernas da Associacao e dando a cobertura de tudo. 

Em aigumas circunstancias os responsaveis pelo gerenciamento dos bens 

coletivos, nem sempre sao escolhidos em reumao, as vezes, sao indicados peia 

diretona da associagao, gue "delega a responsa bilidade" para os socios, 

principaimente, quando a atividade requer mais trabaiho e as pessoas nao se 

dispoem a assumir. 0 caso exemplar, e a criagao de caprinos gue ficou sob a 

responsabiiidade de um membro da comunidade, cuja determinagao coube ao 

presidente. 

Agui, vale a argumentagao de SABOURIN (1399:111), gue concebe a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

u c i c y c j y a u u c | j u u c i c u c i c o p u i l o a u i i i u a u c , a o a u u i d u azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA au i c o u i nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I C I ^ I I  i I C I \iu u c u m a 

autohdade competente" para efetiva-ia. No caso estudado, a autoridade e o 

presidente. 

A deiegagao de responsabiiidade entre os membros de um grupo, para 

funcionar de forma a trazer bons resuitados, tem gue vir aiiada a alguns cntenos 

tecnicos e de aptidao pessoai, gue norteiam a atividade do indicado. Foi o que 

falhou na escoiha dos encarregados peia coimeia, os guais nao eram treinados e 
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nao tinham pratica com o cultivo da apicu'tura. Por essa razao a produgao nao se 

desenvolveu de maneira satisfatona, provocando reducao na colheita. Atualmente, a 

atividade e exercida por um jovem devidamente treinado, o qua! repassa seus 

conhecimentos a outro membro da comunidade, que o auxiiia nas tarefas diarias. 

Verifica-se um treinamento "em servico". 

Nem sempre as regras do jogo democratico sao postas em pratica. Em 

algumas situagoes, a implantagao de projetos produtivos, tem sido, decorrente de 

imposigao do tecnico, desrespeitando as vezes, "os lastros cuiturais" do trabaihador 

rural: 

O iNCRA impoe algumas regras, que muitas vezes nao esta no dia-a-dia do 
povo, que seha coisas pra ir aos poucos.e por exemplo a questao da criacao de 
gado. Muitas vezes o pessoal nao tem pratica com isso, nao temzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tradigao (...) E, 
em vez do iNCRA comecar a fazer uma discussao (...) ai de repente, recebe a 
terra , e desapropriado, vem recurso, ja tem que ter gado no outro dia. Entao pra 
ter o gado tem que ter toda uma estrutura e o pessoal nao tem. O pessoal as 
vezes recebe o gado e como nao tem costume nem tern a estrutura , termina no 
inicio o gado morrendo. Em quase todos assentamentos aconteceu, morre uma 
parte do gado, porque o pessoal nao ta adaptado a cuidar disso. Ai para quem ta zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11~»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA / -I  £ 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f r \ rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^ i r*Sr^ r~, 11-\ r\ r\ r-\ r* r\ r>\ " <-* , i^^r ,o Q i rrQ e r\ r\r~> C '  Q ! A l l rsrrtrti n^«rtr./> / \ 

ii iai I U U uc luia aoi id v^uo u pcobuai ao vctca c n i cbpui ibavci u u Micyuiwou 

so que nao e, a questao cultural do pessoal que e agredida (...), nao e 
respeitada, as vezes nem e discutido (...) (reiaio de um ex-membro da CAPT). 

Para DEMO (1996) a percepgao de um iastro cultural e importante para a 

construgao da "identidade comunitaria": 

Possuir iastro cuiturai que o identifique, e condiyao basica para um grupo social 
sentir-se comunidade. Este Iastro cuiturai proprio cristaliza a historia da 
comunidade, os vaiores e simboios cultivados, os modos de ser e de fazer bem 
como os modos de produzir (DEMO, 1996:56/7). 

Nessa perspectiva, o termo cuitura agui empregado e "cuitura como 

processo de identificagao comunitaria". Quando os "simboios cuiturais ou lastros", 

sao rompidos, ou nao sao identificados, peios membros de um grupo, ha uma 

aparente apatia na comunidade e, conseguentemente, a desmotivagao e 

desmobilizagao. No caso, da criagao do gado essa "apatia" foi traduzido por um 

extensionista rural, como faita de mteresse dos trabaihadores em cuidar do gado ou 

de gerenciamento da associagao. 
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Em outras ocasioes, as praticas autoritarias sao reproduzidas por 

iideranpas da comunidade. E o caso da industria de confecpoes, onde evidencia-se 

que o poder decisorio recai quase que exclusivamente na pessoa da coordenadora. 

Esta, alem de controlar o "ponto", decide quern deve permanecer no grupo, como 

tambem outros procedimentos administrativos, tais como: o horario de 

funcionamento da industria. Ao indagar-se o por que da decisao em trabaihar peia 

rnanha, foi argumentado que tratava-se de urn perfodo mais "fresco" (criterio sempre 

colocado quando se trata de horario de trabaiho, no campo). Posteriormente, 

descobriu-se que a coordenadora trabalha, como merendeira na escola da 

iocaiidade, no periodo da tarde, ficando evidente que nao houve opcao do grupo 

escolher outro horario. Essa atitude autoritaria expressa na inflexibilidade no horario, 

foi revelada por uma ex-participante do grupo, ao declarar que as outras 

participantes do grupo de confeccoes "nao se acham dona da coisa, estamos 

botando a C0ii i3urezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ . . . ) como pairoa , 

0 cuitivo do campo comunitario e outro caso exemplar de autoritarismo. 

Antes da enti ada de recursos na comunidade, o campo era cultivado a base do 

voluntariado. HOJS. e mantido atraves de dias de trabaiho, "apontados em caderneta" 

pelo tesoureiro da associacao. As faltas dos participantes sao descontadas dos 

recursos que os trabalhadores recebem sob forma de custeio. Segundo o 

encarregado do "ponto", a vincuiacao do custeio ao servico comunitario "e 

necessaria por ter muita gente malandra, gaiata que nao quer trabaihar". 

Dessa forma, observa-se que as "regras sociais", que norteiam os grupo, 

nem sempre sao frutos de discussoes, de negociavoes, de um consenso da maioria, 

as vezes, sao impostas por seus lideres. 

Aliados a esses mecanismos de organizagao de um grupo, no caso da 

participacao das integrantes da mdustna de confeccoes, a atividade de costureira 

constituia numa possibilidade de realizar tarefas com "melhores condicoes de 

trabaiho " que as desenvolvidas para o beneficiamento da "raspa da mandioca". 

Alem disso, o trabaiho era considerado por algumas como um momento de se 

encontrar para conversar com as companheiras. Aqui, o trabaiho deixa de ser uma 

tarefa ardua para se constituir em algo iudico, mais sintonizado com o lazer: 
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"O trabaiho e importante porque so sabia raspar mandioca"; 

"Acho born vir porque e melhor que ficar em casa"; 

"Porque se diverte"; 

"Porque a gente conversa". 

