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RESUM O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 estudo constitui-se numa analise sobre a comercializagao da 

produgao familiar, a partir de uma pesquisa desenvolvida no Agreste Paraibano, 

especificamente no municfpio de Lagoa Seca. 

A preocupagao central foi compreender a Iuta que acontece no 

momento da comercializagao. Quais as razoes, objetivos, estrategias e as armas 

dos produtores e intermediaries no processo? Que resultados economicos, politicos 

e culturais estao conseguindo os diferentes atores? 

A partir de entao, buscou-se apontar solugoes para reforgar a Iuta. 

Cooperagao ou Cooperativa? De uma forma ou de outra e preciso se ter estruturas 

associativas solidas e voltaaas para o interesse de todos os produtores e, para isso, 

se faz necessario uma maior integragao e participagao do grupo, definindo e 

decidindo o que melhor Ihes convem . 

A opgao escolhida para apresentar estas reiagoes foi o dialogo. A 

partir do material recolhido durante a pesquisa de campo e a pesquisa bibliografica, 

foi possfvei fazer com que produtores familiares, intermediaries e intelectuais 

academicos participassem de urn debate. Neste debate, procure! atuar como 

articuladora, provocando, contestando, confirmando e ilustrando a conversa. 



Sendo assim, os produtores familiares, atraves do reforco das 

organizagoes com vistas a comercializagao, possam ver seus esforgos melhor 

remunerados atraves da venda de seus produtos. 



Esta cbra e dedicada a essas pessoas que sao 

muito importantes na minha vida: 

com amor, para Hildeberto e ^afa, 

meu pai, minha mae e meus irmaos. 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqueles que me ofertaram as suas historias de vida, colocando a sua 

sabedoria a minha disposigao, meu fraterno cahnho. 

A Ivandro Sales, orientador, amigo, cumplice e companheiro, cuja 

participagao foi fundamental em todas as etapas de realizagao desta dissertacao; 

proporcionando-me uma orientagao estimulante e incentivadora. 

Aos colegas de mestrado, Justino, Jackeline, Gil, Mauhno, Lucira, 

Dalva, Silvana, Joao Nunes e Roberto. Em especial a Monica e Luis Henrique, pela 

compreensao, apoio, estimulo e acima de tudo pela amizade. 

A Joao Batista Guedes, que muito me ajudou na parte visual da 

dissertagao, com bastante experiencia na area. 

A todos os professores do Mestrado em Sociologia Rural, pela 

oportunidade proporcionada em compreender a Sociologia Rural atraves de 

discussoes ricas e estimulantes. 

A professora Ghislaine Duque pelo apoio e a troca de experiencia de 

pesquisa. 

A Vera e Joao, funcionarios do Mestrado, pela presteza e 

disponibilidade permanentes. A Rinaldo, que digitou dezenas de vezes este 

material, sempre disposto e competente, na sua forma serena e silenciosa. 

A CAPES, pela bolsa de estudos que me subsidiou com recursos para 

a realizagao deste trabalho. 

As instituigoes e pessoas que, colaboraram na pesquisa: EMATER, 

IBGE, EMPASA, EMEPA, JORNAL DA PARAIBA, SINDICATO DOS 



TRABALHADORES RURAIS DE LAGOA SECA e POLO SINDICAL DO AGRESTE 

DA BORBOREMA. 

A Maria Barbosa Dias e Clodoaldo Bortoluzi, membros da banca 

examinadora, pelos comentarios, criticas e sugestoes. 



l
a

. PARTE 
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A Historia da Dissertacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inicio da viagem: 

1. Eu e os agricukores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este acervo de ideias e recortes tern sua pequena historia. Comecou a 

ser pensado ao iongo dos varios anos que passei como tecnica da Central de 

Abastecimento da Paraiba (CEASA), hoje EMPASA 1

: participando de reunioes de 

mobilizagao, juntamente com agentes comunitarios do PAPP2, bem como fazendo 

assessoria sobre comercializagao as Associagces de Pequenos Produtores Rurais 

do Brejo Paraibano. 

Na minha memoria ficaram gravados muitos momentos vividos e 

revividos, gerando deste modo bastante inquietude e incitando-me a concentrar 

estudos sobre a produgao familiar. Somando-se a isso, o interesse pelo assunto foi 

influenciado pelas minhas origens de sertaneja, e pais rurlcolas e, principalmente 

por acreditar que o meio rural e o a r que respiramos, e a brisa leve com que nos 

deliciamos, inverno, verao, fartura, frustragao, contrigao. E vida.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E a arte de se 

empobrecer e viver alegremente. 

1 EMPASA - Empresa Paraibana de Abastecimento e Servicos Agricolas. 
2 PAPP-Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - financiado pelo Banco Mundial - essas 
reunioes de mobilizacao tinha a finalidade de convocar a comunidade para formar associacoes com 
o objetivo de obter algum tipo de beneficio para a comunidade. Ex.: casa de farinha, frigorifico etc. 



A motivagao pessoal e, portanto, fruto de minha historia de vida. E 

resultante de uma caminhada de sete anos, com pequenos produtores num 

pequeno recanto do sertao/brejo paraibano, dentro de urn universo chamado Brasil, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"guardando recordagoes das terras onde passei, andando pelos sertoes,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 

dos amigos que la deixei... Seca, inverno, poeira e carvao"3. 

Como qualifico o meu relacionamento com os pequenos produtores de 

amoroso e ja que e uma ligagao afetiva de varios anos, nao posso deixar de fazer 

uma retrospectiva de como comegou essa relagao de cumplicidade com o grupo 

social estudado. 

Caminhei lado a lado com esses produtores, tropegando a cada 

obstaculo e ievantando a bandeira de Iuta a cada vitoria. Produtores "marcados 

para morrer" pelo desenvolvimento capitalista, mas fortes que nem uma barauna 

para enfrentar o seu mundo e dizer nao a "morte", a injustiga. "So resisti porque 

nasci num pe de serra e, quern vem da minha terra, resisiencia e profissao e 

nordestino e madeira de da em doido que a vida enverga e nao consegue 

quebrar nao4. 

Sobrevivi e estou aqui contando a historia e voltando a academia para, 

juntos, trabalhadores, autora da dissertagao e estudiosos - tendo urn conhecimento 

mais aprofundado da situagao - dizer nao a essa polftica agricoia excludente que 

perdura por muitos anos; dizer nao a essa estrutura fundiaria arcaica vigente e a 

3 Luiz Gonzaga - "Rei do Baiao" - "A Vida do Viajante" (Luiz Gonzaga e Herve Cordovil) - 1979. 
4 Flavio Jose - "Avoante" (Flavio Jose e Alciolly Neto) - Gravadora LBC - 1994. 
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tudo que impede ao pequeno produtor de aumentar a sua produgao e comercializa-

la, obtendo dessa forma melhor renda familiar. 

A partir deste ponto, comeco a reunir todas as pegas, com urn objetivo 

maior que e colaborar para o reforco e o aperfeigoamento da organizagao dos 

produtores familiares, com vistas a comercializagao, para que eles possam ver seus 

esforgos melhor remunerados atraves da venda de seus produtos. 

Confesso que sempre me senti motivada a contribuir com as 

Associagoes de Produtores Familiares, Cooperativas e Sindicatos; contudo minha 

intengao era a de colaborar com esses grupos sociais nao como tecnica de uma 

instituigao do Governo, mas sim, como estudante, pesquisadora, aliada 

independente. Sentia uma vontade imensa de ver os pequenos produtores 

organizados na comercializagao e poder estar presente em cada momento de 

acertos e vitorias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) Trata-se de pensar e construir, coletivamente, um novo 

projeto de sociedade, comegando a char, desde agora, 

alternativas concretas de vida social". 

(B. COSTA; 1989, p. 9-10) 



2, Eu e a Dissertacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 

As minhas reiagoes com a dissertacao, durante o processo de 

montagem, foram urn pouco inseguras, devido ao desanimo que me abateu, 

principalmente por ter dificuidade em estabelecer a ponta do fio condutor deste 

trabalho, como tambem dialogar com os autores academicos com a mesma 

familiaridade com que diaiogo com os produtores; alem de ter a sensacao de que 

tudo que escrevia nao se enquadrava na forma sistematizada de escrita academica. 

Por fim, acabou prevaiecendo a enorme vontade de dar urn retorno a 

todos os produtores que me incentivaram a buscar na produgao/pesquisa 

academica subsidios para tentar minimizar os entraves na comercializagao da 

produgao familiar, numa troca de conhecimentos, que contribui para o crescimento 

do grupo que deseja ver seus direitos e interesses afirmados. 

Para a elaboragao do proieto de pesquisa, alem das leituras teoricas, 

realizei entrevistas e consultei relatorios dos tecnicos da EMPASA e todo material 

que possuia das atividades de campo que amealhei no periodo em que passei, 

trabalhando como tecnica da EMPASA, com as associagoes de produtores, 

cooperativas e sindicatos. 

A principio pensei que o tema estava bem trabalhado na minha 

cabega. A ansiedade em colaborar com os pequenos produtores fez com que eu me 

voltasse para a organizagao da pequena produgao. Nas discussoes e conversas 
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com o orientador, desisti de estudar a organizacao em geral para aprofundar a 

organizacao para a comercializagao. 

Finalmente cumpri as exigencias do mestrado, apresentando o projeto 

de dissertagao para uma banca de quatro professores, ficando surpresa com as 

relevantes contribuigoes que foram dadas. 

Gostaria de citar, neste momento, algumas das coiocagoes feitas pela 

banca examinadora do projeto, que considerei bastante significativas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Voce escreve muito interessante... e gostoso ler o seu 

projeto." 

"Seu trabalho vai ajudar bastante ao sindicato - uma discussao 

com eles para descobrir suas estrategias e a dos 

intermediaries na comercializagao." 

"Seu trabalho sera importante, pois voce conhece bastante a 

comercializagao. E interessante desenvolver a pesquisa no 

local que ja trabalhou." 

"E algo bem definido e novo; pois temos pouca literatura sobre 

a comercializagao da pequena produgao com perspectivas 

inovadoras." 

"Voce precise fazer algo que goste muito... nem que para isso 

seja preciso escrever e reescrever vahas vezes." 

"Neste momento a grande questao e o entendimento e a 

transformagao da realidade, ou seja, o entendimento e 

aperfeigoamento da organizagao dos produtores. Ai se da a 

relagao do conhecimento com a transformagao da realidade." 

Acabei por fixar minha pesquisa na Iuta que acontece no momento da 

comercializagao; de urn lado o produtor querendo fazer valer o trabalho e de outro o 

intermediary querendo fazer valer o lucro sobre o trabalho do produtor. Quais os 
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objetivos, estrategias, taticas, armas e o resultado da Iuta de cada agente no 

processo de comercializacao? 

Algo que exercitei com bastante clareza foi o meu poder e a minha 

escolha de dar a palavra a todos os meus entrevistados, permitindo que o saber 

popular fosse refletido e respeitado numa troca de experiencias entre eruditos e 

populares. 

A medida que a dissertacao toma forma, apresento, contesto, 

enriqueco e ilustro, para chegar a urn produto que e algo de que realmente gostei e 

me deu prazer. Ha de se reconhecer que a minha proposta de analise so e possivel 

atraves de urn trabalho que esboce uma visao transformadora, colaborando para o 

surgimento de uma consciencia critica de todos que vivenciam o processo socio-

economico e politico, para que, a partir de entao, cada urn possa assumir, com 

clareza, seu prpel de protagonista e ator social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(...) Descobrir, inventar, reforgar novas e mais formas de 

produzir e de viver. Em vez de produzir mercadorias para o 

mercado para obter lucro gerado pelo trabalho nao pago, 

criaremos urn modo de produzir bens e servigo para a 

sociedade. Ser trabalhador e nao forga de trabalho. Buscar, 

descobrir, aprofundar, generalizar experiencias que ja tragam 

em si mais vida e mais beleza. (SALES, 1994; 10). 

Espero que as minhas reflexoes e discussoes possarn colaborar com o 

debate academico, alem de subsidiar, sem muitas pretensoes, as agoes dos grupos 

sociais que talvez possarn alterar as politicas sociais. 
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Todavia, tenho o desejo de escrever um trabalho que seja de facil 

compreensao a todas as pessoas ou estudantes que nao tern conhecimento do 

assunto; colaborando tambem com estudiosos que trazem consigo a mesma 

preocupagao com a problematica . 



8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. Por que Lagoa Seca? 

A princfpio pensei em desenvolver minha pesquisa na microregiao da 

Serra de Teixeira, especificamente em Princesa Isabel, dando atencao especial aos 

"Mecanismos de Comercializacao do Milho e Feijao", ja que a regiao e grande 

produtora destas cuituras de sequeiro, como tambem pela experiencia que tive na 

area durante alguns anos como tecnica do Projeto Sertanejo5. 

Todavia, ao me adentrar na probiematica, senti a necessidade de 

recorrer a outras experiencias mais recentes, e como estas experiencias foram 

concentradas no Brejo Paraibano, e mais especificamente em Lagoa Seca, optei por 

este municipio. 

"OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA municipio de Lagoa Seca esta localizado na microregiao de 

Campina Grande que faz parte da microregiao do Agreste da 

Borborema. 0 municipio conta com uma populagao total de 21.659 

habitantes, distribuidos em uma area de 133 Km2. A estrutura fundiaria 

do municipio e predominantemente constituida por minifundio6." 

Esta microregiao e constituida por uma ampla dimensao geografica, 

com uma diversidade climatica e socio-economica bastante acentuada. "Verificam-

5 PROJETO SERTANEJO: Programa Especial de Apoio a Regiao Semi-Arida do Nordeste. 

Convenio SUDENE/Estado da Paraiba / Secretaria da Agricultura e Abastecimento. 
6 Conforme criterio de classificacao geo-economica do IBGE (1939). A microregiao de Campina 

Grande e uma sub-divisao do Agreste Paraibano. A microregiao de Campina Grande e composta 

pelos respectivos municipios: Campina Grande, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba, Puxinana, 

Queimadas e Serra Redonda. (Cf. IBGE - Boletim de Servico N.° 1763 (suplemento de 31.07.89). 
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se tambem areas cuja concentragao predominante e a de pequenos produtores, 

sendo que a produgao agricola especializa-se em produtos para o mercado interno 

(hortifrutigranjeiros). Esta pequena produgao especializada esta concentrada nas 

microregioes de Esperanga, Campina Grande e parte do Brejo Paraibano. Contudo, 

nessa microregiao sao engendradas relagoes sociais e de produgao que se inserem 

na dicotomia minifundio/latifundio, que, historicamente, tern sido a genese de 

conflitos no campo, alem das contradigoes internas comuns a complexidade da 

pequena produgao. Em decorrencia desse processo, vamos encontrar nessa 

microregiao, urn tipo especializado na produgao de hortifrutigranjeiros cuja produgao 

destina-se ao abastecimento dos mercados local, estadual e regional." (FREITAS -

1993;70) 

Uma das razoes da escolha peia area a ser estudada foi o movimento 

que acontecia no Brejo Paraibano peia reconquista do espago perdido pelos 

produtores no MEPRO (Mercado do ProdutoryCEASA/EMPASA/Campina Grande; 

impasse travado com a direcao da CEASA/EMPASA, atacadistas, intermediaries e 

atravessadores. Esse fato veio reafirmar a minha decisao em direcionar o meu 

estudo para a regiao de Lagoa Seca. Contudo, a escoiha so foi possivel depois de 

participar de aigumas reunioes no Sindicato de Lagoa Seca e dialogos com seus 

representantes e com o meu orientador, Ivandro da Costa Sales. A partir de Lagoa 

Seca estabelego urn dialogo com intelectuais populares e academicos, bem como 

com outros classicos que estudam a produgao familiar em seus diversos aspectos. 

Com a definigao da area a ser estudada, comecei a participar mais ativamente das 

reunioes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca, como tambem em 

aigumas comunidades do municipio. 



V zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Suponho que o desenvolvimento da Iuta em Lagoa Seca pode oferecer 

subsidios para entender a Iuta mais geral dos produtores na hora da 

comercializagao de seus produtos. 



4. A Pesquisa de Campo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 

Nosso campo de pesquisa tern como base empfrica a comercializagao 

da produgao familiar em Lagoa Seca, envolvendo produtores familiares e 

intermediaries, em dois espagos: o rural e o urbano. 0 rural: a comercializagao feita 

na zona de produgao no municipio de Lagoa Seca. 0 urbano: na EMPASA/Campina 

Grande - o mercado, ponto de encontro entre vendedores e compradores, com 

objetivos econdmicos de realizagao e apropriagao do valor embutido nos produtos 

da agricuitura familiar de Lagoa Seca.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Nao podemos pensar o mercado e 

comercializagao sem nos darmos conta de que tudo gira em fungao do economico". 

(BRUM, 1983; 07) 

Lagoa Seca, municipio contemplado para realizar a pesquisa de 

dissertagao de mestrado, esta apenas a 09 Km de Campina Grande, de forma que 

nao five muita dificuldade em me deslocar para la. So que na metade da minha 

pesquisa ocorreram fortes chuvas na regiao, ficando as estradas vicinais urn pouco 

deterioradas. E como a maior parte do meu deslocamento foi feita de moto, em urn 

terreno bastante argiloso, fiquei impossibilitada de continuar as entrevistas, sendo 

necessario urn pequeno recesso, retornando em seguida ao municipio, desta vez 

para complementar alguns dados e concluir a fase das entrevistas. 

A pesquisa de campo teve assim duas etapas: a primeira durou 15 

semanas, de abril a junho de 1996, e a segunda, de agosto a setembro de 1996, 
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dedicada a observagao mais detalhada do processo de comercializagao de tres 

produtores. 

0 deslocamento era algo bastante agradavel para mim, apesar de ficar 

urn pouco tensa, ja que o transporte nao me inspirava muita confianga, pois era uma 

moto. Em contrapartida a paisagem era bonita de se ver. A proporgao que a moto 

comegava a desenvolver a velocidade normal do transcurso, tinha a oportunidade 

de admirar aquele mato verde e as pequenas plantagoes de hortaligas. 0 ar puro 

me enchia os pulmoes e ate mesmo a alma de uma imensa serenidade. E como se 

algo bastante saudavel fosse aos poucos penetrando todo o meu ser. 0 cheiro da 

terra molhada me fazia esquecer todos os temores. 0 sol e o vento tocavam meu 

rosto com bastante suavidade e caricia. 

Ao longo de todo o mestrado, estive sempre em contato com os 

produtores que trazem seus produtos para comercializar na EMPASA (artiga 

CEASA), principalmente os oriundos de Lagoa Seca, que tern uma presenga mais 

frequente no mercado produtor. Participei ainda de varias reunioes no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais / Lagoa Seca. Aqui cabe, pois, o meu agradecimento a 

Nelson Anacleto - Presidente do Sindicato - e aos demais membros da Diretoria. 

Destaque especial deve ser dado a Severino Moura Maciel, que nos prestou uma 

ajuda substancial em todos os aspectos da pesquisa, como companheiro de 

deslocamento, piloto da moto e guia para todas as comunidades. 

Para me acompanhar, tanto na area de produgao, como no mercado 

(EMPASA), fez-se necessario uma pessoa que conhecesse bem a area, como 
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encontro convida-lo para conversar, em aigumas oportunidades ate debaixo de urn 

pe de arvore, saboreando frutas da epoca. Foi o que aconteceu com a entrevista de 

urn dos narradores da minha dissertacao, a quern denominei de "filosofo rural" - Sr. 

Jose Leal 

Sentamos por aigumas horas nos degraus de uma calgada, em uma 

sombra refrescante, com urn aroma bastante agradavel, que exalava de urn 

pequeno jardim com flores do campo localizado bem a nossa frente. AN aconteceu 

urn dialogo maravilhoso, que prefiro denominar desta forma, e nao de uma 

entrevista formal. 

As entrevistas realizadas na EMPASA foram urn pouco complicadas, 

devido ao curto tempo de permanencia dos produtores no mercado, porque o 

dialogo foi muitas vezes interrompido por urn comprador ou urn orientador de 

mercado da EMPASA. E, no meio da conversa, tinhamos que interromper para 

retoma-la depois. Aigumas vezes eu perdia o fio condutor da conversa, ficando 

assim sem uma sequencia logica. 0 mesmo aconteceu com muitos dos 

intermediaries, atacadistas e atravessadores e, principalmente, os caminhoneiros 

que ali frequentam. 

Para o desenvolvimento da analise deste documento foram utilizadas 

informacoes de 26 entrevistas; 10 delas com os produtores familiares e 16 com 

agentes de comercializagao, sendo 05 atacadistas, 2 atravessadores, 3 

intermediaries permanentes, 5 intermediaries nao-permanentes e 1 feirante. Para a 

realizagao deste trabalho, contudo, estabelecemos contato com 50 informantes: 
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produtores, comerciantes, tecnicos da EMPASA, EMATER e pesquisadores que nos 

deram uma colaboragao substancial. 