As situagoes reveladas sao justificaveis, uma vez que na zona rural, os 

homens sao mais "privilegiados" que as mulheres, em termos de oportunidades de 

lazer. No assentamento, tradicionalmente aos sabados, os homens participam de 

jogos de futeboS e promovem torneios, entre os times da regsao. Esse traco cultural e 

marcante, sendo o campo de futebol o cartao de visita da comunidade, tanto por sua 

extensao como pelos cuidados com a manutencao da area. 

0 trabaiho na industria de confeccao abria tambem a perspective das 

mulheres terem uma renda e um aprendizado fora da esfera domestica e do mundo 

da "roca": 

"Estava precisando de um ganho"; 

"Agora sei que vou ganhar alguma coisinha"; 

"Porque tinha vontade de trabaihar, fazer alguma coisa"; 

"Porque gosto de aprender alguma coisa"; 

"Aprendi a trabaihar na maquina". 

Se a pouca mobiiizacao dos produtores para impor novas regras no 

funcionamento da Assoclacao e compreensivel, a situacao e mais probiematica para 

o manejo dos bens coietivos. Nestes projetos produtivos de interesse gerai, vitais 

para a vida das famillas e da comunidade, permanecem Ingerencias autoritarias das 

tutelas extemas (serv-igos tecnicos Estado, etc) e ate, de novas tutelas internas 

(dirigentes autoritarios e pouco democraticos, prerrogativas dos homens sobre as 

mulheres, dos velhos sobre os jovens). Aqui tambem a situacao "injusta" provoca 

reacoes e confutes. Apenas a situacao de aprendizagern coletiva dos produtores da 
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comunidade nao foi suficiente, ainda, para provocar uma nova mobilizacao, novas 

delegacoes de poder e a negociacao de novas regras, O principal entrave a este 

processo continua sendo a inadequacao das propostas dos agentes externos. 

3.3.3. As madequacoes e os entraves das mtervencoes externas e poifticas publicas 

A anahse dos discursos dos entrevistados e de suas praticas aponta que 

os pontos de estrangulamento ao processo de desenvoivimento economico do 

assentamento, sao de natureza estruturai, politica e tecmco - administrative Essas 

divisoes em areas, nao devem ser vistas de forma estanque, mas articuladas, 

interagindo sem perder a nocao de totalidade dos fenomenos. 

Pode-se observar, a seguir, que aiguns desses pontos, tais como: a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CGfTi&rCidliZaCaQ uSfiCiSntc, tGu'd ifiSUfiCi&nt& paTa pldiltdr, falta d& dSSiSiGPCid 

t&cmca, se coadunam com o leque de probiemas diagnosticados pelas liderancas 

municipals, conforme Capitulo i i, desta dissertacao. 

3.3.3.1.0 probierna do acesso a terra e da politica fundiana pubiica 

Do ponto de vista poiitico-estruturai, a carencia de terra demonstra ser o 

fator de maior estrangulamento. A divisao de parcelas (ja diminutas de 25ha por 

famiha) entre parentes, que se agregam, ou que ja moravam no imovei e nao tern 

para onde ir, limita a qualidade de trabaiho e de vida dos parceieiros. 

A desapropnacao da terra e o pnncipio de um processo de 

desenvoivimento economico e de conquistas sociais, pois aumenta a credibilidade 

dos trabalhadores rurais no processo de mudanca. No entanto, a consolidacao do 

processo de organizacao so vai se efetivar com a chegada de recursos para apoiar a 

produQdo & ao produforfcusteio para plantar, comprar equipamentos produtivos, 

construir moradia, etc). Essas acoes sao essenciais tambem, para aumentar a 

motivacao e a credibilidade dos outros moradores, que ate entao, eram alheios ao 

processo de participagao. 

A indefinicao territorial e uma politica fundiana deficitaria constituent um 

outro entrave, ja que implicam em deficiencia de assistencia ao assentamento, em 

todas os niveis de decisoes: municipal, estadual e federal. 
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Por parte da Prefeitura a nao incorporacao da area de assentamento no 

Piano de Desenvoivimento da Prefeitura. Por parte do governo federal/INCRA, esta 

em processo o piano de emancipacao 9dos assentamentos, acarretando na retirada 

de recursos para os imoveis mais antigos. 0 depoimento de um entrevistado 

evidencia essa problematica: 

Depois da desapropriagao nos tamo desvinculado do Sindicato, da Federacao, 
da Prefeitura, eles nao ta mais ligando pra nos (...). A prefeitura de Itapipoca nao 
tern nada a ver com o assentamento. Parece que eles acham que os 
assentamentos ja ta concentrado pelo INCRA, ja tern ajuda do governo federal. 
So que aqui, agora nem ta vindo INCRA, nem estadual, nem nada (...). Com o 
codigo [normas de emancipacao dos assentamentos] que esta sendo feito, o 
INCRA, pouco ta interessado nesses assentamentos mais velhos ta preocupado 
com o mais novo (presidente da Associacao). 

Em nivel estadual, o governo do Estado desestruturou uma proposta de 

planejamento rural favoravel a reforma agraria, que "se articulava tanto nos 

movimentos sociais como no ambito do proprio Estado, a fim de "consolidar" sua 

"hegemonia no campo" (BESERRA, 1994:8). Essa "consolidacao" se realizou 

atraves de dois processos: 

a desestruturacao do padrao tradicional de relacionamento politico, o 
coronelismo; a contengao do poder da 'oposigao sindical', representada por 
partidos de esquerda que desde os fins da decada de 70 desenvolviam trabalhos 
de organizacao junto aos trabalhadores rurais, tanto atraves da lgreja(Comissao 
Pastoral da Terra e Comunidades Eclesiais de Base), como atraves do proprio 
Estado, via instituicoes cujas acoes se desenvolvem no campo ou tern referenda 
nele (Empresa de Assistencia Tecnica Rural do Ceara-EMATERCE, Comissao 
Estadual de Planejamento Agricola-CEPA, etc) e tambem das Organizagoes nao 
governamentais - ONG's dentre as quais tern destaque a Federacao de orgaos 
para Assistencia Social e Educacional-FASE; Centra de Pesquisa e Assessoria-
ESPLAR e o Centra de Estudos do Trabalhador Rural-CETRA (BESERRA, 
1994: 8). 
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a)instruir, em carater preliminar, pedidos de aquisigao e desapropriacao de terras 
apresentados por pessoas fisicas e juridicas, orgaos ou entidades interessados 
na questao agraria, encaminhando-os ao INCRA com seu parecer; b) manifestar-
se sobre a lista de candidatos selecionados para fins de assentamento; d) 
oferecer sugestoes a superintendencias regionais sobre a elaboragao e 
execucao dos Pianos Regionais de Reforma Agraria; e) acompanhar a execucao 
de programas de reforma agraria ate a sua implantacao (BESERRA, 1994: 20). 