Outros contatos estabelecidos secundariamente, mesmo nao 

convertidos em pesquisa, foram relevantes como ponto de referenda, tanto do 

ponto de vista comparativo ao material obtido sobre a Iuta no momento da 

comercializagao, como pelo contato do processo que me propus a estudar. 

As primeiras informacdes foram coihidas atraves dos dirigentes do 

Sindicato, produtores em sua maioria, que efetuam sua propria comercializagao na 

EMPASA ou zona de produgao. Os contatos foram feitos diretamente na 

comunidade ou no Sindicato. Esses primeiros contatos foram essenciais, tanto do 

ponto de vista do conhecimento da area, como do objeto de estudo. 

Colhi as informagoes previstas atraves de questionarios nao 

estruturados, ou seja, contendo dados pessoais dos informantes como idade, 

escolaridade etc., e urn roteiro comum para todos os entrevistados com questoes 

voltadas para o objeto de estudo. Assim, a mesma historia foi contada por varios 

informantes, se complementando em alguns momentos ou se contrapondo em 

outrcs. 

Urn instrument© bastante utilizado foi a observagao participante, 

principalmente do processo de comercializagao, que tive a oportunidade de 

acompanhar tanto na area de produgao como na EMPASA e Feira Central (nesta 

com menor frequencia). Dos agentes selecionados, acompanhei a comercializagao 
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de tres produtores, sendo possivel obter uma amostra bastante diversificada. 

Portanto, no meu caso, a observagao participante do processo de comercializagao 

da produgao familiar foi essencial, mais do que qualquer outro instrumento para a 

obtengao das informagoes necessarias. 

Nas entrevistas, em primeiro lugar, abordei alguns aspectos 

economicos do processo de comercializagao da produgao familiar, como pregos, 

fluxos, oferta e mercados alternatives. Todavia, bastante enfase foram dadas as 

razoes e estrategias utilizadas no processo e a discussao da importancia 

estruturagao das formas de organizagao dos produtores para a comercializagao. 

Escolhi os produtores, intermediaries e atravessadores de situagoes 

culturais e economicas diferenciadas, que foram selecionados por mim dentre os 

que me pareceram como bons narradores dos aspectos que estavam sendo 

observados. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas todas. Outras informagoes 

e observagoes anotei no diario de campo. Utilizei um recurso visual e assim 

documentei, atraves de fotografias e filmagem a comercializagao feita na CEASA, 

num dia de pico, as 4:00hs da manna. 

Decidi organizar todas estas informagoes na forma de um dialogo 

entre intelectuais populares, intelectuais academicos e a autora da dissertagao. 

Organizei, portanto, um confronto entre as minhas concepgoes e as desses outros 

intelectuais. Nessa otica, tive o cuidado de respeitar as pessoas em todas as suas 
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Utopias, incentivando-as a ser mais confiantes e menos ansiosas, deixando 

aparecer seus interesses, paixoes, simbolos, dificuldades, sonhos, analises das 

situagoes e sugestoes para melhor consecugao de seus objetivos. 

Neste momento, quero esclarecer que os produtores, os atacadistas e 

os intermediaries tiveram uma participacao no trabalho, nao apenas como meros 

informantes, mas, sobretudo, como debatedores de seus objetivos e de todo o 

processo de comercializagao da produgao familiar. Todavia, sendo a 

comercializagao um contexto de Iuta, estive atenta as versoes que cada um faz do 

processo. 

Os intelectuais academicos nao foram "camisas de forga" no debate. 

Estiveram presentes como interlocutores dos mesmos aspectos debatidos pelos 

produtores, atacadistas e intermediaries. 

A proporgao que fui realizando as entrevistas, percebi que aquele 

momento vivido estava me proporcionando um grande crescimento pessoai, uma 

oportunidade de adquirir novos conhecimentos e com base nessas entrevistas 

poder gerar novas curiosidades, e ainda poder confrontar as minhas experiencias 

de tecnico/pesquisadora com as dos produtores e intelectuais academicos. Como 

resultado desse esforgo vejo a possibilida.de de avaliar e redirecionar a minha 

propria posigao, percebendo por outro angulo o saber e a propria ciencia. 

http://possibilida.de
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Gostaria de citar uma interpretacao de Roberto Machado sobre o 

pensamento de Nietzsche, quando este fez uma critica a universalidade e a 

objetividade do conhecimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Conhecer nao e explicar, e interpretar. Mas e uma 

ingenuidade pensar que uma unica interpretagao do 

mundo seja legitima. Nao ha interpretagao justa, nao ha 

um unico sentido. A vida implica uma infinidade de 

interpretagoes, todas elas realizadas de uma perspective 

particular. Posigao que tern a vantagem de reconhecer 

que hoje estamos longe da imodestia de decretar a partir 

de nosso anguio que so sao validas as perspectivas a 

partir desse anguio."(MACHADO, 1985; 107). 
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5. As personagens: debatedores e construtores da 

historia... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...Seremos ainda cientistas se nos desligarmos da multidao? 

Bertold Brecht 
(Vida de Galiteu) 

Selecionei como informantes aqueies agentes que fazem parte da 

cadeia de comercializacao da produgao familiar da area estudada, ou seja, de 

Lagoa Seca: 

• produtores familiares que comercializam seus produtos diretamente na area de 

produgao. 

* produtores familiares que comercializam seus produtos na EMPASA/Campina 

Grande. 

• intermediaries permanentes e nao-permanentes na EMPASA/Campina Grande. 

# atravessadores (siri, raposa, caloteiros). 

* atacadistas estabelecidos na EMPASA/Campina Grande 7. 

0 primeiro elo de informantes sao os produtores familiares que 

exploram uma pequena area que varia de 3,00 a 8,00 hectares. Ali plantam feijao, 

milho, mandioca, e principalmente, horticultura (uma cuitura comercial). Devido a 

pequena extensao da area e a escassez de recursos hidricos, estao 

7 Permanentes: fixados em areas abertas e pagam semanalmente o espaco que ocupam em m 2 . 

Nao-permanentes: fixados em areas livres e pagam diariamente em m 2 o espaco que ocupam 

(classificacao feita pela EMPASA/Paraiba). 
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impossibilitados de aumentar a area plantada para colocar seus produtos no 

mercado o ano inteiro. 

A mao-de-obra e preponderantemente familiar. Em alguns casos, os 

filhos casam e continuam residindo na mesma area explorada. Outros, ao atingir a 

maioridade, migram para a regiao sudeste do pais, na esperanca do tao sonhado 

"mundo maravilhoso" - Sao Paulo. Na maioria das familias entrevistadas, verifiquei 

que o exodo rural e uma constante, sendo inclusive um dos motivos de muitos 

produtores efetivarem a comercializagao na zona de produgao, pois necessitam 

permanecer na "roga", ja que o trabalho demanda um maior dispendio de tempo. 

Os pais que permanecem no campo sentem-se prejudicados com a 

ausencia dos filhos, ja que e impossivel pagar mao-de-obra. Mas o sonho do 

regresso a terra natal esta presente na vida dos migrantes. Constatei que no ano de 

chuva intensa o fluxo de pessoas que retornam para a area e significative Desta 

forma, instaura-se o processo de ida e volta destes trabaihadores, na busca 

incessante por dias melhores, como os passaros que buscam no infinito o prazer de 

voar mais e mais alto. Assim sao os voos dos nordestinos. 

Assim, por conseguinte,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "a pequena produgao vivencia um processo de 

expropriegeo de seus meios de produgao e ao mesmo tempo se pauperiza para 

garantir a sobrevivencia da familia. 0 pequeno produtor tern que utilizer diferentes 

estrategies, teis como esseleriemento, em fezendes proximes e pequenos 

comercios. Destecemos a migregeo de elguns membros de familia, principalmente 
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oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jovens, como forma de garantir a sobrevivencia do conjunto dos membros, os 

que ficam e os que partem."(MENEZES, 1994;35) 

A comercializagao dos produtores familiares na area de produgao e 

feita diretamente a intermediaries - caminhoneiros que fazem a comercializagao 

sobre rodas - ou a outros pequenos intermediaries que compram e ievam para a 

EMPASA. 

A comercializagao dos produtores familiares na EMPASA e feita no 

mercado do produtor diretamente a intermediaries, feirantes (do municipio e de 

outras regioes do Estado) e atravessadores. Pagam uma taxa de R$ 2,00 da nota 

de entrada de mercadoria e R$ 1,00 o m 2 que ocupam diariamente, alem do pernoite 

caso nao seja vendida toda a mercadoria. Alugam um carro dois ou mais produtores 

e Ievam seus produtos para EMPASA, Campina Grande. Os pregos sao definidos no 

mercado e o pagamento e feito no ato da venda. 

Vale ressaltar que o sistema de comercializagao dos produtores 

familiares na area em estudo nao envolve, em proporgao significativa, o 

comprometimento antecipado da produgao ao intermediario. Ha casos de 

emprestimo de pequenas quantias, para suprir as primeiras necessidades do 

produtor como: remedio, alimentagao etc., em virtude do vinculo ser baseado no 

lado afetivo e moral. 

0 segundo elo de informantes sao os intermediaries, atravessadores e 

atacadistas. 
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Os intermediaries permanentes na EMPASA sao os agentes que 

ocupam areas abertas ou fechadas. Muitos coiocam os produtos no chao, ou sobre 

estrados, e pagam em m 2 o espaco que ocupam semanalmente, de modo que se a 

mercadoria nao for toda comercializada, pagam tambem o pernoite. Nessa taxa 

estao inclufdas tambem limpeza e seguranga do local. 

Os produtores fazem uma pequena diferenciacao entre as duas categorias, 

intermediario e atravessador. 0 intermediario e quern compra o produto na area de 

produgao ou na EMPASA e o leva para o mercado para abastecer feirantes ou para 

a venda direta ao consumidor. Ja o atravessador e aquele agente que compra do 

produtor no proprio mercado e vende para um outro agente. Compra do produtor 

sempre no momento que a oferta esta maior no mercado. Compra tambem dos 

intermediaries e repassa para os feirantes ou outro atravessador, atuando desta 

forma apenas na especulacao. 

Esses agentes adquirem os seus produtos no proprio Estado ou em 

outros Estados do Nordeste, como: Bahia, Ceara e Rio Grande do Norte etc. 

Compram os produtos de pequenos e medios produtores, vao diretamente a area de 

produgao ou compram de um outro agente via telefone. 0 pagamento e efetuado 

parte no ato da compra e parte depois ou pelo sistema de cheque pre-datado. 

Alguns desses agentes eram produtores que comegaram adquirindo produtos dos 

outros produtores e se estabeleceram na EMPASA e hoje sao intermediaries. Os 

intermediaries permanentes vendem seus produtos para feirantes de Campina 

Grande e interior do Estado, como tambem para grandes redes de restaurantes, 

hoteis e lanchonetes. 
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Os intermediarios nao-permanentes pagam diariamente a area que 

ocupam na EMPASA por m 2 , que e denominada de "pedra" no valor de R$ 1,00. 

Muitos desses agentes sao temporarios na EMPASA e se instalam no mercado em 

area destinada ao produtor, que se ausenta do mercado. 

0 produto e adquirido por esses agentes no proprio mercado. Quando 

o produtor chega, eles compram do produtor e vendem no mesmo mercado a 

pequenos feirantes ou atravessadores ou mesmo Ievam para a Feira Central onde 

vendem direto ao consumidor final. 

Os caminhoneiros sao os agentes que fazem a comercializagao sobre 

rodas e canalizam os produtos para mais de um centro de abastecimento e 

geralmente vendern apenas um tipo de produto, dependendo da safra. Repassam 

os produtos aos feirantes e a outros intermediarios permanentes em areas iivres da 

EMPASA, alem de abastecer hoteis, restaurantes e tambem pagam uma taxa pela 

area que ocupam. 

0 sistema funciona da seguinte forma: esses agentes adquirem 

chuchu em Lagoa Seca diretamente na area de produgao, percorrem os sitios a 

procura de produtos - alguns ja tern fornecedores certos - e ievam para Sergipe ou 

Ceara. Na CEASA, colocam o caminhao no mercado em pontos estrategicos ou 

entregam a outros agentes de comercializagao - o contato e estabelecido 

anteriormente via telefone. Trazem de volta laranja ou outro produto que a oferta 

esteja baixa no mercado: esse fluxo e feito mais de uma vez por semana. 
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Os atravessadores recebem as mais variadas denominagoes, como 

siri, raposa, rato, caloteiros e marreteiros. Muitos deies sao temporarios na 

EMPASA, mudam constantemente de mercado e acumulam dfvidas, ja que sao 

descapitalizados. Sao pessoas simples, em sua maioria oriundas da zona rural ou 

das cidades circunvizinhas. Comegaram a trabalhar na EMPASA como ajudantes e 

tornaram-se comerciantes. Alem do mais, chegam a se instalar no mercado em area 

destinada ao produtor. Os produtos sao adquiridos por esses agentes no mercado 

do produtor e vendidos para pequenos feirantes ou levados para a Feira Central, 

Feira da Prata ou feiras das cidades circunvizinhas e vendidos direto ao consumidor 

final. 

Antonio de Padua (produtor) cita exemplos desses agentes: "raposa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fica esperando que a oferta cresga no mercado, entao ele coloca um prego hem 

abaixo do que todos estao vendendo, e o produtor, na pressa para voltar, acaba 

dando tudo de graga. 0 raposa da um bote e leva o produto. Marreteiro - esse 

agente compra tudo, mas nada paga... nem promessa, e marreta o produtor toda 

hora. 0 rato - esse compra, e se tiver brecha, leva tudo, tern que ficar de olho na 

balanga.O caloteiro - esse e parecido um pouco com o marreteiro. Ele da calote, 

mas nao marreta o produtor." 

0 siri geralmente espera o produtor na entrada da EMPASA ou mesmo 

no mercado e logo anuncia que o prego hoje esta baixo, porque tern produto 

demais. Logo em seguida, coloca o prego que nao condiz com a realidade e sequer 

cobre os custos da produgao, e acaba por convencer os produtores. Essa gente e 

bastante agil. 
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0 quarto eio de informantes sao os atacadistas. Alguns deles estao 

estabelecidos na EMPASA ha varios anos, praticamente desde sua fundagao. 

Conhecem bem o mercado, ocupam iojas que vao de 45 a 50 m 2 (pagam a taxa 

mensal de aluguel cobrada no valor de 2,00 reais por m 2, estando incluido af 

limpeza e seguranca). Alguns chegaram na EMPASA como balaieiros, ajudantes ou 

pequenos intermediarios e se estabeleceram. Hoje sao grandes atacadistas do 

ramo de hortifrutos. Adquirem seus produtos a grandes e medios produtores, 

cooperativas do Nordeste, Sudeste e Sul. Abastecem supermercados locais (Boa 

Esperanca, Barateiro), como tambem regionais. Vendem ainda para grandes 

feirantes do interior do Estado que se abastecem em Campina Grande, 

principalmente do Sertao (Pombal, Sao Jose de Piranhas, Catole do Rocha etc.). 

As Iojas funcionam normalmente de segunda a sexta-feira, no horario 

de 4:00 as 12:00 horas. O recebirnento da mercadoria acontece no final da tarde ou 

pela madrugada e toda mercadoria que entra para o atacad:sta paga um valor de 

2,00 reais por automovel. 

Os negocios, em sua maioria, sao realizados a distancia, via telefone 

convencional ou celular. Alguns comerciantes utilizam fax e ate mesmo computador, 

outros preferem financiar um outro agente que se desloca ate a zona de produgao 

para efetuarem a comercializagao. Compram dos pequenos produtores apenas no 

momento que a oferta de seus fomecedores (grandes e medios produtores) esta 

baixa, em consequencia das pragas ou de outros fatores climaticos. 
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A relagao dos produtores com os atacadistas, conforme constatei, e 

considerada boa, ja que quase nao se cruzam no mercado. Esses agentes 

permanecem a maior parte do periodo de comercializagao quase exclusivamente 

nas Iojas, principalmente nos dias de pico, quarta e quinta-feira, das 4:00 as 11:00 

horas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

Nesse leque da estrutura de comercializagao, os intermediarios sao 

os principals personagens, ja que ocupam uma importancia mais significativa na 

relagao com os agricultores. Todavia, essa relagao esta ligada ao fato do 

envolvimento pessoai, que foi estabelecido pelo proprio mercado ou de uma relagao 

de compadrio, por serem do mesmo municipio. E preciso acrescentar que essa 

relagao e capaz de camuflar a exploragao sobre os produtores nas respectivas 

transagoes comerciais. 

Foram, portanto, essas categorias que selecionei para serem meus 

informantes. Tive o cuidado em fazer uma selegao bem diversa, levando em 

consideragao as diferentes formas pelas quais se inserem no processo de 

comercializagao. 



Eu e os agricultores 

Com produtores na sede da Associacao do Engenho Geraldo, apos reuniao de 

orientacao de mercado. Alagoa Nova - PB (1987). 



Eu e a dissertagao 

Escrevendo a dissertacao. 



Por que Lagoa Seca? 

Foto da cidade de Lagoa Seca. 



A pesquisa de campo 

Com o companheiro de deslocamento e pesquisa, Severino Maciel (1986). 



Os personagens: debatedores e 

construtores da historia. 

Atacadistas (EMPASA). 



Caminhoneiros (que fazem a comercializacao sobre rodas). 

Feirantes 



Intermediar ios 



Autores Academicos Class icos 
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"...0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ser humane- e muito mais que um produtor de 

bens e mercadorias. E um criador de sonhos e 

Utopias, urge char as condigoes que iibertem o poeta 

que existe em cada um de nos, trabalhadores. Uma 

revolugao permanente no campo da cultura 

Somente assim, ao integrarmos a palavra feiicidade 

ao nosso projeto de sociedade, estaremos em 

condigoes de transformar qualitativamente a nos 

mesmos e ao mundo que nos cerca". 

Jose Fernando Dias 
(Trabalho e Sindicalismo -

CADERNOS DO CEAS - 1995) 



2 a PARTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O EMBATE DE LAGOA SECA 

Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

Pois bem, aqui inicio o meu dialogo com todos os informantes que me 

prestaram uma ajuda incalculavel: produtores familiares, agentes de 

comercializagao, intelectuais academicos, politicos profissionais e planejadores. 

0 primeiro cenario: o meio rural, fonte de vida para muitos que ali 

residem e extraem sua sobrevivencia; local onde se gera a atividade agricoia, que e 

uma atitude deliberada do homem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Produzir no sentido economico consiste em 

transformar intencionalmente bens e servigos intermediarios, genericamente 

denominados produtos finais, que chegam ao mercado para serem 

comercializados". (ACCARINI, 1987; 18) 

0 segundo cenario: o mercado, ponto de encontro de vendedores e 

compradores para efetuarem comercializagao. Se misturam cada um com suas 

razoes, objetivos e armas dentro do processo. 
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Os personagens: produtores familiares, construtores da historia na 

esperanga de encontrar o melhor para si e para a sociedade. Do outro lado os 

intermediarios que tambem participam do debate. 

A autora da dissertagao apresenta, ilustra e contesta. Os intelectuais 

academicos participam do dialogo discutindo os mesmos temas debatidos pelos 

produtores, enriquecendo e contestando, dando a visao academica do contexto. 

0 dialogo comega com informagoes e avaliagoes sobre terra, 

produgao, comercializagao, apropriagao do valor embutido nos produtos. Dizendo 

das razoes, objetivos, estrategias, armas de produtores e intermediarios no 

processo de comercializagao. 



1. Nada justifica a falta de amor a natureza.. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"A agricultura e basicamente a arte de cultivar o solo 

para colher a luz e produzir biomassa." 

(Paulo de Tasso Alvin) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Comecei a produzir ha 20 anos, aqui no Sitio Novo Horizonte (Lagoa 

Seca) e o que me preocupa muito no final do s6culo XX e com a 

ecologia, com o meio ambiente, porque estamos enfrentando serios 

problemas climaticos e os trabalhadores rurais desconhecem a 

preservagao da natureza, solo, etc. E, se providencias nao forem 

tomadas pelas autoridades no proximo seculo, vamos sofrer serias 

consequencias, principalmente as geragdes que aqui hao de vir e 

apesar de varies segmentos envolvidos, como universidade, sindicato, 

associagoes e outros, nao conseguimos exito. Portanto, nada justifica 

essa falta de amor a natureza pelos trabalhadores rurais." 

Fidel Castro (Presidente de Cuba): 

"Jamais na historia da humanidade tinha-se produzido uma agressao 

tao generalizada e destrutiva contra o equilibrio de todos os 

ecossistemas vitais do planeta. No mundo subdesenvolvido sao o 

proprio subdesenvolvimento e a pobreza os fatores principals que 

multiplicam hoje a pressao sobre o meio natural." (Mensagem de Fidel 

na ECO 92, pag. 2) 
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Antonio Candido 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...A familiaridade do homem com a natureza vai sendo atenuada a 

medida que os recursos tecnicos se interpdem entre ambos, e que a 

subsistencia nao depende mais de maneira exclusiva do meio 

circulante. Q meio artificial elaborado pela cultura cumulativa por 

excelencia, destroi as afinidades entre homem e animal, entre homem 

e vegetal. Dai as consequencias negativas de uma adaptagao integral 

do homem ao meio, em condigoes tecnicamente rudimentares - na 

medida em que limita a sociabilidade e torna desnecessarias as 

atitudes mais francamente operativas na construgao de um equilibrio 

ecologico, que integre de modo permanente novas tecnicas de viver, e 

realce, mais nitidamente, a supremacia criadora da cultura sobre a 

natureza." (1975; 176) 

Angela Maria 

(autora da dissertacao): 

Compreendo que, apesar dos varios problemas vivenciados pelo 

homem do campo, como, por exemplo, a falta de incentivo ao setor 

agricola, deve haver todo um cuidado no sentido de que o meio 

ambiente seja preservado, pois a terra e a fonte geradora de sua 

sobrevivencia e o produtor deve estar em sintonia com o discurso de 

todos os que amam a natureza. A preservagao da natureza, pois, nao 

deve ser acrescida como mais um problema para os pequenos 

produtores rurais, nem servir como justificativa para as autoridades 
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competentes apontarem a pobreza rural e o proprio produtor como 

responsaveis pelos problemas ecologicos. 

Vicente Abilio 

(produtor rural): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu acredito que hoje o produtor pode lutar por coisas melhores. 

Mesmo com o sol que queima tudo, e o homem tambe'm ajuda a 

queimar... tenho a esperanga em um future mais facilpara o homem do 

campo, pois sem agricultura ninguem vive no mund. 0 alimento e vida 

e sem ele como pode viver o homem?" 

Jose Accarini (intelectual academico): 

"A terra representa nao apenas o local onde bens e servigos sao 

produzidos, mas tambem fator de produgao, salta aos olhos, quando 

se observa pastagens, campos cultivados e lavouras, que eles nao 

existiriam sem o solo - a produgao rural decorre de diferentes fatores 

produtivos, das tecnicas empregadas, da atividade produtiva, da 

atividade do homem e de varios outros agentes."(1987; 22) 
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Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Enfrentamos muitos problemas na agriculture. Nao temos como 

comprar sementes, adubos e as preges neo temos como enfrenter. A 

semente, eu echo meis fecil a gente conseguir etreves de nosses 

orgenizecoes, essociegoes e sindicetos, former nossos proprios 

bencos de sementes e deixer pere pressioner os poderes executivo e 

legisletivo por egue, seude e educegeo. A gente tern um solo de boe 

quelidede. Eu tenho um pomer de lerenje com 3 mil pes e devido a 

chuve neo produz de quelidede. Se tivesse egue produzirie nume 

epoce que tern pouco no mercedo. E como vivemos hoje mesmo 

sebendo os meses que a oferte este frece, nos neo temos condigoes 

de produzir." 

Geraldo Cabral 

(produtor rural): 

"Os egricultores neo querem esmoles nem promesses e sim 

concretizegeo e reelizegeo. 0 egricultor ja esta cansedo de papeis e de 

neo ver nade funcioner para nos. Pare produzir ficemos num etoleiro 

de leme quese morrendo de tentes dificuldedes... Precisemos 

recuperer a egriculture do pels." 
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g os papeis que enviamos para la sao queimados em fogueiras, porque 
c 

c sao tantos. Vamos plantar muito no ano de inverno, e o que todos 

falam por aqui... mas como, se nao temos agua, adubos e sementes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

® P * * * 

- Agricultura, amiga, e o ramo mais pobre do mundo." 

Afonso Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"... Nos acreditamos que alguma reivindicagao possa ser aceita pelas 

autoridades competentes." 

Angela Maria 

(autora da dissertacao): 

A produgao familiar, alem das diversas dificuldades para produzir, 

como a falta de terra, a escassez de agua, a tecnica rudimentar, a falta 

de assistencia tecnica e a expropriagao do excedente economico na 

comercializagao, sofre tambem a influencia da constante migragao do 

trabalhador para as periferias dos grandes centros, recorrendo ao 

assalariamento; desembocando desta forma numa proletarizagao do 

„, „.„, a n r 3 m n o c o r n areas desertas, onde antes se 
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3. Na hora de vender, vendemos por urn prego muito 

pequeno... 

Fernando Paulino 

(produtor rural): 

"0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agricultor, para produzir e encher a mesa das pessoas de comida, 

sofre muito, porque quer trabalhar e produzir e nao pode. Nao tern 

dinheiro nem para ter uma boa alimentagao, como tambe'm para as 

despesas da lavoura, e temos de passara vida toda de conformagao. 

Jose Accarini 

(intelectual academico): 

"Antes de tudo e preciso ressaltar que a comercializagao abrange 

todas as atividades que, apos a colheita do produto, sao empreendidas 

por diferentes agentes ate o momento em que ele e vendido ao 

consumidor final. Nesse processo estao incluidas transagoes de 

compra e venda - denominadas atividades de troca, ou simplesmente, 

intermediagao - e atividades fisicas como armazenamento, transporte e 

transformagao de produtos." (1987, p. 130) 

Severino Moura 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"... ha dois problemas na nossa regiao que hoje afeta o pequeno 

produtor rural, o primeirc e a falta d'agua e de uma linha de credito; e o 

segundo e a comercializagao. Se fossem resolvidos esses problemas, 

o resto o produtor fazia, pois ele ja iem ideia de como trabalhar." 
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Luis Brum 

(auto academico): 

"... azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comercializagao de produtos agricolas assume urn papel delicado 

e dos mais importantes, pois os aiimentos sao a arma mais podercsa 

sobre que uma nagao pode ter controle." (1383; 28) 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"A comercializagao, a gente so teria uma melhor, se nossa regiao 

dependesse de mais industrias. Nos nao temos fabrica de suco e 

somos obrigados a vender ao intermediary para levar para Fortaleza e 

Natal. Entao ha deficiencia de mercado no Estado, e se os poderes 

publicos nao tomarem providencias para dar incentivo a pequena 

produgao, vai cair bastante a nossa produtividade." 

Paulo Ferreira 

(produtor rural): 

"Na comercializagao nunca podemos procurer uma melhora, ja 

estamos acostumados a nao ter lucro." 

Vicente Abflio 

(produtor rural): 

"Nos temos que encontrar urn jeito de viver melhor, e buscar na venda 

melhorar de vida. Os produtores, muitos deles nunca pensam em 

procurer uma melhora. Eu penso diferente. Para mim a falta de 

paciencia do agricultor e o lucro do atravessador." 
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Antonio de Padua 

(produtor rural): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Mas a situagao no meio rural de qualquer modo melhorou urn pouco, e 

asslm podemos continuar vivo e plantar um produto que esteja bom no 

mercado. Tern que usar a cabega, ou entao vai ser escravo em Sao 

Paulo." 

Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

Dentre as dificuldades mais sentidas pelos trabalhadores rurais, 

percebemos ser na comercializagao onde se definem as 

possibilidades, nao so para os gastos feitos na lavoura, como tambem 

para assegurar a continuidade do processo produtivo e a sua 

reprodugao, enquanto produtor familiar. 

Monica Martins 

(intelectual academica): 

"... A comercializagao se coloca, portanto, como um dos problemas 

centrals da pequena produgao, ja que o trabalhador rural nao 

consegue reter uma maior renda gerada com o produto de seu 

trabaiho, devido a mecanismos de transferencia de renda e de 

subordinagao a outros grupos sociais, fruto de uma estrutura fundiaria 

concentradora de terra, renda e poder." (1987; 02) 
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Luis Brum 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A comercializagao nao pode ser aplicada como um ato estanque de si 

mesmo, no qua! o fato de possuir pratica permite ignorar o que cerca. 

0 ato de trocar produtos entre pessoas, firmas e paises, assume um 

carater decisivo e vai muito alem dessa visao simplista que comumente 

se da ao que chamamos de comercializar." (1983; 01) 
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Luis Brum 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... Sabemos que a comercializagao traz intrinseca palavras que 

representam etapas do ato de comercializar, as quais conhecemos 

bem, tais como: prego, mercado, consumidor, pesquisa de mercado, 

distribuigao, venda e compra. No fundo a essentia do sistema consiste 

em que os bens sao produzidos para a troca e as inter-relagoes de 

troca constituem transagdes monetarias."(1983; 10) 

Karl Stechaer 

(intelectual academico): 

"... Apesar de existir uma grande confusao de linguas ligadas aos 

principals assuntos do comercio agricola como a formagao de pregos, 

sistema de intermediagao etc., o que mostra, que as "leis de mercado" 

nao determinam, em absoiuto, a maneira de pensar e decidir dos 

agricultores." (1995; 139) 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"A comercializagao comecei a fazer na CEASA, quando plantei banana 

e macaxeira. Entao tive muito prejuizo e sofri bastante com os 

atravessadores, e acabei sem paciencia, e hoje acho melhor vender no 

sltio. Tenho os caminhoneiros que me compram para levar para outros 

Estados." 
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Antonio de Padua 

(produtor rural): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... Tern que produzir e vender na CEASA, porque se vender no sitio 

perde 30%; e aqui no sitio ganha muito pouco e com o risco de nao 

receber. Entao tern que vender na CEASA mesmo." 

Fernando Paulino 

(produtor rural): 

"Vendo os meus produtos aqui no sitio, a feirantes e intermediaries. 

Vender ao atravessador chega caro ao consumidor, e vender aqui, 

recebe o dinheiro na bora e nao pagamos frete e da mais valor ao 

produto, pois e colhido na bora. Tern produto que e mais ruim para 

vender, pois nao e consumido pelos ricos. Outros e mais facil para 

vender." 

Natanael Alves 

(produtor rural): 

"Eu vendo bem na CEASA, esse negocio de dizer que somos bobos e 

conversa. Nos sabemos dar o prego e ganhar um pouco. E o local 

melhor de vender e a CEASA." 

Felipe Jose Lindoso 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) 0 sistema de comercializagao implantado na CEASA para os 

hortifrutigranjeiros tera uma longa vida, ja que nao se preve nenhum 

sistema alternativo que oferega algum tipo semelhante de garantia ao 

produtor." (1983; 176) 
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Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

Na verdade, faz-se necessaries ressaltar que tanto o sistema de 

abastecimento - CEASA, quanto aos servicos oferecidos ao produtor, 

representa apenas medidas paliativas frente aos problemas estruturais 

da produgao familiar. Por esse motivo nao corresponde as 

expectativas dos produtores no processo de comercializagao, 

principalmente por nao ser acompanhado de agoes que visem 

combater as raizes desses problemas estruturais. 

Afonso Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu fago a comercializagao na CEASA, bem melhor do que vender na 

propriedade. Na feira e bom, mas perde o dia todo." 

Marcelino Morais da Silva 

(produtor rural): 

"Nao vendo na CEASA, acho melhor levar para a feira. Tenho um 

banco e vendo direto ao consumidor no dia de feira. E da para apurar 

alguma coisa. Nao e preciso vender so na CEASA, a feira e melhor." 

Maria Emilia Pacheco 

(intelectual academico): 

"As condigoes de comercializagao nao se configuram como 

homogeneas para o conjunto dos produtores. Os diferentes produtos 



realizam-se atraves de circuitos mercantis tambem diferenciados, vale 

dizer, implicam na presenga de diferentes agentes sociais inserldos na 

rede de relagdes que vai caracterlzar o processo de comercializagao," zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1980; 42) 

Moises Belarmino 

(produtor rural): 

"A agricultura nunca da para ganhar nada. Quando temos nao vale 

nada e quando nao temos e muito caro. Por isso tanto faz vender aqui 

oula." 

Paulo Sandroni 

(intelectual academico): 

"Para chegar a mesa das familias proietarias, os genercs alimenticios 

percorrem uma longa trajetoria. Isto e, entre o produtor direto e o 

consumidor final se interpoem varias camadas de intermediaries -

comerciantes (estes ultimos realizando aigumas atividades industrials, 

como por exemplo o beneficiamento) e nao existe razao alguma pela 

qua! esse diferenga - valor deixa de ser apropriada na esfera de 

circulagao e ao chegar a mesa do consumidor o faga a um prego 

equivalente a seu "valor" ou mesmo superior a este. 0 fato de que o 

prego pago ao produtor seja baixo nao significa que o prego exigido do 

consumidor final tambem o seja." (1980; 48) 
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5. Nao estamos preparados para vender direto ao consumidor 

ou em outros mercados. 

Ivandro Sales 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) Descobrir, inventar, reforgar novas e mais bonitas formas de 

produzir e de viver. Em vez de produzir mercadorias para o mercado 

para obter lucro gerado pelo trabaiho nao pago, criaremos um modo de 

produzir bens e servigos para a sociedade. Ser trabalhador e nao forga 

de trabaiho. Buscar descobrir, aprofunder, generalizar experiencias que 

ja tragam em si mais vide e mais beleza." (1994; 10) 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Nos nao temos produto para comercializar o ano inteiro e tambem nao 

podemos ficar direto no mercado. E eu sou produtor e nao 

atravessador." 

Severino Ramos 

(produtor rural): 

"Muitos produtores estao no mercado porque acabaram gostando. 

Compram um produto de um agricultor aqui, outro all e vendem na feira 

e estao bem e nao querem mais saber de roga." 
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Maria Emilia Pacheco 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Trata-se de uma agricultura familiar cujos participantes dedicam-se 

principalmente a propria subsistencia e, secundariamente, a troca do 

produto que pode ser obtido com os fatores que excedem suas 

necessidades no sentido de que sua vida econdmica nao esta 

estruturada primordiaimente a partir das relagoes com o mercado". 

(1980; 37) 

Antonio de Padua 

(produtor rural): 

"0 agricultor, se vende bem ou nao, tern que continuar no campo 

produzindo... quern sabe mexercom a enxada melhor do que ele? 

Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

0 produtor esta sempre preocupado em produzir e colher, 

permanecendo geralmente mal informado sobre os precos e as 

condigoes de mercado. Tendo ainda o inconveniente de necessitar 

vender seus produtos para saldar os compromissos ou porque o 

produto e perecivel e ele nao dispoe de local adequado para 

armazena-lo. Ao contrario os intermediaries, que dispoem das 

informagoes essenciais sobre o mercado, e quase sempre de 

depositos apropriados, algumas vezes manipulam grandes estoques, 

para forgar a elevagao dos pregos. 
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Leonarda Musumeci 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Alem do mais... o campones na realidade nao controla todo o 

processo produtivo, ja que seu trabaiho nao e ainda o produto final que 

se destina ao consumidor. 0 pobre e "simplesmente" dono dos seus 

meios de produgao ("pre fazer" produzir), mas nao e dono da usina, do 

deposito, dos meios e locais que fazem o seu produto "char valor". Nao 

descreve a pobreza, como efeito da dificuldade de acesso a terra, ao 

cotelo, ao machado etc., mas como efeito do afastamento em relagao 

as condigoes de valorizagao comercial do produto." (1988; 302) 
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6. Nao levo muita fe no mercado sem o atravessador. 

Maria Paulino 

(produtora rural): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Para o produtor e uma faca de dois gumes se vender ao atravessador 

ou ao intermediary, de todo jeito nao consegue receber o valor justo 

do produto." 

Jose Soares 

(produtor rural): 

"... So digo uma coisa: se tirar o intermediary da CEASA, quern vai 

comprar nosso produto?" 

Manoel Silva 
• 

(intermediary nao-permanente): 

"Na hora de comprar o produto e pagar logo no apurado so tern nos, 

porque os das lojas nao querem nem saber." 

Antonio Pedro 

(atacadista): 

"Nos nao podemos comprar os produtos deles porque eles so tern 

muito pouco para vender. E nos temos que abastecer os 

supermercados, temos contrato com eles e com os feirantes. Temos o 

compromisso." 
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Vicente Abilio 

(produtor rural): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... Nao ten ho nada a dizer do atravessador, vendo a eles se quiser, 

nao sou ohrigado a vender. Para vender e melhor ter paciencia e 

vender direto ao consumidor." 

Jose Leal 

(produtor rural e dihgente sindical): 

"... Na CEASA, eles tern uma combinata, vem, coioca um prego, vem 

outro e diz um prego mais baixo ainda. AH, ou vende ou deixa o produto 

boiar." 

Nilson Maciel 

(intelectual academico): 

"... Vender e comprar junto a comerciantes significa se submeter as 

suas regras de mercado e, consequentemente, ao seu projeto 

particular de acumulagao, para o qua! o pequeno produtor e rica fonte 

de excedente. Nesses termos, quanto mais fiel e indefeso o produtor, 

"maior"a manipulagao." (1983; 200) 

Antonio de Padua 

(produtor rural): 

"Os atravessadores e quern tira nos do prego quando nao temos a 

quern vender. Entao tern que ficar os dois no mesmo lugar, o que 

separa e o produto, porque eles retalham e nos nao retalhamos." 
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Jose Moises 

(produtor rural): 

'SaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA todos ruins para nos, so querem lucro; quando chega a batatinha 

do brejo, o prego pode estar bem alto, mais cai na bora. E o jeito e 

vender assim mesmo." 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Quanto ao relacionamento nosso com os atravessadores, e bom, so 

brigamos pelo espago no mercado do produtor, culpa nossa, pois 

saimos e deixamos eles se instalarem." 

Maria Emilia Pacheco 

(intelectual academico): 

"0 atravessador pelo estudo que realize!, sua importancia parece ser 

significativa. Ele proprio leva o seu produto ate a cidade, pagando frete 

do seu caminhao e vendendo na CEASA ou em outros mercados. Na 

CEASA, obtem-se um melhor prego do que na zona de produgao, mas 

em compensagao tern que pagar o frete, o importante e vender o 

produto uma vez colhido. 

Tradicionalmente os atravessadores participam como intermediaries no 

processo de comercializagao, caracterizando-se como os principals 

agentes de todo o processo, estes agentes de comercializagao sao os 

que mais se apropriam no sobre-trabalho gerado na produgao. Sao 

eles que definem as condigoes do mercado local - o prego de compra e 
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ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mcntante a ser transacionado. Na fixagao do prego de compra ha um 

acordo entre eles, sendo que os maiores tern uma posigao de 

comando." (1980; 48) 

Antonio de Padua 

(produtor rural): 

"Eu vendo na CEASA ha muito tempo e conhego tudo la. Os 

atravessadores nao tern loja; eles com pram e vendem dentro da 

CEASA e Feira Central. Vende e depois paga ao intermediary, ao 

produtor paga na hora. 

Os atacadistas, esses nao compram o nosso produto, como tambem 

nao chegam no mercado do produtor, mas na CEASA quern manda e 

eles." 

Fernando Paulino da Silva 

(produtor rural): 

"0 atravessador e o intermediary sao pessoas diferentes. Os 

atravessadores sao todos exploradores, eles querem so ganhar 

dinheiro. 0 raposa fica so de olho no intermediary que esta aperreado, 

sem tirar o dinheiro para pagar ao produtor, entao ele vem e bota tudo 

no bolso, compra de graga e vai embora. Leva para a feira e ganha 

mais. Os donos das lojas, esses sao os ricos." 



50 

Angela Maria 

(autora da dissertacao): 

E necessario, contudo, reconhecer que os agentes de intermediacao 

algumas vezes tornam-se uma especie de mal necessario diante do 

isolamento e tambem da falta de assistencia e apoio a que estao 

submetidos os produtores familiares . 

De outra forma, se a presenca dos respectivos agentes passa a ser 

indispensavel e os precos que praticam advem, em boa parte, da 

necessidade de compensar os custos e riscos, nao ha como negar que 

o poder de monopolio que desfrutam propicia-lhes oportunidades de 

obter bons lucros, atraves da exploracao de produtores totalmente 

dependentes. 
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7. E o suor que perco todo dia, nao vale nada? 

Afonso Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu vendo aos feirantes mais cam, fico com medo de nao receber, e ao 

atravessador mais barato, porque paga na bora." 

Pedro Pereira 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Se o mercado tiver ruim, eles dizem um prego e depois digo o meu. 

Fico so na escuta." 

Antonio Alexandre 

(intermediario permanente): 

"Nos tambem temos dificuldades para vender, cada feirante quer um 

prego cada vez mais baixo, e, as vezes, compra e nao paga." 