BESERRA (1994: 30), chama atengao que grande parte dos tecnicos, das 

diversas instituicoes estatais envolvidas no processo de reforma agraria, ja 

desenvolvia trabaiho com os pequenos produtores rurais, com o Programa de Apoio 

aos Pequenos Produtores Rurais-PAPP (do qual o GAOPR, era integrante). Estes 

tecnicos mantinham com as organizacoes dos trabalhadores rurais um compromisso 

politico que se "estreitou", com a criacao da "Comissao de Reforma Agraria". A 

Comissao, mesmo "respaldando sua acao no Estatuto da Terra, foi alvo de muitas 

criticas por parte dos proprietaries de terra, principalmente, por seus criterios de 

desapropriacao, como "o conceito de empresa rural e o de terra produtiva". Esse 

contexto, levou o Governo a impedir o avanco de uma "possibilidade concreta de 

reforma agraria, no Ceara, entre 1987-1989", mesmo com resultados irrisorios e 

aquem das metas "(BESERRA, 1994:21). As razoes do executivo estadual, para 

recuar no processo de reforma agraria, foram assim delineada por BESERRA 

(1994): 

a jungao do modelo coletivo de assentamento com a assistencia tecnica e 
crediticia do Governo do Estado que, numa alquimia bem fazeja a distribuicao de 
riquezas, permitira que esses assentamentos obtenham exitos minimos que 
levam os grandes proprietaries rurais a preocupacao com os destines que 
poderia Ter essa experiencia de reforma agraria. Tudo faz crer, portanto que e a 
possibilidade concreta de uma reforma agraria que de fato possibilite uma certa 
distribuicao de riquezas que justifique nao apenas a reagao do proprio 'Governo 
das Mudancas' (...). Os assentados (...) constituir-se-iam em mais um ator na 
disputa dos financiamentos publicos (BESERRA, 1994: 23). 

O desmonte se verificou tambem atraves da "Reforma Administrativa" do 

Estado, que implementou extingoes e fusoes de orgaos. No bojo dessa reforma foi 

aprovada, em nivel de Estado, a Lei nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -  11.809 de maio de 1991 que "modificou a 

estrutura administrativa" do Estado (GONDIM, 1998:48). Essa Lei permitiu a extingao 

da CEPA, (peio Decreto de N - 21.728 de 03.01.1992), orgao coordenador dos 

projetos especiais (como POLONORDESTE e PAPP) e vinculado a Secretaria de 
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Planejamento- SEPLAN. Posteriormente, houve a fusao da Fundagao de Servigos 

Sociais do Ceara- FUNSESCE (instituigao da qual, fazia parte a equipe do Projeto 

Nordeste/PAPP, que executava um trabaiho de educagao popular para as 

comunidades rurais) com a Fundagao Programa de Assistencia as Favelas da 

Regiao Metropolitana de Fortaleza-PROAFA, resultando na criacao da Fundacao de 

Acao Social -FAS. 

A inexistencia de uma politica de comercializagao eficaz voltada para as 

areas reformadas e um obstaculo a autosustentagao economica da unidade de 

produgao. Constatou-se uma grande dependencia dos agentes externos, 

principalmente para a castanha de caju, que e comercializada atraves de 

"atravessadores", os quais transitam pelo imovel, adquirindo o produto ao prego de 

R$0,73 (setenta e tres centavos) o litro, na epoca da safra. No caso da industria de 

confecgao, a falta de comprador e o valor do prego das pegas sao apontados como 

fatores de desmotivagao das mulheres pelo trabaiho. 

A divisao do lucro tendo por base a produgao coletiva, constitui um fator 

de insatisfagao por parte de quern produz mais, em menor tempo. Na industria de 

confecgoes, esse descontentamento foi constatado em um membra do grupo, ao 

afirmar que "gostaria que houvesse mudanga no ganho, ja que e pago por hora e 

nao por produgao". 

3.3.3.2. A intervengao dos servigos tecnicos 

A intervengao institucional e outro ponto nodal para o desenvoivimento 

das comunidades locais. Os problemas detectados sao referentes: a falta de 

acompanhamento tecnico no campo, principalmente, nas areas reformadas, a partir 

dos anos 90; o papel do tecnico que assume algumas vezes uma postura autoritaria 

e manipuladora, em vez de promotora e cooperadora das agoes. 

Ao contrario do que acontecia nos anos 80, onde as areas rurais foram 

caracterizadas por conflitos entre agentes externos, provocados por divergencias 

ideologicas e metodologicas, como tambem, pelas disputas por "espagos" 

institucionais, tanto em nivel de orgaos governamentais (FUNSESCE, EMATERCE), 

como nao governamentais (lgreja,/CPT, e cooperativa Central dos Assentados-

CCA), nos anos 90, as comunidades rurais sao marcadas pelos vazios institucionais. 
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A falta de assistencia tecnica as areas reformadas se desenvolveu em 

dois niveis: federal e estadual. No piano federal, "foi iniciada com a extincao do 

INCRA, atraves do decreto n. - 2.363 de 1987. O "desmonte institucional" continua 

em ascensao, quando a partir de 1998, pelo Decreto 2.487, de fevereiro, o governo 

Federal decidi "qualificar suas autarquias e fundacoes como 'Agendas Executivas'". 

De acordo com o Jornal Participacao publicado pela Confederacao Nacional das 

Assoc ia tes de Servidores- CNASI do INCRA, 1998, set. p, 4) com a criacao dessas 

Agendas o governo: 

nao esta inovando, mas sim limitando a atuacao do Estado brasileiro (...) sob o 
manto da legalidade e da necessidade de se substituir o modelo burocratico 
vigente pelo gerencial, via contrato de gestao (...) dentro dessa engenhoca 
revolugao administrativa acha-se presente, talvez como traco preponderante do 
'Estado minimo', que relega a um segundo piano as insuficiencias numericas e 
qualitativas dos servigos ora prestados a sociedade (...) Ao inves de ajustes no 
sentido de ampliar e aperfeigoar os agentes publicos, diante do desequilibrio 
entre servigos ofertados e demandas existentes, teremos demissoes e 
disponibilizagoes de servidores julgados, injustigadamente, como dispensaveis, 
no afa puro e simples de redugao de despesas do Estado. 

Continuando em torn de denuncia, o jornal adverte que: "A reforma 

agraria podera estar irremediavelmente comprometida a partir de 1999". Quando 

"86% dos servidores" estarao "prestes a se aposentar e ate agora nada foi feito para 

recompor a forga de trabaiho do orgao". 

Em reuniao no Assentamento (29.06.98), promovida pelo INCRA, parte 

das discussoes giraram em torno de explicagoes e justificativas por parte dos 

tecnicos do orgao, sobre a falta de profissionais suficientes para dar 

acompanhamento as areas reformadas. De junho a outubro, periodo da pesquisa, o 

INCRA foi uma unica vez ao Assentamento. Inclusive, os tecnicos realizavam a 

reuniao em substituigao ao coordenador da area. 0 resultado, foi uma reuniao pouco 

produtiva, a medida que os tecnicos presentes nao tinham dominio de todas as 

informagoes sobre o projeto de assentamento. Na oportunidade, os trabalhadores 

rurais, solicitaram ao INCRA, a liberagao com urgencia, de tecnicos do Projeto 

LUMIAR 8 para suprir a carenda de acompanhamento tecnico ao assentamento. 