Jose de Souza Barbosa 

(intermediario nao-permanente): 

"A coisa na feira esta tao feia para vender, e aqui na CEASA os 

produtores so querem vender caro." 
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Pedro Salvino 

(feirante): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Compro bem os produtos, e vendo muito bem na feira... Vejo os 

pregos que eles estao pedindo e escolho o melhor para comprar." 

Arlindo Freitas 

(produtor rural): 

"Cada um chega para comprar e so quer de graga. Uma coisa errada 

6 que todo mundo planta ao mesmo tempo o mesmo produto." 

Antonio de Padua 

(produtor rural): 

"Tern gente que chega com um bodinho (pouco produto) para vender a 

varejo, eu so vendo no atacado, e melhor apra ganhar." 

Manoel Ferreira 

(produtor rural): 

"Agora o produtor tern uma vantagem, eie onde chega vende; ja o 

intermediario nao pcde fazer isso, tern que tirar o dinheiro para pagar 

ao produtor e as despesas. 

Outra coisa, se estamos pedindo muito no produto, podemos baixar os 

pregos, o prego deles tern que ser um s6, pois precisa pagar o produto 

que comprou e a "pedra" na CEASA." 
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Luis Silva 

(intermediario nao-permanente): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"So compro quando esta todos aperreados por dinheiro, ai coloco um 

prego bem pequeno." 

Nilson Maciel 

(intelectual academico): 

"... Os comerciantes (em graus variados) dominam os mecanismos de 

mercado, alem de atuarem, na pra'tica, como representantes do 

agricultor na venda de suas safras, cujo envolvimento com o mercado 

se encerra no comerciante."(1S83; 263) 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Os pregos, vou na CEASA, ou me baseio pela produtividade, ja ten ho 

pratica. Eles apalavram o sitio e nos vamos discutir o prego. Entao, se 

der 200 milheiros ou 300, fica pelo prego que acertamos. Tern outros 

que so compram contando. Escuto tambem no radio os pregos do 

SI MA (Servigo de Informagao do Mercado Agricola)." 

Vicente de Paula 

(intermediario permanente): 

"... 0 produtor nao esta preocupado em ter lucro, ele quer vender, seja 

qual for o prego." 
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Sadi Dali Rosso e Celso A. Salim 

(intelectuais academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Podemos concluir, entao, que os produtores que exploram pequenas 

parcelas de terra, quer proprias, quer de outros, estao desprovidos de 

condigoes de acumular. A produgao se da atraves de uma composigao 

de forgas produtivas, onde predomina o uso da forga de trabaiho em 

detrimento da utilizagao de instrumento e insumos provenientes da 

industria."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1980; 12) 

Paulo Ferreira 

(produtor rural): 

"...A grande manha do comercio e o prego que o comprador coloca no 

produto. 0 prego pode ser ruim para um colega e bom para voce." 

Severino Ramos 

(produtor rural): 

"Quern determine o prego e o mercado. Se tiver muito, o prego cai. Se 

tiver pouco, o prego sobe. Mais uma coisa importante e que o produtor 

leva para o mercado o mesmo produto ao mesmo tempo, entao o 

volume e tanto que as vezes perdemos todo e vendemos de graga. 

Nao da para retornarpara o campo com o produto." 
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Natanael Aives 

(produtor rural): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... ao intermediario vendo no atacado e ao feirante nos retalhamos. Os 

intermediarios paga na hora, os feirantes vendemcs para receber 

depois." 

Luis Bernardo 

(produtor rural): 

"... Tenho o meu prego, nao e justo, vou morrer de trabalhar e entregar 

meu produto de boa qualidade de graga. E o suor que perco todo dia, 

nao vale nada?" 

Karl Marx 

(intelectual academico): 

"A mercadoria e misteriosa simplesmente por encobrir as 

caracteristicas sociais do proprio trabaiho dos homens, apresentando-

as como caracteristicas materials e propriedades sociais inerentes aos 

produtores do trabaiho; por ocultar, portanto, a relagao social entre os 

trabalhos individuals dos produtores e o trabaiho total, refleti-la com 

relagao social existente." (1991; 81) 
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8, Quern ganha e quern perde nao se i : s o sei que recebo 

muito pouco pelos vinte anos de agricuitor. 

Jose Nascimento 

(produtor rural): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Na loja quern da o prego e o vendedor, quando a gente vende nossa 

produgao quern diz o prego e o comprador." 

Karl Marx 

(intelectual academico): 

"Mas, na sociedade, o relacionamento do produtor com o produto, 

assim que este se encontre acabado, e puramente exterior e o retorno 

do produto ao sujeito depende das relagoes deste com os outros 

individuos. Nao se apodera deie imediatamente. Tambem a 

apropriagao imediata do produto nao e a sua finalidade quando se 

produz dentro da sociedade. Entre o produtor e os produtos que se 

coloca a distribuigao, a qual, por meio de leis sociais, determina sua 

parte no mundo dos produtos e interpoe-se, portanto, entre a produgao 

e o consumo."("Introducao de 1857", 1993, p. 34) 



57 

Joao Batista dos Santos 

(produtor rural): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 feijao, comprei a 50, e na hora de vender so apurei 20. Esse 

negocio e errado porque quern compra o produto da gente tern mais 

posse... Muitas vezes o agricuitor pede um prego melhor, mas nao vale 

nada, pois vende quando ja esta precisando muito e tern que vender a 

qualquer prego." 

Karl Marx 

(intelectual academico): 

"... As mercadorias sao coisas; portanto, inertes diante do homem. Se 

nao e docil, pode c homem empregar forga, em outras palavras, 

apoderar-se dela."(1994, p. 94) 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"O atacadista que e fixado na CEASA, esse ganha muito dinheiro. So 

compra a grandes produtores e vende a outros comerciantes ainda 

maior que eles. Entao como pode esses comerciantes ganhar pouco?" 

Ivo Medeiros 

(atacadista): 

"Os produtores dizem que nos ganhamos muito dinheiro na venda dos 

produtos agricolas, pois compramos barato. Mas temos muitas 

despesas como transporte, impostos, aluguel da loja e, as vezes, 

somos enganados no peso pelo produtor e levamos muito calote. Essa 

informagao esta errada, no comercio somos os mais pobres." 
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Luis Damiao 

(intermediario nao-permanente): 

"... ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tern mais, aqui na CEASA se paga ate para pisar no chao. O 

dinheiro que entra no bolso e para pagar imposto e outras taxas." 

Jose Domingos 

(atravessador): 

"... E digo mais, nos aqui somos muito enganado, so tern caloteiros. 

Chega o produtor com um produto quase podre e quer vender caro. 0 

feirante so quer pagar a nos depois da feira; o povo que esti no outro 

mercado do produtor e quern ganha muito dinheiro." 

Paulo Sandroni 

(intelectual academico): 

"Observando a estrutura de comercializagao de produtos agricolas 

para o mercado interno, especialmente generos alimenticios, podemos 

levantar fatos suspeitar de que sao esses intermediarios os que se 

apropriam da diferenga entre o prego pago ao produtor direto e "valor" 

do produto comprado transformando-o em lucros normals, 

extraordinarios no atacado e no varejo."(1985, p. 51) 

Arlindo Freitas 

(produtor rural): 

"Olhe, o mal do homem da roga e que eles nao tern paciencia de 

esperar um prego melhor e entrega o produto ao primeiro tostao que 

ve na frente. Porisso e facilganhar dinheiro com ele.' 
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Karl Marx 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 dinheiro e um crista! gerado necessariamente pelo processo de 

troca, e que serve, de fato, para equiparar os diferentes produtos do 

trabaiho e, portanto, para converte-lo em mercadoria." (1994, p. 97) 

Antonio de Padua 

(produtor rural): 

"Na CEASA, no mercado do produtor, quern manda e o intemediario e 

no outro e o atacadista.. 

0 atravessador e diferente do intermediario. 0 atravessador sabe de 

tudo, do prego e do mercado, conversa com todos; ele nao tern ponto 

fixo e compra a um e vende a outro. 0 intermediario tern ponto fixo, 

uns compram na fonte e outros no mercado e vende a feirantes e 

atravessadores. Acho que todos ganham um pouco, ninguem fica sem 

ganhar nada." 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Na minha concepgao, os atravessadores e intermediarios e a mesma 

coisa, tanto faz, todos intemedia. Agora o intemediario que fica no 

mercado do produtor tomando nosso lugar, esse e ruim para nos, 

sendo ele que ganha dinheiro." 
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Manoel Sobrinho 

(intermediario nao-permanente): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Sou caminhoneiro ha oito anos, vendo no caminhao mesmo, compro 

nos sitios e ja tenho os produtores certos. Entao levo para outras 

CEASA, la vendo no caminhao ou entrego a outros fornecedores. Na 

volta trago outros produtos que a oferta esta baixa aqui. 0 comercio e 

dificil, porque perde muito produto, chega muitas vezes pela metade no 

mercado, e se chagar aqui e ja tiver muito produto, ai temos muito 

prejuizo. 

Tern outra coisa, gastamos muito com combusiivel, pegas para o carro, 

imposto e a taxa da CEASA... ganhamos muito pouco." 

Francisco Paulino 

(intermediario permanente): 

"... Cheguei na CEASA quando o mercado do produtor foi inaugurado, 

para trabalhar como ajudante. Passei um tempo trabalhando no 

CEASA/Recife e voltei, hoje vendo no mercado do produtor. Compro os 

produtos aqui mesmo na CEASA ou no sitio. Os produtores geralmente 

trazem na quarta e quinta-feira; vou tambem nos sitios e revendo para 

feirantes e a outras pessoas do nosso ramo que leva para a Feira 

Central/Campina Grande e para outras feiras nas cidades ou vendem 

para outros colegas. Nos ganhamos o que o produtor ganha, um pouco 

mais as vezes, porque tern produtores que nao sabem pedir prego e na 

pressa para voltar, nao espera que termine a feira. Os produtores alem 

de pedir caro, porque as vezes so ele tern, exige logo o pagamento, e 
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oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA produtos sao de terceira categoria e fica ruim para revender e o jeito 

e entregar a outro colega do ramo, quase de graga. 

Outra coisa, aqui na CEASA o roubo de produtos 6 grande, a vigilancia 

e fraca, so funciona para os poderosos do dinheiro: os atacadistas." 

Francisco Jose 

(intermediario): 

"... venho de Aracaju nesse caminhao carregado de iaranja. As vezes 

chega quase toda perdida, e perecivel. E se nao vender toda tenho 

que levar para outras CEASA ou jogar fora. 0 prejuizo e mais que o 

lucro, mais estou nesse ramo a muito tempo e me acostumei e so 

deixo quando morrer." 

Antonio Santos 

(produtor rural): 

"0 trabaiho e muito e toda bora, diferente de quern compra o produto. 

Quando chega a hora de ter um pouco de dinheiro o produto nao vale 

nada, e quando esta valendo nao temos." 

Karl Marx: 

(intelectual academico): 

"(...) As mercadorias tern de realizar-se como valores, antes de 

poderem realizar-se como valores-de-uso... todo possuidor de 

mercadoria considera cada mercadoria allheia equivalente particular da 

sua, e sua mercadoria, portanto. equivaiente geral de todas as outras 

mercadorias."(1994; 96) 
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Leonarda Musumeci 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(...) 0 campesinato em questao opera dentro de um ambiente 

econdmico em que os ganhos advem essencialmente da atividade 

comercial - especulativo e esta assenta na possibilidade de controlar, 

nao diretamente o trabaiho alheio, a terra e os meios de produgao, mas 

sim uma parte ou o conjunto dos "meios de circulagao", isto e, dos 

instrumentos de valorizagao do produto. Num tal ambiente, ser "pobre" 

ou rico, ser mais ou menos "explorado", ser mais ou menos capaz de 

manter o dominio sobre os meios de produgao face a situagoes 

adversas, circunstancias fortuitas, ou mesmo face as pressoes 

expropriadas diretas - tudo isso depende em larga medida de estar-se 

ou nao (e em que grau) em condigoes de especular."(1988; 306) 

Ivandro Sales 

(intelectual academico): 

"Penso ate que a origem e solugao dos problemas esta no modo mais 

coletivo ou mais privado de gerir a pratica de produgao / circulagao / 

distribuigao na agriculture, na industria, no comercio, nos bancos. A 

origem e solugao dos problemas esta, entao, no modo coletivo ou 

privado de gerir a base economica da sociedade." (1989; 35) 
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9. Cooperativa ou cooperacao? 

Osmil Galindo e Warter Macedo 

(intelectuais academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...A principal dificuldade no que tange a comercializagao da pequena 

produgao consiste na extreme dependGncia dos agentes externos 

(bodegueiros, caminhoneiro, feirante e atacadista), o qual se apropria 

de parcela nao desprezivel do excedente... 

Para alterar este quadro altamente perverso do ponto de vista social, 

faz-se necessario a criagao de solidas estruturas associativas, bem 

como a reformulagao e modernizagao daqueles ji existentes. 

Produzindo e comercializando atraves de cooperativas e associagoes 

fortes... 

E igualmente importante investir no homem enquanto ser social." 

(1990;02) 

Ivandro Sales 

(intelectual academico): 

"0 cooperativismo tenia libertar a cooperagao. Sabendo que a 

cooperagao e uma forga economica, ou seja, sabendo que a 

cooperagao aumenta a capacidade de produzir, entao que a 

cooperagao seja util para quern coopera e para a sociedade e nao seja 

so instrumento de lucro do dono do capital. 



A cooperagao e tambem um estilo de vida totalmente diferente da 

concorrencia, do salve-se quern puder, do imperio dos fortes, do 

individualismo, do egoismo. A cooperagao e um estilo de vida no 

trabaiho, na politica, na familia, enfim, nas dimensoes economicas, 

politicas, afetivas e espirituais etc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "(1987; 27) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jose de Souza Martins 

(intelectual academico): 

"0 cooperativismo constitui-se na tecnica econdmica capaz de permitir 

ao produtor rural ampliar a retengao da sua parcela no prego final do 

produto ou, ao menos, atenuar a descapitalizagao no piano do 

estabelecimento rural. Por isso mesmo, o cooperativismo enquanto 

dimensao dos movimentos associativos agrarios, tern tambem as suas 

implicagdes politicas, uma vez que se revestiu da condigao de 

instrumento de defesa de interesses de classe." (1975:68) 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"... 0 sistema de cooperativa e um sonho que deveria ser concretizado. 

Para isso, voce precisa participar, se integrar, porque a gente sente a 

dificuldade na falta de cooperativa, devido a falta de uniao dos proprios 

produtores. Eles nao acreditam e tambem nao confiam, so confiam nos 

politicos... Uma classe que infelizmente o produtor nao deveria 

acreditar. A nossa unica solugao para tudo isso e nos organizer 

atraves do nosso sindicato, associagoes e cooperativas. Mais digo 
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com muita tristeza que o nivel de consciencia do trabalhador rural nada 

mudou. E iameniavel como muitos querem ver o sindlcato fechado, que 

6 o mesmo pensamento do governo..." 

Nilson Maciel 

(intelectual academico): 

"As cooperatives, portanto, podem vir a se constituir num instrumento 

efetivo de berganha, na medida em que possam compatibilizar as 

necessidades de scbrevivencia dos pequenos produtores com seu 

projeto de acumulacao, mantendo suas posigoes no ambito do 

mercado."(1983, 267) 

Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

Se faz necessario tomar em consideracao as mudancas significativas 

que estao acontecendo no meio rural, tendo os movimentos sociais o 

papel de agente fortalecedor das perspectiveis transformagoes, 

gerando agentes ativos e participativos nos movimentos e 

mobilizagoes. 

Cesar Barreira 

(intelectual academico): 

"...A emergencia dos movimentos camponeses e o aumento do grau de 

consciencia sobre a exploregao a que estao submetidos suscitam 

respostas mais sistematicas e organizadas." (1992; 12) 
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Monica Martins 

(intelectual academica): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...Um ponto de partida para a discussao e a afirmagao de que os 

trabalhadores rurais sao ou est§o organizados, enquanto produtores, 

pois ha uma organizagao do processo produtivo sob o comando do 

modo de produgao capitalista, muito embora esta organizagao /eve em 

conta iao somente os interesses da grande propriedade; e enquento 

movimento social, atraves das varias entidades da sociedade civil 

(cooperatives, associagdes, sindicetos, partidos politicos, igreja etc.), 

apesar das especificidades de quern os tern organizados."(1987;06) 

Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

A organizagao do produtor, principalmente o pequeno, e essencial e 

indispensavel, pois os mesmos devem se integrar ao sistema socio-

politico-economico do pais nao com um papel meramente passivo, mas 

como agente transformador; nao como aliado, cumplice, mas sim 

reformador da visao distorcida e anacronica do bioco do poder. 

Ivandro Sales 

(intelectual academico): 

"...A organizagao dos produtores e necessaria a afirmagao de seus 

interesses junto a interesses que estao mais fortes justamente porque 

estao mais organizados. A vontade coletiva, que e algo mais profundo 

do que interesse imediato, sera descoberta e organizada num processo 



67 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

coletivo e continuado de consulta/confronto a respeito da origem e 

superegao de probiemas em todos os campos de atividades dos 

pequenos produtores."(1987; 43 e 44) 

Beatriz Costa 

(intelectual academica): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i 

"(...) Pequenas iniciativas que buscam aiternativas de sobrevivencia 

tambem apresentam muitos limites. Devem ser encaradas como 

estrategias educativas para construir um novo tipo de vida social. Para 

instituir ou re-instituir relagoes de igualdade, solidariedade e 

cooperagao em todas as praticas sociais... Porem, do ponto de vista 

politico-econdmico essas estrategias precisam provar sua eficiencia no 

mercedo e influenciar politicas publicas." (1989; 10) 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"E, finalmente, eu quero egradecer pela oportunidade de participar da 

sua pesquisa e pelo nosso dialogo. Pego a Deus paz e aos poderes 

publicos mais compreensao e consciencia, que olhe com bons olhos 

para a agriculture e de oportunidade de pelo menos falar, ja que muitos 

produtores sao omissos. Precisamos zeler pelos nossos interesses e 

bem estar de nossa comunidade, seguindo unidos sindicetos urbanos e 

rural, igreja, universidade e todos os outros seguimentos da sociedade. 

Eu me vejo decepcionado, como ja fiz ver anteriormente, mais nao 

esmorecido. Pego a Deus saude e coragem para abragar essa Jornada 

de trabaiho sempre em equipe, porque essim formeremos um grupo 

forte para caminhar e cobrar." 



Nada justifica a falta de amor a natureza. 



Nos, produtores, sofremos muito. 





Momento de comercializacao no sitio. 

Momento de comercializacao na Feira Central - Campina Grande. 

SITIO? FEIRA? CEASA? TANTO FAZ... 



Momento de comercializacao na EMPASA - Mercado do Produtor (1993). 

Momento de comercializagao na EMPASA - area livre (1993). 

Sitio? Feira? Ceasa? Tanto faz... 



Atravessadores comercializando no Mercado do Produtor - EMPASA (1997) 

Nao levo muita fe no mercado sem o atravessador. 



E o suor que perco todo dia, nao vale nada? 



Quern ganha e quem perde nao sei: 

sei que recebo muito pouco pelos vinte anos de agricultor. 



Na EMPASA, Cooperativa de Sao Goncalo em atividade (1995). 

Cooperativa ou cooperagao? 
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... Somente unidos e confiantes, podemos recuperar 

nosso saber, poder e os nossos direitos... Por isso a 

conversa continua... 

(Maria Madalena Silva - produtora rural) 



3 a . PARTE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Reconquistando seu espaco zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ter poder de definir e redefinir os objetivos e os meios de 

todas as agoes." 

(Ivandro Sales) 

Algumas informacdes iniciais 

JORNAL DlARIO DA BORBOREMA: 

Campina Grande lutou muito para ter aqui instalada ume das unidades 

das Centreis de Abastecimento e assim evitar a presenge dos 

atravessadores... A cidade se uniu, formou um bloco politico e no 

governo de Ernany Satiro, viu construida a sua CEASA. Passou a ser 

uma das unicas cidades do interior do Brasil a ter o beneficio e 

destacou-se ne regieo. (11.03.1995) 

Angela Maria 

(autora da dissertacao): 

A CEASA de Campina Grande, hoje EMPASA, foi construida ern 1977. 

Ate entao a comercializagao da microregiao do Agreste da Borborema 

se realizava na feira central de Campina Grande, nao existindo, 

portantc, a influencia de qualquer orgao centralizador de distribuigao 
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para o barateamento dos custos e para o controle das flutuagoes das 

ofertas de hortifrutos. 