Dada a concepgao do LUMIAR que transfere para a Associagao dos assentados o 

poder de demitir os tecnicos do Projeto, significaria uma conquista dos movimentos 

sociais, porem os recursos que o governo Federal disponibiliza para a 
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operacionalizagao do Projeto nao tern sido suficiente para suprir as demandas de 

todos os assentamentos do Estado. So ha sete equipes para todo o Estado. 

Ja, a EMATER passou por um processo de "enxugamento da maquina 

administrativa", resultando em escassez e atraso na liberagao de recursos para 

custeio da Empresa, tendo parte de seu pessoal demitido e entrado com processo 

de "disponibilidade administrativa". Hoje, o escritorio local de Itapipoca, reduziu o 

numero de seu quadra funcional para tres ( um agronomo, um tecnico agrfcola e 

uma extensionista social) para atender tres municipios da regiao (Itapipoca, 

Amontada e Miraima). A Empresa transformou-se em um Centra de Atendimento ao 

Cliente - CEAC, tendo como estrategia, trabaihar em grupo para empresariamento: 

comercializagao em grupo; empresariamento agroindustria; associacao como 

empresa; qualidade nos produtos obtidos; e elaboracao de custos dos produtos. A 

assistencia tecnica prestada ao Assentamento e efetuada sob forma de contratacao 

de servigos particulares de alguns extensionistas. 

De acordo com o depoimento de um ex-extensionista, o "desmonte" em 

nivel local, se materializou com o descompromisso, por parte do governo do Estado, 

em repassar recursos para o custeio da Empresa: 

Exatamente o periodo que foi o governo Tasso Jereissati, ja comegou a 
desmontar a empresa. Entao nos tinha um trabaiho semanal nas comunidades, 
tres dias por semana. Entao com essa falta de prioridade no setor agrfcola (...), 
nos ficamos indo uma vez por semana. As vezes passava de mes sem ir, dada 
as condigoes de veiculos que nao se tinha dinheiro nem para combustivel, 
porque como Macaco fica a apenas 20 km da sede, a gente fazia o trabaiho la, 
mesmo sem diaria. 

O "desmonte" institucional teve reflexos, tambem, no acompanhamento 

tecnico aos projetos produtivos associativos, que se efetivava em nivel das 

comunidades rurais, inclusive nas areas de assentamentos, atraves do Grupo de 

Apoio a Organizacao dos Produtores Rurais -GAOPR. A prioridade ao atendimento a 

esses projetos, destinados as comunidades rurais, era estabelecida mediante a 

observancia de criterios, tais como: objetivo do projeto, diagnostico das 

comunidades, viabilidade tecnica e economica, proposta de gestao do 

empreendimento, onde se discutia e percebia a experiencia participativa e 

capacidade de organizacao dos grupos. Os grupos solicitavam as verbas atraves 

das associagoes devidamente regularizadas .Os recursos eram liberados com base 
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em projetos eiaborados com assessoria tecnica do GAOPR's e pareceres da 

coordenacao do POLONORDESTE e PAPP, localizada na Comissao Estadual de 

Planejamento Agricola/CEPA.. 

A estrategia do GAOPR tinha como pressuposto teorico: "apoiar os 

processos de organizacao dos trabalhadores rurais a partir e em torno de um 

elemento produtivo", definido por eles como prioritarios, possibilitando-lhes o 

desenvoivimento e a consolidacao de atividades produtivas e associativas que 

respondessem os interesses de classe (ARGUMEDO.M., 1987:53). Eram 

considerados "elementos produtivos", fatores estrategicos que contribuiriam para: 

"melhorar a forca de trabaiho nos aspectos de sua conservacao e qualificacao; 

aumentar o grau de controle dos trabalhadores sobre os meios de producao; mudar 

qualitativamente as relacoes que se estabelecem entre os meios de producao e a 

forga de trabaiho no processo de bens materials" (MARTINS,Monica., 1994:50). 

Como consequencia da atuacao desse grupo, e da avaliacao determinada pelo 

Banco Mundial sobre o POLONORDESTE, apos constatar a ineficacia de seus 

resultados na distribuicao de renda e na erradicacao da miseria, criou-se o Fundo de 

Apoio ao Desenvoivimento Associativo- FADA. 0 FADA foi proveniente de verbas 

que existiam no POLONORDESTE, desde 1979, que nunca tinham sido utilizadas. 

Posteriormente o FADA foi incorporado ao componente "Apoio as Pequenas 

Comunidades Rurais -APCR"-PAPP. 

Vale ressaltar, que o estabelecimento de criterios tinha o objetivo de 

evitar-se a interferencia politica ao atendimento das demandas, o que, na pratica, 

nem sempre era possivel. 

Com relacao ao papel do tecnico, observa-se em alguns momentos uma 

postura autoritaria por parte de alguns, conforme as declaracoes a seguir: 

O FNE [Fundo Constitucional para a Regiao Nordeste], deu prejuizo porque foi 
mal elaborado. Nos pedia 20 vacas eles[os tecnicos] trouxeram 50, se pedia 20 
hectares de capim, eles botaram 50 (...) veio muito dinheiro, mas, num foi bem 
aplicado. O dinheiro foi executado todinho (...) mas, nao adiantava ta trazendo 
uma coisa que num tava precisando daquilo. -Pra que nos queria tanta coisa que 
num tava precisando daquilo, pra que nos queria tanto gado sem ter condicoes? 
(ex-dirigente da Associacao). 

O tecnico comegou a botar as proposta do gado a gente nao quis. Ai, o tecnico 
volta o projeto - so entra se tiver gado. Ai, botou a gente no cabresto; Nosso 
projeto foi um processo, levou muito prejuizo por falta de experiencia. A compra 
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foi mai comprada de gado e oveiha, o prejuizo veio dai; O gado e de descarte; 
gado doente (ex- presidente da Associacao). 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA qualidade da participagao dos trabalhadores rurais, nesses projetos de 

iniciativa do estado, hoje, e questionada pela tecnica da FUNSESCE,- a medida que 

o Estado impoe limites a participacao: 

A participacao da comunidade nesses projetos, nao sei nem se foi participagao, 
na medida que eles definem algumas prioridades, definem prioridades dentro de 
um arcabougo ja constituido, porque (...) a participacao deles e limitada (...) voce 
tern os projetos ja institucionalizados e dentro dos projetos ele [Estado] vai dar 
uma participacao, na definicao de prioridade, na construcao de um projeto maior 
ou de uma agao maior, ou de um projeto maior ja concebido anteriormente. 