Devido a localizagao geografica, Campina Grande e considerada um 

polo de comercializagao, demandando desta forma a construgao do 

respectivo mercado, ja que para ela convergem hortifrutos de varios 

municipios do Estado da Parafba e outros Estados, tendo a Paraiba 

uma participagao significativa no volume total comercializado na 

EMPASA, pois, em 1996 o volume atingiu 31.538,4 toneladas o que 

corresponde a 33% do movimento. 

0 sistema CEASA pretendia "modernizar" o abastecimento, partindo, 

fundamentaimente, do principio de que e essencial fazer com que o 

produtor esteja informado dos pregos, tenha condigoes de acesso facil 

e direto ao mercado atacadista, e de que a reuniao dos comerciantes 

atacadistas num so lugar leve diretamente a um funcionamento perfeito 

do sistema de mercado, dificultando assim a especulagao e a agao dos 

atravessadores. 

Felipe Jose Lindoso 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 objetivo final e de que o conjunto de pragas de mercado interligados 

entre si fazendo o sistema finalmente "corporifique" o mercado, tal 

como entendimento pelos economistas. A CEASA e rigorosamente 

uma praga de mercado aberta."(1983; 145) 
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Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

Qualquer produtor, desde que esteja cadastrado, pode levar suas 

mercadorias para comercializar na EMPASA ou entrega-ias aos 

atacadistas ou mesmo a outros comerciantes. Se o produtor nao 

conseguir vender a mercadoria, retira-a ou deixa na "pedra" coberta 

por fora, ja que nao ha local para armazena-la. 

Os pregos sao estabeiecidos no mercado, todavia existe um setor 

tecnico na EMPASA, o SIMA (Servigo de Informagao de Mercado 

Agrlcola), que acompanha os pregos a nlvel de atacado que se pratica 

no mercado. A pesquisa e feita diariamente atraves de tecnicos que 

trabalham direto no mercado. Apos a analise dos dados os pregos sao 

intercambiados para o servigo de informagao de outros Estados, alem 

de ter a divulgagao feita nos boletins de pregos em emissoras de radio 

locais. 

Os produtos ingressam na EMPASA e sao vendidos a partir de 

qualificagoes que aparecem nos boletins do setor de analise. Essas 

qualificagoes podem ser de qualidade (extra, especial, primeira, 

segunda) ou variedade (ex.: abacaxi perola, alface lisa e crespa etc.) A 

devida qualificagao e feita pelo pesquisador, conforme experience ja 

desenvolvida e treinada pelo Ministerio da Agricultura. Porem, a real 

qualificagao so aparece na hora do regateio dos pregos, de modo que 

a qualidade entra em jogo. Por isso, na estatistica da EMPASA, 

aparece a produgao la comercializada como sendo fundamentalmente 

de primeira qualidade. 
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Os produtores, caminhoneiros ou outros agentes de comercializagao, 

ao ingressar na EMPASA, tern que declarar a quantidade de produtos 

com a respectiva unidade, procedencia, transporte e embalagem que 

trouxe a mercadoria, alem do destinatario, atraves de notas de controle 

de entrada de mercadorias que sao levadas ao setor de analise de 

dados da empresa, num segundo momento, para serem computadas. 



1. Construindo o primeiro centro do produtor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

73 

Angela Maria 

(autora da dissertacao): 

Em 1977, foi construido com recursos do BIRD (Banco Internacional da 

Reconstrucao e Desenvolvimento), dentro da Central de 

Abastecimento, um mercado destinado ao pequeno produtor, que 

recebeu o nome de MEPRO (Mercado do Produtor), que foi o primeiro 

do interior do Nordeste. 

JORNAL CORREIO DA PARASBA: 

...ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espago no Mercado do Produtor foi conquistado, apos um 

movimento que envolveu sindicatos, associagoes e a classe poiitica, 

ainda na deceda de 70. (25.03.1995) 

Germane Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Pelo que sei sindicatos, associagoes e politicos se organizarem para 

que o governo construisse um espago so pare os pequenos produtores 

na CEASA, para la eles venderem seus produtos todo dia." 
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Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

0 MEPRO foi construido com uma estrutura para atender a todos os 

municipios do Agreste da Borborema. A principio, foi formada uma 

equipe tecnica para dar assistencia aos produtores dentro da Central 

de Abastecimento e na zona de produgao, atraves dos extensionistas 

da EMATER, alem de oferecer orientacao de mercado via Servigo de 

Informagao de Mercado Agricola - SIMA. Foi instalado ainda ali um 

sistema de varejo, que funcionava dois dias por semana, em que o 

produtor vendia seus produtos em quilo diretamente ao consumidor. 

Foi organizado um sistema de cadastro dos pequenos produtores e de 

todos os usuarios do sistema. 

Com a instalagao da Central de Abastecimento, todo e quaiquer 

produto oriundo do interior deste Estado ou de outros, teria que passar 

obrigatohamente pela EMPASA e pagar a taxa de entrada de 

mercadoria, podendo depois canalizar os produtos para outros 

mercados. 

A principio, muitos produtores que comercializavam na Feira Central, 

resistiram, mas acabaram cedendo. Depois de aigum tempo, porem, os 

produtores foram aos poucos se afastando do mercado, levando os 

produtos para a Feira Central porque adquiham um banco ou mesmo 

pela antiga tradigao de vender direto ao consumidor final. Outros 

passaram a comercializar direto na zona de produgao, afastando-se 

dessa forma do sistema centra I izador. 
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Todavia um pequeno grupo de produtores permaneceu no mercado, 

apesar de sentirem-se bastante prejudicados, principalmente por nao 

terem condigoes de colocar no mercado hortifrutos, durante todo o 

ano, alem da falta de incentivo dos orgaos ligados ao setor agricola e 

da sazonalidade dos produtos. E, descapitalizados e com uma 

pequena parcela de terra, os produtores ficam impossibilitados de 

aumentar a area plantada, programar a produgao e mesmo a 

rotatividade de culturas. 

Em contrapartida, os intermediaries rapidamente foram ocupando o 

espago destinado ao produtor, chegando ao ponto de ficar o mercado 

semi-privatizado, sendo colocadas grades de protegao, para o produtor 

nao ocupar aquele espago. Por conseguinte, restou para os produtores 

apenas 10% da area; para ser distribuida com um grupo que ainda 

persistia no sistema. 

A partir desse ponto, os produtores decidiram travar um embate com a 

EMPASA, encabegado pelo Sindicato de Lagoa Seca e outros 

sindicatos do Agreste da Borborema, Brejo e Cariri, para que a Diregao 

da EMPASA tomasse uma posigao no sentido de chegar a um 

consenso e solucionar o impasse. 

DIARIO DA BORBOREMA / CAMPINA GRANDE: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

...A CEASA, depois de algum tempo, nao ere mais novidade. Os 

espagos destinedos aos pequenos produtores pera a comercializagao 

foram paulatinamente ocupados pelos tuberoes que estavam retraidos 

esperando sd uma oportunidade pera etacar. Tudo comegou a ser 
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modificadc e ate o conjunto arquitetdnico, um dos motivos de orgulho 

para Campina Grande, passou a ser agredido e as margens da Rua 

Dr. Vasconcelos, com a aquiescencia do poder politico comegou a ser 

edificada uma favela. (11.03.1995) 
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2. Privatizagao do mercado e expulsao dos produtores. 

Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A briga comegou quando os grandes intermediaries comegaram a se 

apoderar do nosso espago. Muitos chegaram la com uma grande 

estrutura." 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"A luta comegou em 95, mais desde 90 que ja havia atritos enire 

produtores e atravessadores pelo espago, onde chegou a acontecer de 

usarem armas, ameagando os produtores de morte. Em 94 e 95, a 

situagao chegou a se agravar, porque o produtor chegava para colocar 

a mercadoria e encontrava uma grade de protegao. (Por conta das 

grades a situagao se agravou) e quern autorizou foi a diregao da 

EM PAS A que vendeu o espago." 

Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Fizeram cercados para vender verduras e outros produtos, a jogaram 

os pequenos produtores e atravessadores para fora do mercado. E nos 

todos fomos vender os produtos ao lado do mercado na maior sujeira." 
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Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... A CEASA alegava que ela e uma empresa para render lucro e o 

fato de permitirem aqueles camaradas cercarem a area, e que eles 

estao permanentes na CEASA e page a taxa todo dia. Essa foi uma 

alegagao que ninguem nunca nos convenceu, porque aquele mercado 

foi feito para o pequeno produtor." 

Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"... mas a CEASA nunca gostou da nossa presenga la... nos nao 

damos lucro, pois nao vamos todo dia. La nao tern administragao que 

seja pelo produtor e sim pelo lucro." 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Veja bem, o produtor teve uma parcela de culpa quando perdeu o 

espago, la e uma empresa do governo, precisa crescer. Entao quern 

esta la todo dia e page a taxa, vai ter mais vez do que ouiro que page 

de vez em quando. Por isso e que o atravessador foi se fixando e o 

produtor cada vez mais perdendo o seu espago. Para ficar direto tenho 

que ser atravessador, mas sou trabalhador." 
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Ivandro Sales 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... Seria hem oportuno fazer uma distingao entre os conceitos de forga 

de trabalho e trabalhador. Antes de sermos forga de trabalho somos 

trabalhadores. E e bom que sejamos tratados como trabalhadores, que 

superemos a visao e pratica capitalista que so nos tratam como forga 

de trabalho. Forga de trabalho e urn conceito capitalista." (1995; 02) 
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3. Objetivos, razdes e estrategias. 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Bom.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA entao nosso primeiro passo foi em dezembro de 94, quando foi 

formada uma comissao de produtores por iniciativa do sindicato dos 

trabalhadores rurais de Lagoa Seca, ate porque a gente sabe que o 

municipio e quern mais ocupa espago no mercado, depois de 

Boqueirao e Alagoa Nova. E fomos conversar com a diregao da 

EM PAS A, na epoca eles alegaram que nao podia melhorar, tinha que 

ser assim, nada podia fazer, foi essa a resposta obtida. 

Entao resolvemos convocar outros sindicatos, porque sabia que so a 

gente a luta seria fraca." 

Ivandro Sales 

(intelectuai academico): 

"Como ligao a constatagao de que os poderes (executivo, legisiativo, 

judiciario) sao, sobretudo, urn servigo aos grupos dominantes." 

Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"E dai aconteceram as primeiras discussoes e os outros sindicatos ao 

total de oito se integra na luta." 
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Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E foi quando a gente decidiu partir para a luta em Janeiro de 1995. Ate 

entao o apoio que nos tinhamos era do proprio movimento, sem apoio 

politico. Nunca teve infiltragao politica no movimento da gente. Toda 

luta foi originada pelos agricultores. 0 fato da gente ser dirigente 

sindical e se preocupar e porque tambem somos agricultores. Como 

tambem muitos dos atritos foram comigo, porque muitos produtores 

ficavam intimidados." 

Michel Foucault 

(intelectual academico): 

"0 papel do intelectual nao e mais o de se colocar "urn pouco na frente 

cu urn pouco de lado" para dizer a muda verdade de todos; e antes o 

de lutar contra as formas de poder exatamente onde ele e, ao mesmo 

tempo, o objeto e o instrumento na ordem do saber, da "verdade", da 

"consciencia", do "discurso."(1993; 71) 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"... eu ia levar a minha mercadoria e se acontecesse urn atrito com urn 

produtor, imediatamente procurava organizer e mobilizar os outros e 

abria a boca, mostrando nossos direitos como produtor." 
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Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E o pior e que os produtores estavam obrigados a vender em cima de 

urn caminhao. Muitos trazem o produto no carro alugado, mas como 

nao tinha espago tinha que vender no caminhao pagando ate dois 

fretes, ja que nao tinha onde colocar o produto, alem da chuva. Os 

produtores ficavam no relento, foram varios prejuizos." 
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4. Taticas e armas dos produtores familiares. 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Em 1995, tivemos uma reuniao muito grande em Lagoa Seca com 

todos os sindicatos (Lagoa Seca, Esperanga, Campina Grande, Alagoa 

Nova, Boqueirao, Massaranduba, Areial), e formamos uma comissao 

para conversar com a diregio da EMPASA. Ficou novamente no 

banho-maria, com a mesma conversa de que nao podia retirar as 

grades. Entao percebemos que o intermediary tinha muita forga 

politica... Foi quando partimos para denunciar o fato na imprensa; a 

situagao dos agricultores. Ai as autoridades comegaram a se 

preocupar. 

Em seguida fizemos urn documento para o governador Antonio Mariz, 

para o Secretary da Agriculture e para todos os deputados estaduais. 

De forma que conseguimos ievar o problema da EMPASA para uma 

discussao em termo de Assembleia Legislative, e mais ou menos no 

mes de margo o governador Antonio Mariz recebeu a comissao e 

contamos tudo o que o produtor estava passando e as nossas 

reivindicagoes. 

E a partir de junho tivemos uma resposta que ia ser construido urn 

novo mercado, mais depois o governador adoeceu e nao tivemos mais 

nenhuma resposta." 
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Ivandro Sales 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Comprovagao de que tudo o que se conseguiu foi fruto da forga dos 

produtores ja organizados... reforgo de convicgSo de que se deve 

comegar a tomar em consideragao os pontos de vista de todos os 

produtores engajados na luta, independente de sua filiagao partidaria e 

ideologica. (1995; 02) 

Severino Moura 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Mais a luta continuava e no mes de abril fizemos urn ato publico na 

CEASA. Houve uma manifestagao e ameagamos de ocupar a praga da 

bandeira, caso nao fosse atendido nossas reivindicagoes de tirar as 

grades de protegao colocado pelo atravessador e a construgao de urn 

novo mercado. E nos nao queriamos sair do antigo mercado, eles. e 

quern deveriam sair, mas faltou urn apoio de resistencia maior por 

parte dos produtores." 

Orlando Fals Borda 

(autor intelectual): 

"0 campesinato tern conseguido equilibrar de algum modo a alienagao 

em que tern vivido como parte de sua tradigao e pode manter vivos 

movimentos que, apesar da continua repressao, colocam em xeque 

governos reacionarios, em determinados periodos. E entao possivel 

ver como, por meio da educagao politica, o senso comum dos 
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camponeses, gradualmente, adquire maior perspicacia e adota uma 

voz propria. Comeqa a se tornar "bom senso". Da-se a luz aqui a uma 

nova tradigao a urn nivel mais elevado de conhecimento, pratico e elan 

vital."(1981; 53) 
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Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Com toda denuncia na imprensa, o secretario manda um telegrama 

para o sindicato dizendo que ia construir o mercado. Nao era o nosso 

objetivo principal mas acabamos aceitando." 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Foi ai que eles, para tapear o produtor, construiram o novo mercado; 

que foi inaugurado no mes de outubro, e nao criaram condigoes dos 

produtores se instalarem. Mas apesar de muitos produtores nao 

acreditarem no Sindicato, conseguimos a construgao do mercado. 

Essa luta foi fruto de uma conquista, nao existe vitdria, o importante foi 

que conseguimos lutar com a participagao de muitos e contra os que 

pouco interesse tinha naquele momento." 

Gramsci 

(intelectual academico): 

"0 homem nao entra em relagao com o mundo natural apenas por ser 

parte dele, mas o faz, ativamente, atraves do trabalho e da tecnica. 

Mais ainda: estas relagoes nao sao mecanicas. Elas sao ativas e 

conscientes (...) cada um de nos se modifica, e isto ate onde 
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modificamos e combinamos as relagoes complexas das quais somos o 

nucleo central. Neste sentido, o verdadeiro filosofo e - e nao pode ser 

outro - o politico; o ativista que transforma o ambiente que o cerca, 

entendendo-se por ambiente o conjunto dessas reiagoes do quel 

participamos. Se a individualidade e o conjunto dessas relagoes, char 

uma personalidade e adquirir a consciencia delas; modificar uma 

personalidade significa mudar o conjunto dessas relagoes." (Apud 

JOLL, 1977;70) 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Diante de toda essa denuncia feita atraves da imprensa e preciso que 

eu diga: nos aceitamos a construgao do mercado, mas nao era a nossa 

proposta principal. Aceitamos porque houve resistencia muito grande e 

fraqueza dos produtores e nao foi dado o apoio da forma que 

precisavamos." 

Ivandro Sales 

(intelectual academico): 

"Participagao e bem mais do que consulta. E o exercicio de poder fazer 

valer interesses mais fundamentals. E a vivencia da importancia social. 

E se fazer tomar na devida consideragao." (1987; 61) 
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6. Ocupando o Mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"... houve um impasse para a ocupagao do mercado porque o que a 

diregao da EMPASA dizia e que o sindicato brigou pelo mercado e 

agora o produtor nao quer ocupar o espago. Eles comegaram a jogar 

em cima dessas coisas e ficou dificil reunir todos os produtores e levar 

para la, pois eles ficavam com medo de ir e nao ter a quern vender; ja 

que os pequenos atravessadores la nao iam. 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"0 mercado do produtor, o novo, foi inaugurado no mes de outubro/95. 

Com um mes depois, ja se sentia na pele a irresponsabilidade da 

EMPASA como se tivesse apenas calando a nossa boca; um mercado 

totalmente sem estrutura. Entao, em outra reuniao, entre produtores, 

diregao da EMPASA e o Secretario da Agricultura para que o mercado 

fosse ocupado o mais rapido possivel, nos jogaram num canto da 

parede." 
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Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Ficou acertada a ocupagao e agente entrou em acordo com a diregao 

e o Secretary. Be deu quinze dias para ocupar o galpao, sem pagar 

as taxas ate dezembro. E ficou acertada a nossa ida junto com os 

pequenos atravessadores." 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Houve muitas divergencies. Tinha camarada do sindicato e produtores 

que queham so produtores no mercado, outros queriam tambem 

atravessadores. Infelizmente, por nao ter organizagao, ele ainda 

depende do atravessador. 0 inimigo da gente nao e o pequeno 

atravessador nem o atacadista, e o grande intermediary." 

Marcelino Morais 

(produtor rural): 

,:Eu penso assim, que o produtor precisa do atravessador, porque ele 

nao quer perder tempo. 0 pior de tudo e a desorganizagao do produtor 

e, segundo, a diregao da EMPASA que so esta preocupada com as 

taxas e o lucro. A EMPASA e quern come nosso suor." 

Vicente Abilio 

(produtor rural): 

"Eu acredito que hoje o produtor pode lutar por coisa melhores, temos 

um sindicato forte." 
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Gramsci 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"...nSo existem organizagdes sem intelectuais, isto e, sem 

organizadores e dirigentes, sem que o aspecto teorico da ligagao 

teoria-pratica se distinga concretamente um estrato de pessoas 

"especializadas" na elaboragao conceitual e filcsofica." (APUD 

PORTELLL 1982; 21) 

Afonso Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Nos aceitamos ficar no mercado do produtor com o atravessador, que 

foi construido para nos com o esforgo do sindicato, porque eles e quern 

compra os nossos produtos. E demorou tanto a ser ocupado, pois 

ficamcs com medo de ir e nao ter para quern vender. Entao 

resolvemos levar os atravessadores." 

Paulo Ferreira 

(produtor rural): 

"Nosso sindicato ja tern tentado ajudar nas nossas dificuldades e nos ja 

temos um melhor esclarecimento de como produzir e comercializar, 

mas muita coisa precisa mudar. Mas nao podemos deixar o campo e 

fazer so comercio." 
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7. Licdes da luta. 

Jose Leal 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Eu ache que com a construgao do novo mercado, o produtor resistiu 

para ocupar com medo, entao pediram a presenga dos 

atravessadores. Eu ten ho medo que o produtor acabe perdendo o 

espago novamente. E preciso ter mais zelo pelas conquistas, se fixar 

quern pode ir ao mercado vender seusprodutos." 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Algumas coisas que aconteceram foi falta de um estudo porque 

achava que todos os agricultores eram iguais em interesses e ecta 

provado que nao... E nos nao ievamos isso em consideragao, ai fica 

dificii voce canalizar para novos projetos. 

Porque tern produtor que chega e volta logo, tern outros que 

permanecem mais tempo, outro que chega la e vende logo. E isso foi o 

problema pior de resolver, uns queriam ir com o atravessador e outros 

nao queriam." 
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Gramsci 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Se a relagao entre os intelectuais e o povo - nagao, entre dirigentes e 

dirigidos, e o resultado de uma participagao organica na quel 

sentimentos e paixao se tornam em compreensao, logo em 

conhecimento (...) entao, e somente ent§o, este relacionamento tern 

carater de representagao. Somente entao ocorre uma troca de 

elementos individuals entre lideres e liderados, governantes e 

governados, isto e, a concretizagao de uma vida em comum que por si 

mesma e uma forga social." (Apud JOLL, 1977; 78) 

Severino Ramos 

(produtor rural): 

"0 problema e o seguinte: o espago la hoje ji esta pequeno, com 

problema de lotagao." 

Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Tern gente la que e produtor e compra em grosso diariamente. Sao 

produtores/atacadistas, mas nao compram o produto a nos, eles 

compram do usineiro em Pernambuco. Nao compra o produto da 

regiao, nem de Lagoa Seca e Alagoa Nova." 
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Severino Moura 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 problema e que a EMPASA so pensa em lucro. E como tinha parte 

do mercado sem ocupar todo, entao eles trouxeram logo o pessoal da 

banana que comercializava no antigo mercado do produtor. Bom, ai 

sao aqueles que sao permanentes mas existe uma distancia. Mas 

existe uma tendencia do produtor ceder seu espago, pois no momento 

nao tern peso de base nos varios municipios. Os interesses divergem; 

nos podemos estar brigando pelo espago e ter produtores que 

preferem vender no sitio." 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"N6s estamos brigando para melhorar as estruturas do atual 

mercado... Nao adianta mais estar brigando por espago e o 

atravessador pegando carona, pois vai servir para o atravessador e a 

EMPASA da o apoio pois so quer lucro. 0 produtor nao quer se 

separar do pequeno atravessador, o discurso da luta tern de ser 

unificado. 0 bom era ter um lugar mesmo que nao funcionasse todos 

os dias, so para o produtor. Nos temos que garantir pelo menos nosso 

espago." 
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Marcelino Morais 

(produtor rural): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Quando foi inaugurada a CEASA, era bem meihor ter um funcionario 

para crganizar tudo bem direitinho, dizendo como os produtos deviam 

ser colocados. Nunca a diregao ajudou a nos." 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"... hoje eu nao puxo mais a luta so nos do sindicato... Temos que 

analisar bem direitinho para identificar as deficiencies... Nossa proposta 

e future, comegando da base... A EMPASA e uma briga de siri e de 

correlagao de interesses. Nos nunca sonhamos que all resolvesse 

nosso problema de comercializagao. E o unico espago que temos e o 

produtor nao esta organizado no aspecto da comercializagao. Bem ou 

mal ele esta la, sendo paliativo e nunca solugao. AH a gente so 

comercializa individual e nada coletivo. 

A solugao, portanto, e que o produtor comece a se organizer, 

precisamos trabalhar a base e discutir formas de comercializagao." 

Gramsci 

(intelectual academico): 

"0 modo de ser dos novos intelectuais nao pode mais consistir apenas 

na eloquencia, movente, externo e momentaneo de sentimentos e 

paixoes, mas na participagao ativa, na pratica, como construtor, 

organizador, "permanente persuasor", e nao simplesmente um orador." 

(Apud JOLL, 1977;72) 
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Severino Moura 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 homem do campo tarn de se organizer. Apesar de nossas 

organizagoes hoje ter avangado um pouco, isso para nos nao e nada 

diante de tantas coisas que precisamos alcangar. Nesse Nordeste rico, 

o produtor podia ter um padrao de vida melhor. Nos estamos como 

touro brabo no mato, tern muita forga mas nao sabe que tern... Nos 

temos que se colocar que somos capaz de resolver nossos problemas. 

So que precisamos resolver juntos e chegaremos onde queremos. 

Quando o pequeno acreditar no pequeno e somar forgas para 

conquistar o direito que ele tern, ai temos uma luta encampada e 

vitoriosa." 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"No nosso municlpio estamos concluindo um diagnostico sobre a 

produgao do municlpio de Lagoa Seca e ja da para perceber que fora 

da porteira, do ambito da produgao, o grande problema do pequeno 

produtor e a comercializagao. 

Se iivesse uma cooperative era melhor, porque quanto mais voce 

vende o produto para ele "boiado" mais ele enrica, quanto mais o 

produto estei em alta diminui a margem de lucro do intermediary. Ele 

aposta na desgraga do agricultor. 

Finalmente, eu acho que o problema da comercializagao vai continuar, 

acho que e um trabalho para se fazer bastante lento... Deve ser 
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encarado pelas organizagoes e associagoes de produtores e so se 

resolve se tiver a consciencia de lucro para todos e nao 

individualmente e a luta vai continuar." 

Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

Todavia vale ressaltar: cada relato e uma historia de sonhos, 

reivindicagoes, protestos, de frustragoes no ambiente da produgao e 

comercializagao. Sao historias variadas e trazem a especificidade 

politica e social do setor economico ao qual estao inseridos todos os 

informantes. 

Cada entrevista e uma historia e, no conjunto, percebemos que a 

pedra fundamental da forga aglutinadora de solidariedade e 

organizagao dos trabalhadores foi a busca de recuperagao da 

dignidade pessoal, a reconquista do espago de um segmento tao 

importante como a comercializagao. E a conquista pelos direitos 

basicos diante do arbitrio e do autoritarismo imposto pelo sistema. 
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Angela Maria 

(autora da dissertagao): 

0 novo mercado do produtor foi inaugurado e imediatamente foi 

solicitado pelos produtores todo empenho da EMPASA no sentido de 

que, o mercado funcionasse a contento; com toda infraestrutura para 

se comercializar hortifrutos, principalmente porque sao pereciveis. 

Foram solicitadas ainda a realizagao de um cadastro de todos os 

produtores da microregiao do Agreste da Borborema, Cariri e Brejo, a 

orientagao na acomodagao e arrumagao dos produtos, alem da 

divulgacao do funcionamento do mercado atraves da imprensa. Tudo 

foi devidamente planejado. 

Contudo, a EMPASA nao tomou as medidas administrativas solicitadas 

pelo polo sindical dos municipios integrados na luta os quais 

canalizam hortifrutos para a Central de Abastecimento, prejudicando 

desta forma, sensivelmente, os produtores que ate entao continuavam 

comercializando no antigo mercado, apesar dos problemas de espago. 

Como consequencia, nova mobilizagao foi feita, e novamente foi 

enviada correspondencia para o Secretario da Agricultura e diregao 

da EMPASA, para que desse o apoio logistico, transferindo os 

produtores e pequenos atravessadores para o novo mercado bem 

como a conclusao do galpao, destinado ao produtor. 
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Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"O mercado foi inaugurado e ocupado sem nenhuma estrutura. Mais ou 

menos no final de fevereiro/margo de 1996, fizemos uma reuniao com 

o Secretario da Agricultura e toda diregao da EMPASA, e levamos a 

imprensa la. Foi na primeira chuva do mes de margo, ficando 

comprovada a incompentencia do engenheiro, porque a forma de 

construir o mercado foi totalmente erreda. Primeiro porque a chuva e o 

vento sao fortes e ocupam 50% do mercado, dando muito prejuizo 

para o produtor, pois apodrece todo o produto. E ate agora nada foi 

resolvido." 

Pedro Pereira 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Nos solicitamos a construgao das laterals do mercado, por causa da 

chuva e o vento, a conclusao da plataforma de desembarque dos 

produtos, que fica pior com a chuva e a definigao das normas de 

transito (sinalizagao). Queremos que seja criado um conselho de 

usuarios da EMPASA, pois sendo assim participa todos os 

representantes das categorias que fazem comercio na EMPASA. 
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Eric Rene Durousset 

(intelectual academico): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A nogao de participagao e extremamente delicada e diversificada. Ela 

pode se realizar concretamente atraves de multiplas situagoes. As 

vezes, 6 sinonimo de colaboragao, refletindo uma relagao de poder: e o 

caso quando os agricultores aplaudem os organizadores de uma 

reuniao. Ela pode ser igualmente sinonimo de contestagao (por 

exemplo quando os produtores se expressam falando murmurios). Mas 

sobretudo, ela pode ser utilizada pelos organizadores das intervengoes 

como tecnica de poder. Confundindo "participagao" e "colaboragao", 

pode ser utilizada como meio de justificar uma intervengao. Deste 

modo as decisoes tomadas em uma reuniao de informagao tern 

aparencia de legitimidade, porque elas foram oficialmente "discutidas 

democraticamente." (1996; 48) 

Ivandro Sales 

(intelectual academico): 

'Participagao e o poder de definir e redefinir os fins e os meios. E ter o 

que dizer sobre os objetivos e os meios para aicanga-los. A 

participagao, ou poder coletivo de definir o que produzir, como produzir 

e para quern produzir desaprisionara a cooperagao." (1989; 34) 
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Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Foi mostrado ao Secretario nessa mesma reuniao, que o mercado ja 

era insuficiente; foi feito em tamanho pequeno, e um verdadeiro cala 

boca dos produtores. Mas o secretario assumiu os tres compromissos 

solicitados e estamos ate hoje esperando." 

Germano Felix 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"Estamos esperando que sejam cumpridas as promessas do 

Secretario; pois a EMPASA nao tern interesse." 

Nelson Anacleto 

(produtor rural e dirigente sindical): 

"E agora novamente estamos levando um novo documento para a 

diregao da EMPASA local, para que providencias sejam tomadas, no 

sentido de que seja concluida toda infraestrutura do mercado, situagao 

que vai ficar muito ruim com a chegada das chuvas. Esta havendo uma 

insatisfagao de todos os que comercializam no mercado. 

Hoje, dia 12 de margo de 1997, o Polo sindical esta entregando esse 

documento na EMPASA local, na certeze de ter nossas reivindicagoes 

atendidas, e vamos continuar a luta, produtores, pequenos 

atravessadores e Polo Sindical..." 



O primeiro Centro do Produtor em funcionamento (1993). 

Em 1995 sao colocadas grades e os produtores sao expulsos. Em 

1997 ainda permanecem as grades colocadas por intermediaries. 



Objet ivos, razoes e est rat egias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos expulsao, produtores ocupam os espacos perifericos do mercado 

do produtor para poder comercializar seus produtos. 

Produtores em assembleia no patio da EMPASA protestam contra a colocacao das cercas. 



Tat icas e armas dos produt ores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reuniao dos produtores no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca (1995). 



Ocupando o novo mercado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Novo Centra do Produtor em plena atividade (1997). 





E a luta cont inua zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Reuniao dos produtores do Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Lagoa Seca sobre a luta. (1997) 

Nelson Anacleto, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca, reunido com a 
diretoria de associados. (1997) 



4. CONSIDERAQOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"As palavras, inclusive as cientificas, tern o poder 

enfeiticante. As vezes 6 necessario recuperar os 

olhos virgens para ver as coisas como se fossem 

pela primeira vez." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Rubem Alves) 

A abordagem da luta que acontece no momento da comercializagao foi 

desenvolvida em dois espagos distintos: o mercado do produtor/EMPASA e a zona 

de produgao. Nestes dois espagos, atuam os produtores familiares em diferentes 

categorias de intermediaries. 

Identificados os espagos e protagonistas desta "luta da 

comercializagao", procurei analisar as armas, estrategias de todos os agentes 

envolvidos no processo e o resultado da luta. Desta forma foi possivel trazer a tona 

as relagoes que se estabelecem entre eles. 

A opgao escolhida para apresentar estas relagoes foi o dialogo. A 

partir do material recolhido durante as pesquisas de campo e bibliografica, foi 

possivel fazer com que produtores familiares, intermediaries, atacadistas, feirantes 

e intelectuais academicos participassem de um debate. Neste dialogo/debate 
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procurei atuar como articuladora, provocando, contestando, confirmando, ilustrando 

e enriquecendo a conversa. 

Neste momento, gostaria de apresentar pontes relevantes que 

chamaram a minha atencao neste dialogo. 

Os produtores nao recebem uma orientagao adequada para a 

comercializagao, de forma que contribua para qualificar a luta de fazer valer o seu 

trabalho. 

A Central de Abastecimento aparece como principal canal de 

escoamento da produgao, ali o produtor vende o seu produto individualmente a 

intermediaries. Nas suas dependencias, a Central de Abastecimento nao conta com 

nenhum local para armazenar o produto nao comercializado pelos produtores. 

Os produtos nao sao padronizados e classificados, nao sendo por 

conseguinte possivel contar com uma orientagao adequada na arrumagao, 

acomodagao e embalagem dos produtos na EMPASA. Esses sao colocados no chao 

ou sobre estrados, sem as condigoes minimas de higiene. 

Os produtores reclamam dos pregos dos seus produtos, da mesma 

forma que os intermediaries reclamam das dificuldades para comercializa-los. 

Todos parecem vitimas de um processo de comercializagao capitalista. 
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Embora a relagao dos produtores com os intermediaries seja um tanto 

complicada, no sentido de que existe exploracao, eies consideram importante a 

participagao dos intermediaries na comercializagao, pois esses garantem a compra 

de seus produtos, alem do fato de serem parentes e morarem na mesma cidade. 

Ao mesmo tempo que reclamam da venda barata de seus produtos, 

alegam que nao tern condigoes de se ausentar do campo para vender seus produtos 

na EMPASA, ja que nao podem deixar o sitio abandonado, pois os filhos migraram 

para os grandes centros do pais. 

Alguns produtores nao querem comercializar seus produtos fora da 

zona de produgao, porque deixariam de ser produtor e se transformariam em 

atravessador. E bom, entretanto, considerar que quern vende nao vira intermediario 

obrigatoriamente. 

Os produtores nao veem os atacadistas como antagonistas nesse 

contexto em que se apresenta a comercializagao na area em estudo. Sera que nao 

estao camufladas as manipulagoes embutidas nas relagoes produtores -

intermediaries. 

E bem visivel a participagao dos dirigentes sindicais e de associagoes 

de produtores em todo processo das lutas, mas ainda nao e muito visivel a 

participagao da base. 
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E bom ressaltar que a venda na zona de produgao aparece como um 

canal de comercializagao. 

Os produtores procuram se informar dos pregos atraves do SIMA; que 

oferece boletins diarios com cotagao de pregos a nivel de atacado dos produtos 

comercializados na EMPASA, o que serve de parametro na hora de efetuar a venda 

dos seus produtos. 

Os produtores preferem efetuar a venda dos seus produtos aos 

intermediaries permanentes na EMPASA, porque o pagamento e efetuado na hora e 

esses agentes estao diariamente no mercado. Ja no caso de venda aos feirantes o 

pagamento e efetuado apos o termino da feira e corre o risco de nao receber, caso 

o resultado da feira nao seja positivo. 

Termino fazendo algumas consideragoes e sugestoes sobre a iuta dos 

produtores. 

Existem os problemas inerentes a uma sociedade produtora de 

mercadoria, onde tudo que e valor de uso ou utilidade e transformado em 

mercadoria, visando a apropriagao do trabalho nao pago embutido em cada uma 

dela. A solugao dos problemas da comercializagao estaria na construgao de uma 

sociedade em que trabalhadores, instrumento de produgao e materia-prima nao se 

tornassem capital variavel e constante, mas fossem considerados como elementos 

de produgao de utilidades para a sociedade. Esta, entao, em questao um modo 

diferente de organizar a sociedade. 
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"Em vez de produzir mercadorias para o mercado para se obter lucro 

gerado pelo trabalho nao pago, criaremos um modo de produzir bens e 

servigos para a sociedade. Ser trabalho e nao forga de trabalho." 

(SALES, 1996; 80) 

A comercializagao, na area carece de um estudo mais minucioso de 

todo o circuito de produgao e comercializagao, consequentemente da 

participagao/relagao produtores associados. 

Faz-se necessario o reforgo da organizagao dos produtores como 

instrumento de poder objetivando fazer valer o seu trabalho. 

Parece urgente uma aproximagao entre diregao e base nas lutas 

empreendidas pelos produtores no campo da comercializagao de seus produtos. 

E preciso ter uma proposta concreta para os produtores familiares, 

tomando em consideragao sua maneira de sentir, agir e pensar. 

"Nao temos um agricultor preocupado apenas com o "como fazer", mas 

tambem com o "por que fazer" determinada pratica agricola. Essa 

conjugagao saber empirico/saber cientifico e expressa como a 

necessidade de teoria e pratica caminharem juntas." 

(CAUME, 1996; 49) 
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E necessario ter condigoes de definir e redefinir os caminhos a serem 

trilhados, para efetuar a sua comercializagao, haja visto que o primeiro passo ja foi 

dado, na luta pelo espago perdido no Mercado do Produtor/EMPASA iniciada pelo 

poio sindical do Agreste, Brejo e Cariri Paraibano, numa uniao forte e bastante 

definida em todas as etapas da luta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E bom deixar de pensar que a organizagao e fruto de mobilizagao, 

conscientizagao, tecnicas de trabalho com o grupo etc. As pessoas se 

reunem para tentar afirmar determinados interesses. A questao 

fundamental da organizagao esta no modo participativo de descobhr e 

realizar o que interessa. Mas nem os tecnicos nem os produtores 

sabem de modo imediato o que Ihes esta interessado, so com a 

consulta confronto sobre o que fazer e sobre o modo de conseguir o 

que esta perseguindo e que vai gerar e definir a organizagao dos 

pequenfosprodutores."(SALES, 1983; 42) 

Acredito ter iniciado um debate com produtores familiares, intelectuais 

academicos, intermediaries e feirantes sobre a comercializagao da produgao familiar 

no municlpio de Lagoa Seca. Espero contar com outros aliados que possam se 

integrar para que juntos possamos encontrar alternativas para subsidiar os 

movimentos sociais. 

Tudo que desejo e contribuir com a luta, nao so atraves da pesquisa, 

mas por meio de uma participagao efetiva no processo, atraves dos conhecimentos 
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adquiridos no Mestrado em Sociologia Rural com os intelectuais academicos, e dos 

conhecimentos adquiridos como tecnica da EMPASA, nos embates diarios. 

Gostaria de esclarecer que nao pretendo conciuir nada: apenas 

pontuar e avaliar toda riqueza das licoes recebidas dos intelectuais academicos e 

populares, numa troca de saberes. As reflexoes sobre a luta e seu contexto que tive 

a oportunidade de aprofundar, como tambem amadurecer outras tantas. 

Tenho a intencao incessantemente de continuar aprofundando os 

conhecimentos, para, a partir de entao, ter condigoes de colaborar com o 

amadurecimento da luta e o enhquecimento pessoal, pois e algo que me da prazer. 

Desejo ver os produtores familiares na busca incessante por um "lugar ao sol" a fim 

de que possam encontra-lo antes do anoitecer... 
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jFavelizacao da Empasa 

•'•v'pode leyar govemo a . 

fppiar por priyatizagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'lj-.'Qu "nos transTonua-. 
mos*a Empasa em uma 
sala.de visita da Sccrcta-
ria da- Aghcultura, que 
devc.scr o scu papcl, ou 
nao tcremos oulra opcao 
scnao partinnos para a sua 
privatizacao". A dccla-
r.acao'e do Secretario dc 
Agricultura .e Abasteci-
mento do Estado, 
M.ircondcs Gadelha que. 
estevc ontem em Campi-
na Grande para fazer uma 

;. e que estamos aqui para 
, discutircomosusuariose 

•: com os tccnicos da Sccrc-
taria para chegarmos a • 

- uma condusao quanto ao 
problema. Do contrario. 
parti remos* 'para ' ' a ; 

privatizacao. 
. O sccretano dc Agri-. 

.cultura garantiu que na 
sua administracao, o pro-
dutor tera prioridade nu-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I mero um, ja que sem ele 
nao '. oxistcria 

ava^iacao'do'setor, apos-.; -"atravessadores quc'para 
tqniar'conhecimento da 
sua.']total favclizacao na 

. cidadc. • 
Segundo Marcondcs 

( \.i,lelh i.*a Bnalidade de 
suajpresenca cm Cam-
pj'na Grande era a de 
colocar orient 'na 
E mpasa, /a que segun-
dO'Clc chegou ao seu 
coi\hccimcnto a bagun-
ca/aliada a favelacao 
estnna ti auafoi maudo o 

•orgao"na'Rainha da 
Sucata. "Diante disso, 
a Sccrctaria nao pode-" 
ria Hear alheia a-esta' 
situacao. j i que a 
comercializacao e um 
processo muito nobre 
do-proccsso produtivo 
de modo que a Empasa 
t£m que passar por uma 

. rcformulacao c por isso 

muitos se consbtucm cm 
um cancer, no entanto, o 
secretario explicou que 
naopoderiaenxorta-losja 
que muitas vczes o produ-
tor nao conscgue fazer cstc 
trabalho, ou scja colocar 
seus produtos na Empasa 
.sem a ajuda de intcrmcdi-
anos. ••; • ; t~. . 

No tocante a distnbui-
cao •• de sementcs. 
Marcondcs Gadelha dis-
se que o trabalho sc de-
senvolvia normalmcntc 
por todo o Estado. princi-
palmcnte na regj ao do scr-
tjo paraibano. onde os 
agricultorcsjahaviamrc-
ccbido as scmentes ante: 
doinvemo. Basicamcnte 
estao-sendo djstnbwdj 

- scmentes dc fcijao, rrulh 
• c algodao. - "- •— * * 

MiiiL«nicrc;i(J,)r ia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c Z l •
 C S p a ?