Em outros momentos constata-se a falta de compromisso de alguns 

tecnicos da propria extensao rural com a reforma agraria. Para um ex-extensionista 

da EMATER tern uns extensionistas que nao sao comprometidos com a Reforma 

Agraria e, por vezes, nao sabem conduzir o processo de organizacao e veem o 

trabalhador rural como preguigoso: 

Fui com um outro tecnico la, (...) e la a gente sentiu o pessoal meio desmotivado, 
ate porque eu percebi que a comunidade num se afinava bem (...) como o 
tecnico encaminhava as questoes. Entao depois conversando eu com o tecnico, 
o tecnico me dizia que a comunidade nao tinha futuro, (...) o pessoal era 
preguigoso.(...).Porque fica muito dificil voce botar um tecnico contra a reforma 
agraria numa area de reforma agraria (...). No Ceara, nos devemos ter 50% dos 
tecnicos que hoje trabalham nas areas de assentamento, que nao sao a favor de 
reforma agraria, entao fica dificil. 

Aliada a essas caracteristicas da extensao rural, o que se verifica ao 

longo da implementagao dos Programas Especiais, e que a pratica da EMATER tern 

sido de aproveitar as organizagoes de produtores ja existentes nas areas, 

provenientes das CEB's para formar diversos grupos de interesse institucional ( 

grupos de agricultores para receber credito, de maes ou de jovens) (CEPA,1982: 

220). 

Ha tambem uma tendencia do orgao interventor, no caso o INCRA, 

transferir para a Associacao a solugao de problemas, que poderiam resultar em 

conflitos. 0 caso exemplar, e a verba de custeio destinado para 40 familias, no 

entanto, tern que atender as cem familias, cabendo a diretoria da Associacao 

estabelecer criterios de selegao. Segundo BERTHOME e MERCOIRET,(apt/c/ 
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SPERRY, org.,1999:12) essa postura faz parte "da logica" estabelecida pelos 

interventores, "explfcita ou implfcita" no 'desenvoivimento promovido pelo estado' em 

que: 

os orgaos estatais (...) podem providenciar a organizacao dos agricultores para 
facilitar sua agio sobre a sociedade local. A organizacao instituida transforma-
se, entao em interlocutora dos interventores externos tornando-se ao mesmo 
tempo, o local de expressao dos agricultores que se associarem e o espago 
definido para uso dos interventores, no ambito do qual se relacionam com os 
agricultores. Nesse espago duas logicas sao confrontadas: a da sociedade local 
e a dos interventores apresentando em geral, dois 'sistemas de sentido' (...). O 
interventor externo espera que a nova organizacao sirva de intermediaria em 
relagao a sociedade local, e que seus responsaveis regulem as interferencias e 
os eventuais conflitos que possam surgir da intervengao e das formas por ela 
propostas. Do ponto de vista do interventor externo, a eficiencia da organizacao 
esta relacionada a sua capacidade de comunicar as mensagens transmitidas e 
de regular as tensoes que possam ocorrer na sociedade local. 

Em outra circunstancia e estabelecido uma relagao de "tutela", entre o 

tecnico do Estado e os trabalhadores rurais, prejudicando a organizacao e a 

autonomia da comunidade. Isto, porque o tecnico passa a ser visto como "alguem 

que vai resolver os problemas" da comunidade. 

3.3.3.3..A questao do planejamento e da representagao dos produtores 

Algumas falhas no planejamento institucional, sobretudo do INCRA, 

provocam distorgoes como: a) o impedimento ao atendimento das demandas reais 

dos trabalhadores rurais. Segundo o presidente da Associacao, a maior " 

dificuldade" com a Instituigao e o atendimento restrito as 40 familias, enquanto 

residem no Assentamento 104 familias; b) a defasagem entre a data da obtengao da 

terra ate a elaboragao do projeto de assentamento, (conforme discriminagao no 

quadro: "cronologia do assentamento") retardando a liberagao de recursos pelo 

INCRA, o que leva os tecnicos de acompanhamento ao imovel, buscarem recursos 

financeiros de varias fontes, para apoiar o processo produtivo. De um lado, o apoio 

financeiro e positivo pois o processo participativo vai alem de uma dimensao politica, 

tern uma dimensao economica, vinculada a auto-sustentagao. Por outro lado, a 

inversao de recursos proveniente de diferentes orgaos demanda o engajamento de 

varios atores sociais, com encaminhamentos e objetivos nem sempre convergentes, 
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possibilitando o aparecimento de novos conflitos, tanto em nivel da propria 

comunidade, como em nivel dos proprios agentes externos. 

A representacao dos parceleiros em nivel municipal, atraves do CMDS, 

torna-se indefinida e ambigua. O Conselho, por ser uma representacao municipal e 

algumas decisoes das areas reformadas, para serem efetivadas, dependem da 

esfera federal, os parceleiros nao se sentem motivados a participarem do forum 

municipal do CMDS. Alem disso, e o vice-prefeito que representa as areas 

reformadas do municipio, no CMDS. Faz parte dessa estrategia, a adocao por parte 

do vice-prefeito, de uma sistematica de acompanhamento para o conjunto das areas 

reformadas, independente das reunioes do CMDS. Isso provoca um isolamento dos 

parceleiros com o Conselho e outros movimentos reivindicativos. 

Em nivel municipal, os parceleiros sao tratados como um grupo especifico 

independente do conjunto dos trabalhadores rurais. E ate certo ponto, os parceleiros 

sao vistos como privilegiados, por ja possuirem terra e terem um orgao que se ocupa 

deles, no caso o INCRA. 

3.4.Novos temas para pesquisa: 

Consciente da abrangencia da tematica da participacao e da 

organizacao, sugere-se como temas para novas pesquisas, alguns assuntos 

abordados superficialmente, neste estudo, que merecem ser aprofundados: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> Um estudo de genero. Sabe-se que a participacao feminina foi uma 

caracteristica do processo de luta pela desapropriacao do imovel, mas, 

paradoxalmente, na Associacao, os cargos de decisoes (presidente, tesoureiro) 

sao ocupados pelos homens. Fazer um paralelo entre o papel da participacao 

das mulheres na luta pela terra e na Associacao Comunitaria. 

> A influencia da escola, na participagao das criangas e adolescentes no 

beneficiamento da mandioca (raspa da mandioca), no assentamento. Com a 

introducao da escola as criancas tern a disponibilidade de fazer da 1 e ate a 5 1 

serie na propria comunidade e, algumas jovens, conciliam as atividades 

agricolas e as de professores, com as de estudantes. Verificar se com o estudo 

as criancas e adolescentes criam novas expectativas de trabaiho, quando se 
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sabe que os estudiosos em ciencias humanas relacionam a socializacao a "uma 

funcao reprodutiva, significando: reproduzir nas criancas habitos, atitudes e 

expectativas de geracao anterior" (...) DEMO (1996: 51). Verificar ate que ponto 

esse paradigma vem sendo substitufdo, visto que, para as novas geracoes se 

descortinam novas possibilidades de aprendizagem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

> 0 poder local e global - enfocar a problematica da participacao e organizagao dos 

trabalhadores nas cooperativas de calcados de Itapipoca. 
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Consideragoes Finals zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No intuito de compreender os processos participativos e organizacionais 

dos trabalhadores rurais e das camadas populares do municfpio de Itapipoca, torna-

se possivel tecer algumas consideragoes finais, a partir das analises realizadas nos 

capftulos 2 e 3. 

Como se tentou demonstrar ao longo deste trabaiho, os fenomenos da 

participagao e da organizacao sao concebidos como construcoes sociais, 

subordinadas a condicionantes historicos, politicos, culturais e economicos. Por isso 

pretende-se que as propostas aqui assinaladas nao sejam vistas como definitivas, 

mas sujeitas as revisoes de acordo com o momento historico analisado. 

> A participagao na escala municipal: 

Nos anos 90, com o avanco das liberdades democraticas, principalmente, 

a partir da Constituigao de 1998, outras formas de lutas e outros atores sociais vao 

se configurando, como os Conselhos e os partidos politicos. O municipio de 

Itapipoca vem passando por um momento de "revitalizacao" politica, expresso pelo 

numero significativo de Conselhos e pela participacao de setores comprometidos 

com as causas populares no poder, como: Prefeitura, Sindicato, Associagoes, 

Federagoes. 

Nesse aspecto, o CMDS, embora "criado" por iniciativa do governo do 

Estado, concebido como um "modelo de politica publica", deve ser visto como uma 

conquista da cidadania, e nao, como um favor outorgado de cima. A criagao do 

Conselho e fruto do processo de democratizagao da sociedade brasileira. 0 CMDS, 

passou a ser um espago de vivencia politica onde os trabalhadores rurais e setores 

das camadas populares aprendem o exercicio da cidadania. Nao obstante, 

permanecem alguns resquicios da cultura clientelista e do papel paternalista que o 

Estado tern desempenhado ao longo dos anos. Os "novos atores sociais" 

conquistaram essas instancias de participacao sem se deixarem levar por "modelo" 

de intervengao autoritario de tecnicos do Estado, nem pelas "artimanhas" de 

governantes que tentam subverter os Conselhos em espagos de praticas de 

"clientelismo moderno," caracterizado por "relagao mercantilista" de "utilizagao de 

recursos do patrimonio publico para fins privados" (GONDIM,1998:27). 
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O CMDS constitui um laboratorio para a delegagao de responsabiiidade e 

a aprendizagem coletiva dos representantes da sociedade civil. Esta aprendizagem 

determina a aceitacao ou a contestacao da tutela dos mediadores e eventualmente 

a construgao de novas formas de coordenacao. 

Como o CMDS nao tern ainda um poder de decisao, e abandonado pelas 

liderancas e politicos (vereadores) locais ou e desprezado pelos politicos estaduais. 

Isto, parece ser um erro estrategico. 0 sentido da mobilizacao popular e os ganhos 

crescentes em termos de educacao e cidadania das classes populares apontam, ao 

contrario, pela outorgacao progressiva de um carater decisorio a estas instancias. 

Isso inscreve-se na logica de formulagao de novas regras de organizacao 

localizada. 

> A organizacao de base no assentamento Macaco: 

A participacao e a organizacao dos trabalhadores rurais do Assentamento 

Macaco, sao apreendidas como processos de construgao da cidadania, que se 

fazem e se refazem nas relagoes entre a sociedade civil e o Estado, num dado 

momento historico (decadas de 70 e 80). Esse periodo e caracterizado, 

principalmente, pela luta dos direitos sociais, dentre os quais, o direito a propriedade 

da terra, ou seja, a posse formal da propriedade da terra. 0 direito a propriedade se 

coloca como fundamental no piano de superagao das desigualdade sociais no 

campo, uma vez que rompe com o coronelismo e o sistema de clientelismo 

estabelecido na relagao de subordinagao entre patrao e morador. 

Nesse periodo, os agentes pastorais tiveram um papel de mediadores 

das lutas sociais, uma vez que a sociedade vivia sob o jugo das oligarquias rurais e 

de um Estado repressivo. A metodologia da Teologia da Libertagao combinando 

oragao com agao numa perspectiva de formagao de consciencia (visao de mundo), 

constituiu numa estrategia de mobilizacao para as camadas populares, a medida 

que levou a esperanga de construir o "Reino de Deus" na terra. Nessa perspectiva, 

a fe se transformou "num fermento gerador de uma caminhada (palavra chave no 

vocabulario das CEB's), onde ha luta, enfrentamento com as forgas do anti-Reino, 

martires, mas tambem sementes do novo ceu e da nova terra" (BOFF, 1986: 87). 

Nessa "caminhada" para a conquista da terra, a mediagao politica se tornou 

essencial para a solugao das questoes provenientes do cotidiano. A caminhada da 

luta pela terra consiste, antes de tudo, num espago de "aprendizagem" participativa, 
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de construgao do ser cidadao, ja que "o caminho da participagao e o que leva a 

transformagao das pessoas em cidadaos" (D'lncao, 1995). 

Dessa forma, as areas de conflitos agrarios constituiram-se em "espagos 

de socializagao politica", conforme Candido GRZYBOWSKI (1987:58), que 

permitiram aos trabalhadores rurais uma "aprendizagem da pratica de como se unir, 

organizar, participar, negociar e lutar", quer dizer uma aprendizagem coletiva. 

Com a desapropriagao da terra, os trabalhadores rurais alem de serem 

libertos das formas de subordinagao e domfnio do patrao, obtem outras conquistas 

politicas e sociais: 

a) ampliagao de espagos politicos, atraves do desenvoivimento e 

fortalecimento associativo; 

b) melhora no nivel de renda, uma vez que nao ha mais a apropriagao 

da "renda da terra", pelo ex-proprietario, decorrente do sistema de 

parceria e arrendamento da terra e pela utilizagao da casa de farinha; 

c) maior autonomia financeira da associagao, que mesmo tendo tornado 

emprestimo do PROCERA/BNB, e com dois anos de seca (1997/98), 

conseguiu quitar as dividas; 

d) maior poder de reivindicagao junto aos orgaos governamentais e nao 

governamentais, possibilitando uma maior dotagao de infra-estrutura 

produtiva (credito de apoio a producao, aquisigao de equipamentos, 

etc.) e social (construgao e ampliagao escola ). 

> Limitagoes e dificuldades dos processos participativos: 

No entanto, salvo essas experiencias participativas, verifica-se, que ao 

longo da historia, a participacao conduzida pelas duas instituigoes sociais - Estado e 

Igreja, tern apresentado limitagoes. Via esfera estatal, a participacao tern tido uma 

tendencia a ser orientada para apoiar apenas o processo produtivo, sem levar em 

conta os outros setores, limitando a representagao e cidadania dos trabalhadores 

rurais, mediante associagoes de produtores. Via tutela da Igreja, a participacao 

pode direcionar a organizacao em torno de questoes abstratas, puramente 

transcendentais, como ganhar o "Reino de Deus" no ceu, como forma de sublimar 

as condigoes de "vida e subsistencia" das camadas populares a fim de manter o 

status quo. A intermediagao da Igreja pode ainda, seguir uma tendencia de fechar 
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em si mesmo (em grupos de oragoes, de catequese) distanciando-se de formas de 

mobilizagoes transformadoras. 