° PreJ'"dica 
S ! a a n t e s d * Empasa A faltazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de espagos Iv 

, .o»iln pmduinr da Empresa 

P.ii nii.iri.i ile Akvtecimrnlnc Scrvicm 

Aericul.n (ex-Ceasa), «rm caotando 

uma r e v u l u tenera l i /ada aos 

prndtitorrs da irgi.lo i).t nniborema 

qiir. H d l U M M r>" local, ervonlr.im 

dificulrlade* para expor os i w 

produto*. 

I >r .11 >>r.I•« ,nm depoimcnto* tie 

•ilr.ins produlnrc* da Empasa - Re-

gional lie Campina Grande - .i siiu.iv. .'m 

mi mercado prndiiipr i muito deltcad.i, 

lendo em vista muito* pr»duiote* dc 

colade* c i r c u n v i i m h j t nan 

N M H M MMMJCW para a expostc.lo 

e. CMMfMMtlMlllfi i \ cndj de na 

• ii-.i-m i:-'n • Is \tre\ na H K M l l l -

H.: ••I'M' • •  nii'f r. ItfM I ' ' 1.1.1 Jl> 
'r .il-i;i. de C M H e peitcMr«. 

O* pmdulnrc* (TCI.HU Jin iLi .Iir(\-.Vi 

dj f lii-.- n-.,;>. i MI hjv.T uni 

inniioji- .In niimern de peMOJI |ui-

enlriin no MCfCMk) prinJutiw p i n t 

lempn (t ivinJic.im cnelhnn.tv nit 

MMMO de <\ttc os (wodiHoie* p O U M 

Iriti.ilh.ir dicn.imtfnie. "pOfYJUC MdM 

pftciMRI vemlcf Of <eu< prixluM*. 

portjnlo. Jehu um.i injiitiig-i njn 

dupurtnnt dc Wp»;w flMCCM p.»r» j 

Ct»mercul l? l \ io dc n n * * j * 

mercjdonu". neUiMM a pfoduiiw 

toii AI*CI Oitn^jlve^. I |J i:id.ide dc 

ll. 'VI'M in i|»r r*iS lerndi.ihncidii i 

etpor ii MM pnnliilii i ,<i ii.-'M "n>i etn 

uma it-.i 4 a n M « a ^ I'r.i.nviii <le 

C U M e pedctlrcs (rampj). etpuMJ 

Dc i. iiniii C M drntincii* dm 

prorlutiMet -pie tiinierLiJltf.ini <ua.t 

(ivrtLnlonj* ii.i r m p a u . Xt <]i).m.i* c 

quinlJi-rcitu. enne .n Ofth e OThJO. 

•a M I I I .K.K) fic.i mtiiin m.irt Liwipik.idj 

n« iitcrculo pmduior. lendo em vistj 

o Cfande ll ' itnde p N M M liK4l. 

,i[irr:i.im M prcdiHiHC*. v£m * c 

'.in.isl.indn lij MIMlllllIlIM mm. II m 

tine prnviderKi.w M J M M M M M pela 

dirrclo >U empf-^j. 

d f m f w w a i- i, ' 

<k-M*fcint^.«\.W t i " item 

M W N N M H t pc tM ptodul i i rc i . 

Wtunjo rlr%. inr -«lio JlfIpjIhjoO.) 

a >:nmc(i:ijli/.ii;.i<) dn* p IMMM no 

RICKMla priidiitur tit E m p j u . 

cont/ihuirulo - MUM <V1C di.in jmcnle 

- (' i r i . •' -i i 'i . - ni r • nt 

CMKfCiaMCl HlMM e iquelet MM 

enmpjreeem lemanj lmenie ou 

memjlniente pan a vCttb de tuaa 

O CWWerc i i l l (rt*n( Ci I iKrtn 

-.i Uma. _' ." i o , • I . i : , -u-i 

n.iii dar cnnilii;...^ i-nnnmircs tic 

coiner.-talirarem « n * pfinluto* no 

local ' Too l a falia de MWCM MMM 

. e\l3n prej>idirado* o* conieri;ianies 

fiao^ e i»i rjoe comparccem M MMCtJi 

produtor durante nit J ia * da lemana. 

temlo em vi\iacjue u* pnoiornt in 

trndo u p a s * a s r m ociip.id.n por 

m-rcjdoria<. erKiuantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m Wpwdot, 

n.lo enenntram etpa%«>i. tendo 

nhng.uliM a eiporcm vein produtos 

em nnpu • ou i rn areas ". d i w 

A comercial t^Joi le RMKadurUl 

na II«CctM que anlicanienli: era 
toialrnenie livrc. ficou prejuilic.ufj de 

Uis MMM para c i . com a conttnic.io dc 

alRuns pontns c o m c r c u i t c o 

ccrcaniento ilos hancos p-ir pane dc 

, y e u s donos. vegundo o pruduior Joan 

0\ produtores. a tacadi t l is e 

cnoierciantct f i t At da t m p a * a . 

enlrentam outros proMemas Eles 

cit.uam. o escmpln da c« tnn.l.Mi em 

Crandc pane do merc.nlo prolulor r o 

I r i le co dos carros Iivremcrtic na* 

rampas do merr.Kti>. 

R i ; i \ r , M ) I C A C A O • Para 

meljiorar a situavao. os pwMMtOiei -la 

lioip.isa csl.to Willi IC Midi I .t dirc\* MI da 

empresa. a C M a M f M miediaia de 

um (alpjo. CWM M M dc beneficia* 

lottos, vet t\ne ampliara a area dc 

Comcrc:aii/J\"af>. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cortstrucaodcumg^o 
I C O I J S J i . t r n i . . . . . ^ ' " ^ " " c n . - o e — • , * 

Jirccao Ja EaHNtM Piraih.i 

Servicos A^ricolas J i s s c n io M 

in ie rcsaJa do que ela. em re.nUer o protilcma Jns 

prraluiorcs do incrcailuda [impasj • Re^:otul dc Ca/opina 

A chefedo Sctorde Merc*lo. Ntina.lc hilima Mnrais. 

Clonal Ja Fmpasa. prroeupajj cm i»i<il»tr a .tluac lodo* 

pruduio.e*. •nciminhou no dia I J da i jo t lu J» ino 

p u i j j n . oltfin de niirtiero H(w*W. m enlli> govrrnajor 

Cicero Lucena. espomlo a Traca ipial:Ja<!c d n MfvicORM 

mercado pnxlutor. presidios pcla falta de ( M M M na 

unidade de abaslecimenio. n c u a cidadc. que e s i i 

prejiHlicamlo os cnmnti anlcs e ifttwaw ^ • u l i j a j l -le 

hiciene dos pri^luios dcslinadoi in •tUMCCMMMM Ja 

popular.lo pa.'aibana. ao mesmo tempo toliciiando a 

"para que pudessemos ihf i far e ofe.-ecer melNores 

conilic<"<sifcct»incrc;a!t/.»\aoepn^icctr«ur uma ndbotia 

tu , . . i . . :.i.> Jos tntwlhos a :miot que « uLdiM.ii Jo* 

O w k W cacammhado ao entao gmemador Ct'cerri 

Luccna. pela Jirt^ao i x p W l l da Fmpasa. fa.: Midi uma 

reitalva: dir. et isi irem, de propnedadc Ja empresa. 

esiruluMS prcmoldaitas J u p o n i v c i s e ocio^as nos 

mumcipios de De.stenrt e Calole do Rocha. "as quais 

pr^^iun \cr U MM ft lilt M p-u-a | lTJ".ip-i"-i • Cajnpiru Graode. 

(acoitandn e l>jritearn!.» os CMfMM Je.vscs ttpnfM, e at' 

afciarV.o a -irf* itot • w l t s M . " 

Segurvito F Him I M l Ml. recentemenlc a dire^lo ceral 

da D n p M esic*e cm Campina Giamle. pan uma m m , 

v « . o poihitma ao Goieniador. no senliJ<> de que e " " 

povsa auton/ar e Jgii iur ricursos para a cons:rj\1o 

CJ.;- -»i . » mercado prtshitor, o mais ripido ^>vsi»cl. 

Semanalrrrf-nie ii:^rm pa.tsar pela Empasa - recional Je 
Campma Grande - um fluso de ..crca de Cl» pnJulorcs 
atacadisLas. 

— - - J 
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Pequenos produtores brigi 

por espago em Mercado 
Ccntenas'de peque-

nos produtores que 
comercializam na 
Empasa, cm Campina 
Grande, amcacam fa/.cr 
um protcsto cm frcntc ,i 
empresa contra a vaida 
dc cspacos no Mercado 

^do produtor a intermedi-
aries, falo que vem pro-
vocando atntos entre os 
produtores Ontem pela 
manna uma comissao 
tfsteve na rcd.ic.io do DB 

— — v 

para denunciar o que 
considera de um ataquc 
aos pequenos produtores 

Se^undo informou 
Nelson Anacleto. prcsi-

• dente do Sindicato dos 
, Trabalhadores Rurais de 
! Lagoa Seca, com a ven-
' da dos cspacos os peque-

nos produtores estao com 

prcjuizos, ja que eles vcm 
de dlversos municipios 
do Brejo e Curimatau. 
Alcm da venda dos cspa-
cos, foram colocados 
grades cm toda a exten-
sao do galp.io. 
impedidndoasjim queos 
pequenos produtores tc-. 
nham accsso ao galp.io 
Essa atitude tern causa-
do prcjuizOS aos peque-
nos produtores, ja que 
eles, caso qucirain nego-
ciar. tern de vender seus 
produtos mais baratosou 
entao voltam para casa 
com tod.i a mcrcadona " , 
afirmou Nelson 
Anacleto 

No ultimo dia 22 
aconteccu uuia reuniao 
com reprcsentantes de 
vinos Sindicatos de Tra-

balhadores Rurais, na 
qual foi claborado um 
documento ondc os agri-
cultores aprcscntam os 
problemas e pedem solu-
coes imcdiatas para to-
dos eles. Esse documcn-
tofoi cntregucaoGovcr- '< 
no do estado, atraves da 
Empasa c da Sccrctaria 
da Agricultura c Abaste-
cimento, dando um pra-
zo de 30 dias para que 
scja aprcsentada uma 
soluc.io para o impasse 
"Caso isso aconteca o> 
produtores v.io fa/.er uma 
feira livrc cm frcntc ,i 
Empasa, cm protcsto ,i 
atual situac.io",a firmou 
o hder dos trabalhado-
res 

A repoitagem do DD 
procurououvira dirccio 

T i ! 

local da Empasa sobre o 
aisunto, ciitrct.into, adi-
rctoria dc 
conicrcializac.io, Fitima 

'. Moraes, afumou que o 
problema esta sendo re-
sol vido pela dirccao gc-
ral cm Joao Pcssoa. " 0 

" fato j . i foi comunicado a 
• Dirctona de Opcracocs 
cm Jo.io Pcssoa que esta 
encarrcgada de aprcsen-
tar as solucoes", disse. 
Dc acordo com I'atima, 
a situac.io dos produto-
res c rcalmcnto dificil c 
existe a ncccssidade ur-
genta dc constnic.io de 
um novo Mercado do 
Produtor para, garantir 
espaco para todos. Sc-
gundo cla, os pequenos 
produtores sao muito 
injusticadoi 

http://sala.de
http://siiu.iv
file:///cndj
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Produtores: a^^uSL^mov  ̂
jacaacontra o Governb 
f ^ O i pf^UcnM ptcxfu-

I ii>ici qui-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA COM Mrici i l ium 

na Empaia, dccidiram 

• d m o pratO para que (j. 

Govt too do E u a d o i o l u * 

eigne o impattc o n u -

|)|trado no M c i c i d o do 

fiddtitof dc Campina 

Giandc Agora, o go vet* 

t.adof Anlunio M a i n c o 

i K I C U r M dc Aiincultu-

ia, Mamindc i Gadelha, 

luii am o d>a 20 para 

input HICIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n doc in mi no 

ui i i rguc pcloi pioduto-

in no iiucto dc Janeiro 

piiiado Panada n u 

dala. ca io nao ic lenha 

K win a do Ullia la ida 

para opioblcma, a Fiat* 

ic Rcprcicntativa do i 

Pioduloici junto a. 

Empaia l U n i i o dc Sm-

dtcaiot Kwraii) cm fail 

emitunit acauna Juilica 

coini^ oGevcnto do t i -

u d o ' . * 

(.'i ii vin tuna commao 

dc i c p m a n a n t n dc Sin-' 

dicaloi utlcvc mitando' 

H-.Wi dc toii iLiiuca-' 
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i K o m u v c i i o uma fetra 
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i i u l ptotfidoi, uma n J 

que ii .i BIplCOl dcnlio 

do M c t c i d o foram 
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t d M C i i o d o C g v » n i o s da' 

propria d i l f f f i r j ' di •  

i l i n j . a u , qu i domou a' 

•nipiaia m i total a ban-' 

tluno, e n l r c g u a I O I , 

at i a v«it a dot vi . O t Sin-j 

dicalei dc vanot muni* * 
eitnoi qua aluani na 

: : ( . i - cm Campina, 

CiJandcduiuiidarn onui 

* iao por parte (la dnt \ ; io 

da E m p S M c ic ipon i jb i -

. Iisarn o Govcmo do E t -

u d e c a 'd i i tsao da cm* 

p t m por qualqucr coiva 

que viailia a acontocci 

" com " o . " t t a b a l h a d o ; c i ' 

r u i a u i 

\ \ j Dc at OP do com Nel-

uui Ana cl d o , Dtespafot 

"no Mercado do Piuduioi 

que dew-nan; ic i OCupa-

dot pcloi piodutotcs fo-

r a m c o m p r a d o t poi 

atraveviadoiet que CO* 

Iocs rain cerca* dmdut-

do o i .i:;.'.n- c impedindo 

o . p r o d u i o r e i dc 

corner c i a l i z a r e m . c u t 

piodutot Alem d m o . 

i iApc\ i i tc iegurancadcn' 

tto d a . Empasa , o que 

vein faciliiando a ocor-

, i i s ic ia dc a t m u dtana-

DHiltCOHIC pioduioici e 

a t ravcuadorc i Ma uma 

• CKpcCiatlva dc que a it-

I t iaf iO 1'ioie a pann de 

'junito com a chegada da 

, t a n a de paiaiinha, uma 

vez quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA oi p i o d u i o i c i do 
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E m p a i a l e n t a r , 

c o m c r c i a l i u i o n i o d o i o 

mat nao I c l i o O|ioi1uui-' 

dadc. ' • . < . < . ' 

" N 6 i , p ic icf idrmoi ( 

Kiiat p « nottoi aapa(M 

t a i per a mot' que o Go-

v c m o do E u a do fctolva 
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irario (aicmot uma feira 

| i a i a l e ! a am f ientc a 

E m p a i a c tambem va« 

moi mt ia r na Ju. in ,a 

COnira o Covcn iu para 

• fijUC Icaihaiuot do volta. 

' no i io t npa(0s'*i fmou" 

Anacleto L l c ' e . i e v e na 

, ~ J dq UlJaconipa-

nl iadu-de Joio* Gomel 

Andiadc c Jove Antonio' 

I citcira.' pinidarMc <lci' 

Smdicatoi de Tiabatha* 

d o r r i " K u r a i i \ 

Uoqocuao c E i p e r a n c a , ' 

utaptv- l ivj inauc alem do 

piodutoi Anur Jove Ne-

gieirot.produtor domu- ' 

mcipiode Uoc|uciiao. Na ' ! 

opoiluii 'dade,, cj.CI de- | 

nunciaram que oi pio- 1 

diitoici dai cidadci dc ' 

Lagoa Seca' c' Alagoa ' 

Nova, c i t i o definiliva-

nmHe vein capacopara o 

coincrcio de ieui piodo-

lo i , oi quau foram total* 

mcn le , ocupadoi pcloi ' 

a t / a v e i i a d u i e i v . " zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M i si -J J J 

pidutoresda^ 

' '.t Enueuniaorealizada 
ontem pela manlia no 
Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Lagoa 
Seca, os pequenos agri-
cultores que 
comercializam no Mer-
cado do Produtor da 
Empasa, em Campina 
Grande, decidiram que, 
vao fazer uma feira livre. 
na Praca da Bandeira e 
diversos atos piiblicos em -
(rente a empresa a panir-
do proximo dia 17, caso 
o Govemo doHstado nao 
apresente nciiliuma res-_ 
posta ao documento^ 
reivindicatorio enviado,, 
pelos trabalhadores. 

Os.pequenos'produ-. 
tores-reclamam da faha 
de espaco no Mercado e' 

enviaram um;documen-
to ao governador Anto--
nio Mariz, pedindo pro-
videndas para a so!uc5o 
do impassje: Conibrmc 
garantiu "p secretario 
Marcondes Gadelha, da 
Pasta da Agricultura', o" 
governador d m z uma 
rcsposta'aos trabalhado-^ 
.res. apos p carnaval 

' Comoateontemnaohavi-v. 
. amsidoatcndidos.osagri;-
'•' culiores se reuniram e dt>;; 

cidiram que vao protcstar 
conira' ô -abandono peJo"-
qiial passa o Mercado do 
Produtor' de Campina; 

Grande ; ^ , • _ . 
. Confonrieosecretario 
'do Sindicato. Aos -Trabav 

• lhadores.Rurais.de Cam-
pina Grande, Jose Perei ra : 

lmiao, que participou da 
reuniaodeomem, na pro-. 
xima tcri^a-feira reprc-
seniantes dos Sindicatos 
estarao usitando os 6i-
gaos de imprensa da ci-
dade para denimciar b 
descaso'verificado no: 
Mercado do Produtor 
" ~Ele "acresceniou;que" 
se'o Govemo'nao'apre*; 
sent a r uma resposta ate 
o dia 17, os'pequenos 
prod utores va 6 p rot esta r-
fazendo'atos publicosna" 
frentc da Empasae pro-" 
movendo uma.feira livre-
na Praca da Bandeira, 
no centre da cidade.£les 
promclcni ainda; procu-
rar um outio local para 
ficarcm comercializando 
seus p'odutos;.0_'j -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mercado dos atravessadores 
. Canipit in C r a n d e luton mutto para ter aqui insta-

lada uma das unidades da* C e n t r a i s de Abas tec imen-

to e assim evitar a prcsenca dos atravessadores e 

con sequent cm eiite o engrandecimentQ dos precos que 

p re jud icamos produtorese muito mais os consumido-

res. ' / ' , * * * * . ' " " A ; - ; w N ' « r - ' ! ; , - ' • 

• A ' c i d a d c se uniu, formou um bloco politico e no 

gov t rnodeKn ianySa t i ro , viuconstruida a sua C E A S A , 

no ba i r ro do Alto Branco . C a m p i n a G r a n d e , passou a 

ser uma das unicas cidades do interior do B r a si I a ter 

o bt'tieficio e destacou-se na r tgiao. P a r a C E A S A ' 

c o n v e r t i r a m lodas as alencdes e sua Hlosofia de atu- ' 

' acao passou a ser uma oovidade logo absorv ida c 

elogiada. O s produtores rurais ganharam um espaco ' 

para coinerc ia l izar diretamente com s consumidores 

ou com operadores que com esjes t inl iam contatos 

diretores. As vantagens iniciais foram elogt.ndas e por 

algum tempo'0 velbO'SlSlema do M e r c a d o C e n t r a l , 

onde atttavam os " r c i s " . d a banana , da cebola , da 

batata e outros produtos foram abandonados, p a r a 

satisfacao dos que fazem suas.compras semanals . O s 

vtcios do passado foram esquecidos por alguns anos. 