A analise do caso do Assentamento Macaco mostra claramente que as 

dificuldades de organizacao e as limitagoes nos processos de participagao dos 

produtores nao vem de suas limitagoes em termos de educagao, instrugao ou 

capacidade de inovagao e de mobilizacao. 

Basicamente, as principals dificuldades e entraves aos processos de 

organizacao e cidadania dos trabalhadores provem da ingerencia dos mediadores 

(Igreja, servigos do Estado) que tornam-se verdadeiras tutelas. Estas podem ate 

transferir seus problemas e conflitos, provocando divisoes e rachas no seio das 

organizagoes de produtores. 

Vale ressaltar, que embora a conquista da terra seja um fator essencial ao 

desenvoivimento economico, alem da questao da propriedade da terra, outros 

fatores sao responsaveis pelas dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores rurais 

como: a ausencia de uma politica agrfcola voltada para as areas de assentamento a 

fim de aumentar os Indices de producao e produtividade, a comercializagao da 

produgao, uma assistencia tecnica e gerencial qualificada. Para superar essas 

deficiencias, os trabalhadores precisam de um acompanhamento tecnico mais 

adaptado e de treinamento, com o objetivo de dominar conhecimentos para gerir os 

recursos financeiros disponiveis e desenvolver com sucesso seus empreendimentos. 

Nesse sentido, as redes de informagoes, a capacitagao e os sistemas de 

conhecimento local sao recursos importantes, visto que contribuem para os 

trabalhadores rurais negociarem as exigencias de um mercado cada dia mais 

competitivo. 

Finalmente, as principals limitagoes e entraves para o desenvoivimento 

social e economico do Assentamento Macaco que foram identificadas, provem das 

inadequagoes das politicas publicas e dos atores institucionais (INCRA, EMATER, 

Prefeitura, etc) por excesso de autoritarismo, tecnocracia ou por falta de 

consideragao da realidade e das estrategias dos produtores. 
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NOTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Projeto Sao Jose - PSJ, ou o Programa de Combate a Pobreza Rural no Ceara foi 

concebido como um dos instrumentos para a implantagao de agoes de 

desenvoivimento sustentavel do Estado com participacao ativa das comunidades, 

com vistas a aumentar o acesso das populacoes rurais mais pobres as atividades de 

geragao de emprego e renda, assim como a provisao de servigos sociais basicos e 

de infra-estrutura, como meios para a redugao da pobreza rural .0 PSJ foi criado a 

partir da experiencia considerada exitosa do PAPP, que proporcionou o 

envolvimento direto das pequenas comunidades rurais na identificagao, elaboragao, 

implementagao e operacionalizagao de subprojetos - denominados projetos 

comunitarios - de investimentos produtivos, de infra-estrutura e sociais; 

2 A Area cie Desenvoivimento Regional- ADR do Litoral, formada pelos municipios 

de Trairi, Paraipaba, Paracuru, Sao Gongalo do Amarante, Sao Luis do Cum, 

Tururu, Umirim, Pentecoste, Apuiares, Tejuguoca, Itapaje, Uruburetama, Miraima e 

Amontada; 

3 O indice de GINi "e o indicador que revela as desigualdades de uma determinada 

distribuicao de renda, sendo tambem utilizado para medir a concentragao de terra. O 

indice varia entre 0 e 1. Ex.: Quando se aproxima do zero, a distribuigao de renda se 

aproxima da igualdade absoluta; quando se aproxima de um, da desigualdade 

absoluta" (IPLANCE- Glossario, 1995); 

4 Ranking ' e a classificagao dos municipios, de acordo com seu comportamento em 

relagao a algumas variaveis e indicadores selecionados pelo IPLANCE" (IPLANCE, 

1997:10); 

5 "Giobaiizagao das reiagoes economicas (...) pode ser entendida como uma fase de 

aprofundamento da intemacionalizagao da economia (articulagao, em nivel mundial, 

do proprio processo produtivo, que, assim se faz capaz de uma agao mais global, 

tornando o Estado nacional desnecessario para o capital) e que significa "em 



116 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

primeiro lugar, uma enorme interconexao dos mercados cambiais, financeiros, de 

titulos e valores que se tornou possivel por sua desregulamentacao e provocou 

fluxos macicos e continuados de capitais entre os principais centres financeiros do 

mundo" (OLIVEIRA. e al. orgs, 1996:196); 

6 Municipios de Amontada, Apuiares, General Sampaio, iraucuba, itapaje, itarema, 

Miraima, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, Sao Luis do Curu, Tejucuoca, Trairi, 

Tururu, Umirim, Uruburetama; 

7 O CETRA e uma ONG que na decada de oitenta, tinha uma equipe de advogados 

que dava assessoria juridica aos STR's da regiao. Inclusive atraves desse trabaiho 

elegeu dois advogados como deputados estaduais, pelo Partido dos Trabalhadores-

P T. Hoje, as principais linhas de trabaiho sao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mulher e cidadania e produgao 

(assessoria na area agricola). A capacitagao que na decada de 80, era educacao 

politica, atualmente, e promovida pelos proprios sindicatos. Segundo um informante, 

o CETRA afastou-se dessa area por compreender que "ja tinha cumprido" com esse 

"papel"; 

8 O projeto LUMIAR visa impiantar um servico descentralizado de apoio tecnico as 

familias dos agricultores assentados nos Programas de Reforma Agraria, com 

iniciativa do Governo Federal, atraves do Gabinete do Ministro Extraordinario de 

Politica Fundiaria, coordenado de maneira compartilhada pelo INCRA com outras 

i n s t i t u t e s . In: INCRA/1997, p. 2,3 ; "A contratacao das equipes locais sera feita 

pela propria Associacao dos assentados e os pagamentos serao liberados mediante 

atestado do presidente da Associacao ouvida a comissao estadual por meio da 

Equipe de Supervisao (...) (SILVA. P. PALHANO, 1998:?); 

9 O Projeto Emancipar visa emancipar assentamentos, ou seja, o governo federal 

deixa de ser o tutor do assentamento. Trata-se da saida do governo federal, da 

gerencia dos recursos publicos, assistencias tecnicas, dentre outros, de areas que 

foram desapropriadas" (SILVA. P.P. , 1998: ?). 
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ANEXOS: 

ANEXOI 

CARACTERIZACAO DO ASSENTAMENTO MACACO, ITAPIPOCA - CE 

1LOCAUZACAO GEQGRAFlCA 
REGIAO 

MUNICl'PIO ITAPIPOCA 
DISTANCIA DA CAPITAL (KM) 156 

SEDE (KM) 
ACESSO A TERRA 
DATA 

OBTENCAO/DESAPRQPRIACAO 

iMiSSAO DE POSSE 

} ORGANI2ACAO TERRITORIAL 
AREA TOTAL (HA) 

uy.b/ 

POPULACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r; - , . . 
27 

NUMERO DE FAMiLiAS 104 

PESSOAS POR FAMiLiAS Em media cinco pessoas 

] SISTEMA DEPROOUQAO . * 
ATTVIDADES PRINCiPAiS CAJU E AGRICULTURA DE 

SUBSlSTENClA(milho, feijao, e mandioca) 
RELACOES DE TRABALHO (antes da 
desapropriacao) 

PARCERIA(50% da renda +aluguei da 
casa de farinha) 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS 
IGREJA 1 
ESCOLA (No.) 

Serie 
No. de salas 
No. de professoras 

1 
Ate a 5 a serie 
1 
7 

SALAO COMUNITARIO 2 

ATlVluADES COLETIVAS 
APICULTURA (No. colmeias) 10 
CAPRiNOCULTURA(No. cabecas) 40 
BOV1NOCULTURA (N^totai de cabecas) 
Matriz 
Novilhas 
Garrotes 
Reprodutor 

23 
4 
16 
2 
1 

PRODUCAO DE CONFECCAO (No. de 
pessoas envolvidas) 

4 

PRODUQAO DE FARiNHA 
No. de pessoas 

envolvidas 
Periodo de maior 

producao 

( + ou - ) 12( POR FARiNHADA) 

junho-dezembro 

CAMPO COMUNITARIO N ° 

N ° de ha 

2( um de caju e outro de cuitura de 
subsistencia) 

40( 20 de caju e 20 de cuitura de 
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N ° de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R&M&/EQlilPAMENTOR ClOt PTIVOS 

subsistencia) 

90 

M0T0R(irr!gac3c) 1 

MAQUINA FORRAGEIRA 2 

ARMAZEM 1 

DEBULHADEIRA 1 

BALANCA 

GELADEiRA 1 

ARADO 10 

ESTABULO 

EQUIPAMENTO DE IRRIGAQAO 1 

INDUSTRIA DE CONFECQOES 1 

CAMPO DE RASPA 1 

CASA DE F. COMUNITARIA (No ) 3 

VENTILADOR 1 

MESA 1 

TiPOS DE RECURSOS APUCADOS POR FONTE 

Credito Alimento e Fomento CAF 

Credito Habitacao 

Programa de Apoio ao Produtor Rural- PAPP- o PAPP e parte do Projeto 

Nordeste. Foi aprovado pelo governo Federal em 01.04.85. Foi coordenado pela 

CEPA ate 1992, epoca em que o orgao foi extinto. A estrategia do Programa era 

apoiar o processo de organizacao dos produtores rurais. Atraves do componente 

do Programa de Apoio as Pequenas Comunidades Rurais-APCR se repassava 

recursos destinados as comunidades para atender suas demandas na area de 

infra estrutura produtiva e social, como centros comunitarios. No Ceara foi 

oriundo da experiencia do o Fundo de Apoio ao Desenvoivimento Associativo-

FADA. Hoje tern a continuidade no P.S.J. 

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste- FNE - instituido pela 

Constituicao de 1988. Possui a alocacao de 1,8% do total arrecadado do imposto 

de renda e do imposto sobre produtos industrializados do pais. Visa apoiar a 

modemizacao e a geracao de renda e emprego, alem de oferecer tratamento 

diferenciado aos pequenos produtores rurais e urbanos e ao desenvoivimento da 

regiao semi-arida ( SILVA. Paulo PALHANO,1998). 

PROCERA - O Programa de Credito Especial para a Reforma Agraria- criado 

peio Conselho Monetario, em 04.09.87, pelo convenio 

INCRA/MIRAD/EMBRAPA/BNDES, devido a pressao do M.S.T. e CONTAG. 

(Martins, M. 1994:75) 
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ANEXO I! 

ROTEIROS DE ENTREViSTAS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ROTEIRO COM MEMBROS DA ASSOCIACAO 

1. Na sua opiniao, o que e uma associacao? 

2. Para que serve uma Associacao? 

3. Quais os principais problemas que os trabalhadores rurais enfrentam? 

4. A quern ou a que o Sr. atribui esses problemas? 

5. Esses problemas sao discutidos nas reunides? 

6. Os trabalhadores participam das discussoes, levam algum assunto para a 

reuniao? 

7. A Associacao tern ajudado a resolver os problemas do trabalhador rural? 

8. 0 Sr. Acha que houve melhoria de vida dos trabalhadores rurais apos a criacao 

da Associacao? 

ROTEIRO COM DIRIGENTES/LIDERANCAS 

1 Caracterizagao do informante: cargo que ocupa. 

a) Qual a atividade que exercia antes? 

b) Exerce outra atividade alem dessa atividade atual, em outra instituicao?( 

justificar) 

c) Quando iniciou a atividade atual ? Por que? 

d) Como foi a indicacao para o cargo? 

e) Ja exerceu outra funcao na Associacao?( no conselho fiscal, secretaria, etc.) 

ROTEIRO COM MEMBROS DO CMDS 

1. Ha quanto tempo o Sr. e membro? 
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2. Porque o Sr. participa do Conselho? 

3. Encaminhou alguma reivindicacao? 

4. Foi aprovada? 

5. Qual a prioridade de atendimento dos pleitos? 

6. Em quanto tempo os pleitos sao atendidos? (mes, ano?) 

7. Esta satisfeito com o Conselho? 

8. Como e feita a convocacao para a reuniao? 

9. Como sao indicados os conselheiros? 

10. Qual a duracao do mandato? 

11. Como o Sr. defini a participacao dos trabalhadores rurais no Conselho? Eles sao 

representados?( passiva, ativa, encaminha reivindicacao) 

12.0 Sr. acha que o CMDS tern influenciado na organizacao dos trabalhadores 

rurais? (tern contribuido para o exercicio da cidadania?) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ROTEIRO COM TECNICO 

1. Quando foi iniciado o trabaiho em Itapipoca? 

2. E em Macaco? 

3. Qual o objetivo da Instituicao? 

4. Em que consistia o trabaiho? 

5. Tinha articulacao com outras I n s t i t u t e s ? 

6. Quais as principais dificuldades enfrentadas? 

7. Houve mudanca na comunidade a partir do trabaiho da Instituicao? Quais? 

8. Como o Sr. Define a participacao dos trabalhadores rurais-t.r.'s., nos projetos 

associativos? 

9. O Sr. acha que o trabaiho da Instituicao contribuiu para a organizacao dos 

t.r.'s? De que forma? 

ROTEIRO COM PARTICIPANTE DO GRUPO DE CONFECCAO 

1. Identificacao do informante 

2. Tern outra ocupacao? 

3. Ha quanto tempo trabalha na industria? 



4. Por que foi trabaihar na industria? 

5. Foi treinada? 

6. Como sao divididas as atividades? 

7. Quern decide qual tecido deve ser comprar? 

8. Como e controlada a producao? 

9. Como e controlada a presenca? 

10. Como e dividir o ganho? 

11. Voce esta satisfeita com a industria? 

12. Voce acha que deveria mudar alguma coisa? 

13. A industria mudou alguma coisa na sua vida? 

14. Se sim, o que? Se nao, por que nao? 