, " A ; C E A S A d e p o i s < de algum.* tempo.,, nao. e r a 

m a i s n o \ i d a d e , os e s p a c o s d e s t i n a d o s aos p e q u e -

nos p r o d u t o r e s p a r a a c o m e r c i a l i z a c a o f o r a m ' 

p a u l a t i n a m e n t e ocupados pelos tubaroes que esta-

vam retraidos esperando so uma oportuntdade p a r a 

a tacar . Tudocomecou a scrmodi f icadoe ate o c o n j u n -

to arquitetonico, um dos motivos de orgullto p a r a 

C a m p i n a C r a n d e passou a ser agredido e as margens 

da R u a Dr . . Vasconcelosl . com a aquiescencias do 

Poder Politico comecou a sered i f icada uma fa vela que 

hoje e um dos tnonstrengos que enfeiam a ' ' R a i n h a da 

B o r b o r e m a * ' . * : . • 

, : A C E A S A transformou-se em E M P A S A , a Hloso-

fia m i n i o n , os pequenos produtores perderam a vez , 

o i o ti.i niais espacos para eles. A l i agora sooperam os 

que fazem os precos subtreni.ou d e s c e r e r n ^ s e u . b e ) 

p raze r . O s contatos^ diretos com os consumidores 

.agora saoimpossiveise isso tern motivadouma serie de 

protestos. A autoridade a que esta subordinada a 

E M P A S A . . . " ja foi c ient i f icada e ha ate a amcaca da 

t ransformacao da P r a c a a B a n d e i r a num mercado do 

produtor, pois a antiga C E A S A , hoje e com todas^as 

letras o mercado do a t r a v e s s a d o r " . E l e s tomaram 

conta de um bem construido com o dtnheiro publ ico, 

estao usufruindo de tudo, e fazendo' uma' grossa'.e 

cr iminosae ip lo ra faoyvv • •" ^•-•••-^*^^t^^f!^S^ 

A populacao de C a m p i n a Grande, 'esta sendocha -

mada a rcagirl.-v, r . r- /•> ; , , ^ , i " . r j i n * ••' 

http://ilinj.au
http://lhadores.Rurais.de
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Sindicatos ru ia 1 s a eioiiam 

mem Guradorias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t - Rcpresentantes de'scis_ 
. Sindicatos deTrabalhado^'' 
res Ruraisc dc ires Associ-

,ac6c> dc Produiores Agri-'-" 
colas cniraramonictn'com 

• uma • rcprescnlacao; nast 

'Curadonas do PalrimOfiio , 
Publico c do Consumidor ' 
contra a Empasa - Empic-
sa Paraibana dc Abasicci-
iiicmo c Scrvicos Agrico- . 
las. Eles pioicstam contra 
ac3odc atravessadores c a 
conslrucaodc uma cerca. 
na area'do', Mercado do 
I'lodutor.iinpcdindo^os de 
coim.ici;ili-nem 

T pc acordo com o pro-. 
duior ru/al, Pedro Pcreira 

um documento ja foi cla-
boi adoe enviadoao secre-
lario" de "Agricultura"1 do" ' 
Estado, Marcondcs 
Gadelha; solicitando que 

.a^cerca no Mercado do 
Produtor scja^retirada* e 
que sejam construidos 
galpoes para aumentar o 

, espaco fisico dcsiinado a,' 
comcrcii l i i ic.io. O sccrc _ 
tario disse que amda este 
ano vai construir os 
r^ilpoes: Quanto a cerca,* 
nenhuni dccisao foi ioma-. 

'da ale a^ora'.'-'-•'*'• 
" Os' produtores rurais' 

, afirmam que.'a acao de' 
'airavcssadora faz com que 

ida Silva. que reside no Si-,,.--:, os precos ,dps ,p"ioduios' 
no Lagoa dc • Gravata,' ": agricolas contmuam^cm . 
•mitnicipio dc Lagoa Stca.O. alia, ja que eles coiiipram , 

para revendedor. Pedro 
Pereiradissequc se os pro-' 
dulos forem vendidos di-
rciamente entre o piodu-., 
lor eo consumidor, os pre-?", 
cos dos generos aliment)'-' 
cios terao uma queda con-
sideravel. ' . 

O Mercado do Procu-
rador, como o propno 
nome diz, foi construido 
na decada de .70, quando 
da inauguracaoda exiinta 
Ccasa. De la para ci,- o ;* 
espaco vcm sendo ocupa-
do pelos atravessadores, 
deixando os produiores 
sem espaco para a venda 
direia ao consumidor e' 
aunientando os precos dc 
ccreais, frutas e verduras'J; 
_Pia compleiar. a diretoria 

da Empasa auiorizou a 
consirucao de uma cerca 
circulando oMercado e. 
fechando de vez a .area-
desiinada aos produtores. 

• Paniqpam da repre-. 
sentacao, os sindicaios de 
Trabalhadores Rurais das 
cidades de Lagoa Seca, 
Esperanca, Are ia l , 
M a s s a r a n d u b a , 
Boquei rao, Lagoa de Roca 
e Campina Grande, alem 
das Associacoesde Produ-
iores dos sitios Covao^ 
Lagoa de Gravata e 
Almeida Eles esperam 
que as curadonas enlrem 
brevemenie com uma Acao 
Civel Piiblica contra-a f 

'Empasa para que o problef 
ma seja solucionado. 

Produtores rurais entram com 
Representacao contra Empasa 

A situac.io dos pequenos produiores rurais do 
Companimcnio dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA UOfbOfcma (horialicas e frutas), 
que desdc o final do ano passado estao picjudicados 
coin a to)ocac5o dc ccrcas divisrtnas cm cspacos 
publico* (mercado priKluiwr) na Empaia- Empresa 
Paraibana dc Abaslccimcnio c Servients Agriculas, 
cx-Ccasa. pode sc agravar a qualifier moincnio caso 

0 Govcmo do Estado nao ionic sciias pruvidcncias. 
Ontem, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Laroa Seca, Lagoa dc Roca, Alagoa Nova, 
Maisarandubn. Hoquciiao. Aieal, Esperanca e 
Campina Grande; Asfii-ciacocs dc Produiores Rurais 
do Sltio Almeida, Sllio CovJo c Lagoa do Gravaia\ 
cnlraram nai Curadorias do Consumidor c do 
Puiriinonio Publico coin uma Kcpicseniac.ao contra a 
Empaia. que pcimitiu, tcgundo eles, a ocupagao dos 
csp.icor. anics destinados ao pequeno produior. 

Datianic rcvoltados, os produiores exigent do 
SccrctAno dc Aj-riculiura do Estado as mcthdas que 
ic compromclcuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA it Uun a/, ncitc caso com a iclirada 
dat CCfCai .t!i liulalfcdaa hiS mais de iirico mescs pur 
'iitravcuadiuci' que Cfttlo ocunando lodo o espaco 
pdbllCO do |alplO da Empasa. Scrundo mformaram. 
01 produiorei Pedro Pcrcira da silva c Moiscs da 
Cot la Lima, a calcgoria leme que a tituacao sc agravc 
a qualqucr momcnlo, vez que os animus estao 
acirradoi no local e o clima cntic produtores c 
'atravcitadorcs' e lento.-"N6s pagamos laxa dc 
OCUpaclo do espaco c nao o ulilizamos, alem disso 
ujcamu* com mais 17 p».>r cento refcrentes ao ICMS 

CStadua) para nao lennos urn espaco para nossas 
mcrcadorias," dcsiacariun. Eles dcnunciain que hOUVC 
dc fato uma privatizacSo no setor, deixando os 
produtores sem espaco e acusam a direcflo da 
Empasa por ler feito uma negociacao irrceulai que 
prcjndicou toda a caicgoria. 

O problema ja foi levado ao Govemo do Estado c 
a Sccrctaria Esiadiul de Agricultura, airaves de' 
a u die nci a mam ida com as associacoct de 
produiores, onde bouvc um compromisso de 
solucionar o problema, entrctanio, nenhuma 
providencia foi tomada. Conforine cxpocm os 
produiores, a categoria leme tjue o problema se 
agravc.'lcndo cm visia que no mes de junho, quando 
acontccc a safra da batatinha, v i r ios sao os 
produiores dos munic/pios de. :Lagoa Seca, 
J-spcranca, Rcrnlgio e Montadas que trazern os 
produtos para aquclc selor c nao icrao'onde colocA-
ios. . : : , 

Eles solicitam ainda que, aldm da'retirada das 
ccrcas, scja prqvidenciada a conslrucaodc um novo 
galpao, eniictanio, que haja inn polic;amcntO no 
scnlido dc que dc fato o local scja destinadopara os 
produiores. '• ..." . . 

ASSEMltLlt lA -Nopr6ximodia06, os pequenos 
produiores rurais eslarao rcalizando, na propria 
Empasa, uma assembleia com a categoria que 
inclusive esti disposla a inicinr o processo <le 
inobilizacao, ou scja atraves de aio publico e feira 
em frcnte a Empasa, boicolando assim o pedagio 
pago pelo esj>aco que naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i utilizado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entidades recorrem^Cu7adoria : contra'Empasa 
A A « o c i . ( i o dos T r a b a l h a d o r e s 

Rurais di, [ j f o a S e c a . I ^ o a de R o c a . 

Alaeoa N } v a . M a , s a r a i , d u | u , C a U f M u 

Ciraodc. Area l . Espcrar i f a e Hoomirao c 

• A s s o c i a f i o dos Produiores Kurais do 

Mlio Almeida. S l n o C o v i o e L a c o a do 

O r a v a i i . e n l i a r a m c o m . uma 

Rcprcscnlacao. onicin. nas Curadonas 

do Consumidor c I'au-iin6in<) Publico 

t o n i r a a b'mpresa Parai 'bana dc 

Abas lcc imcnio c S e r v i c e * A 6 r i c o l a s 

( E m p a s a ) oue permi i io , sccundo os 

' e p r e s e n l a n l c s dessas enl idadei ' , a 

'ocupacao dos espacos dcsiinados aos 

p e q u e n o s p r o d u i o r e s ( m e r c a d o 

produior) pelos alravcssadorcs. h i mais 

dc c i n c o m e s c s . i n c l u s i v e c o m a 

Construe l a de uma c e r c a isblando 

loialmenlc o local. (Pagir ia 3-1) 
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Sindicatos fazem 

contra-Empasa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. Os Sindicatos dos Trabalhadores. 
Rurais de Lagoa Seca, Lagoa dc Roca, 
Alagoa Nova, Massaranduba, Boqucirao, 
Arcialv Espcranca c Campina Grande; c 
asAssociacScs dc Produiores Rurais dos 
Silios Almeida, CovaocLagoa do'Grav'aUi, • 
dcrain'cnlrada onlcm a uma rcprcscnla-
caq contra a Empasa (Empresa Paraibana 
de Abaslccimcnio S/A), nas Curadorias: 

dc Dcfcsa dp Consumidor c do Palriinonio' 
Pub l i co ; - ; 4 : ^ , v 
l , ' " A Empasa 'c responsive! pcla'ad-. 

ministracjp do'Mercado do Produtor, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'J 
antiga Ccasa dc .Campina Grande;.Com'a; 
rcprcscnlacao,' que foi subscritd .'por '9,j 
pessoas, os Sindicatos e Associates quc-
rcm dc volta o Sccsso dos pequenos pro-
dutores aouclc mercado, 

Na rcprcscnlacao, os sindicalislas 
pedem a rcniocao das grades'divisorias', 
que cxislcm dentro do galpao da antiga' 
Ccasa, que sc consliluc o principal cmpc- • 
cilliqa coniercializacaodos produtos agri-
colas (liortilhiligran.jciros). Osagricullo-' 
res: requ'ercram as Curadorias do Consu'-' • 
midor c do Palriinonio Publico,.;!convo-' 
cacao dos dirigentcs da Empasa.'.'.. 

No dociuncnto'aprcsentado lis 
Curadorias, as entidades dc' produtores 
rurais lembrain, que, seu espaco no Mcr-. 
cado do Produtor' foi conquislado. ap6s 
um movimento que cnvolvcu sindicatos,, 
associates c a' classc politica';' ainda na 
decada dc 7 0 ^ , ; . , - , ; , ; ^ ; ^ , . . ^ . , ; 
' -;.Salicntam,'quc,'ncssailuta contra' 
os cliamados. '^atravessadores",1 os pe-v. 
qucnos produtores foram, finalmcntc bc-]j 
neficiados com a conslrucao da Ccasa,: 
dolada dc unvgalpaogiganlcsco,' ondc o; 
pequeno produior podia confortavclmcn-
Ic vender seus produtos dirclamenlc dos' 
sitios.'para'os consumidores. Enlrc esses • 
produtos, figuram a batata, a laranja c a',' 
bananaf'S)'' '''•:''•'•'• • ' .•'.•"'-:•;>.: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pr »^r f o r cszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rcalizam BSscmlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAĵ^s na E mapasa c disculcm 05 problemas 

Produtores da Empasa decidem fazer 

feira paralela ao lado da empresa 
Dczcnas dc produiores 

rurais sc rcuniramna ma-
nha dc onlcm no interior 
da Empasa (anliga Ccasa), 
ondc prolcslaram contra 
os chamados 
atravessadores, que sc-
gundo eles vcm alrapa-
lhando as vendas c dei-
xando sem espaco para a 
comercializacao dos sens 
produtos que com muito 
sacrificio produzem c ira-
zem paraaquclc mercado. 

0 movimcnlo foi enca-
becado por Nelson 
Anclclo do Sindicalo dos 

Produtores Rurais dc La-
goa Seca. que infonnou 
scrcm a falla dc espaco c 
OS cncaminliamcnlos que 
0 Govcrno do Estado vcm 
dando ao problema que 
nao os satisfaz. 

Onlcm os produtores 
lira mm um indicative dc 
formacaodc umafcira pa-
ralclacmfrcnlca Empasa, 
sc possivel impedindo 0 

transilo no local, sco pro-
blema n.io for rcsolvido 
brcvcmcnlc . Os 
atravessadores sao pes-
soas que vein dc varios 

lugarcs corn producao dc 
frutas. verduras c legumes 
c naodaomargemparaos 
produiores rurais da rc-
giiio tambem comcrcializar 
sens produlos. 

Eles convcrsaram on-
lcm mcsmocorn odirclor 
regional da Empresa cm 
Campina Grande, 
Va ldom i ro Francisco 
Xavicr c liojc tcrao uma 
reuniao nas curadorias do 
Consumidor c Palriinonio 
Publico, coin a presenca 
dc sindicalislas c a dire-
cao da Empasa. 

0 assessor da prcsi-
dencia da Empasa, Gcral-
do Formiga, esteve onlcm' 
cm Campina Grande, na 
ocasiao lomou conhcci-
mcnlodo falo c infonnou 
que a presidencia do 6r-
gilo ja 1cm posic;lo sobre 
0 assunlo no scntido dc 
rcsolvc-lo no incnor es-
paco dc icmpo-possivcl. 
Sera iniciado liojc 0 pro-
ccsso dc licilacilo para 
conslrucao do galpJo so-
licilado pelos prodjjlorcs 
nirais c dcnlro dc no ma-' 
xinio 00 a 70 dias a obia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Direcao da Empasa e produtores 

ru ra is se reiinem em audiencia 
"A Empasa ja foi do pequeno 

produior rural, mas hoje os 
'atravessadores* oeu pa m lodo o 
espaco naquclc mercado produior c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SO nos rcsia vender as mcrcadorias 
para outras cjdades". O desabafo foi 
fcilo na manha dc onlcm pelos 
produtores rurais do Compartimcnlo 
da Borborcma, durante asscmblcia 
rcolizada na propria Empasa-
Empresa Paraibana dc Abaslccimcnio 
c Scrvicos Agricolas, ex- Ccasa, que 
prolcslam contra a colocacao dc ccrcas 
divisorias cm cspacos pubiicos. desde 
o ano passado, prcjudicando loda a 
calcgoria. 

O polcmico assunlo sera disculido 
as 9 horns dc hoje, no prcdio das 
Curadorias. quando estarao rcunidos 
cm audiencia rcprcscnlanlcs dc todos 

os setorcs cnvolvidos. para que dcsla 
forma possam dec id ir o impasse 
criado. Durante a asscmblcia dc onlcm, 
os produiores rurais discutiram os 
cncaminliamcnlos que vcm sendo 
tornados pelo Govcrno do Estado no 
scntido dc construir novos galpdcs, 
cntrctanto, a calcgoria acrcdila que a 
mcdida nao solucionard o problema. 
A dccisao lirada cm assemblers foi dc 
rcalizar uma feira paralela cm frcntc a 
Empasa a paiiir dc maio, caso as ccrca.% 
nao sejam rctiradas ale" M. 

Se gu ndo i n f or m ou Nelson 
Anacleto Pcrcira, do Sindicalo dos 
Produiores Rurais dc Lagoa Seca, a 
calcgoria esta" baslanlc rcvoltada, uma 
vez que cxigc do Sccrct.irio dc 
Agricultura do Estado as incdidas que 
sc compromctcu a lomar, ncstc caso 

com a rctirada das ccrcas ali instalndas 
ha mais dc cinco mescs por 
'atravessadores'. 

A audiencia que sera rcalizada hoje 
C" rcsullndo dc uma rcprcscnlacao 
contra a Empasa que o Sindicalo dos 
Trabalhadores Rurais dc Lagoa Seca, 
Lagoa dc Roca, Alagoa Nova, 
Massaranduba, Boqucirao, Arcial, 
Espcranca c Campina Grande c 
Associacdes dc Produiores Rurais do 
Sftio Almeida, Sllio Cov.io c Lagoa do 
Graval.i, cnlraram nas Curadorias do 
Consumidor c do Palriinonio Publico, 
vez que, scgundo os rcprcscnlanlcs 
das entidades, a direcao da empresa 
foi quern pcrmitiu a ocupacao dos 
cspacos anlcriormcntc destinados a 
cerca dc mil pequenos produiores, que 
agora scnlcm-sc prcjudicados. 
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caso a Empasa nao construa novo galpao 

Os pequeno*. produiores rurais 
do Com part imcnto da Borborcma 
i hortalicas c frutas) foram cnf.iticos 
durante a audiencia rcalizada na 
manha dc onlcm. junto ao promotor 
Noel CrisOsiomo. curador do 
Consumidor. c direcao da Empasa 

Empresa Paraibana de 
Abaslccimcnio c Scrvicos 
Agricolas. ex- Ccasa, advertindo 
que sc num prazo dc 60 dias 
(conformc ficou csiabclccido cm 
audiencia) a empresa nao liver 
consiruido um galpSo unicamcnic 
desiinarJo a calcgoria. ou sc nao 
houvcr um espaco proprio. os 
produtores apclarao para a 
violencia. objclivando garanlir um 
espaco para comcrcializar seus 
produlos. 

Ol produiores icmcm que o 
impasse criado com os 
comcrcianics que colocaram 
ccrcas divisorias cm cspacos 
pubiicos pcrmancca, vez que a 
partir do mfis dc junho esta 
prcvtsM o dcsponiar da safra dc 
baialinha c os produtores nao 
letao ondc csioca-Ia, 
pnncipalmcnic porque sc trata dc 
produto pcrccfvcl c ncsic caso 
podcra haver grandc prcjui'zo para 
a calcgoria. 

Durante a audiencia. os 
icprcscntantcs da Empasa 
garantirain que num prazo dc 60 
dias um galpao sera* construido (ao 
lado do ja cxisicnlc) mcdindo 
aproximadamcntc 800 metros 
quadrados. Para cvilarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA B O V O I 

trnnslornos quanto a sua 
ocupacao. a direcao da Empasa 
cstara aplicando criicrios para o 
seu funcionamcnto que sets' 
unicamcnic destinado ao pequeno 
produior. 

CADASTRAMENTO - A partir 
dc hoje, a Empasa dari im'cio ao 
proccsso dc cadaslramcnlo dc 
todos os produtores que 
comcrcializam naquclc mercado, 
visando desta forma icr um 

I conlrokparacvitarautilizacaodo 

O impasse prende-sczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ao ccrcantcnlo 
espaco por parte dos comcrcianics 
ou 'atravessadores*. 

Os pequenos produtores rurais 
nao sc moslraram favordveis a 
construcao do galp3o. pois nao 
acrcditam que sc destinarii 
unicamcnic a calcgoria c tcmcm 
ocupacao. prefcrindo desta forma 
que a Curadoria de uma solucao 
ao problema. Por sua vez, o 
curador Noel Cris6stotno. dc posse 
dc toda documcntacao da Empasa 
(lei dc criacao da empresa c 
rcgimcnlo inicrno). nomcou uma 
comissao para apurar 'in loco" loda 
a situacao na cx-Ccasa. fazendo um 
Icvantamcnio do problema. para 
que entao a qucstao scja 
solucionada amigavclmcnlc. 
Scgundo o curador. aquclc espaco 
publico deve ser priorizado ao 
pequeno produior que vcm sendo 
prcjudicado desde o ano passado. 

Estivcram participando da 
audiencia dc ontem, rcprcscn-

da area por parte dos atravessadores 
lantcs do Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais dc Lagoa Seca, 
Lagoa dc Koca. Alagoa Nova, 
Massaranduba. Boqucirao, Arcial, 
Espcranca c Campina Grandc c 
Associacocs dc Produiores Rurais 
do Sitio Almeida, Sftio Covao c 
Lagoa do Gravaia*. Scgundo 
informacfics prcsladas por 
mcmbtos do Sindicalo dos 
Produiores Rurais dc Lagoa Seca. 
a calcgoria CStl basianlc 
rcvollada. uma vez que cxigiu do 
Secretario dc Agricultura do 
Estado as mcdidas que sc 
compromclcu a lomar, ncsic caso 
com a rclirada das ccrcas ali 
instaladas ha mais dc cinco mescs 
por 'atravessadores*. "N6s 
pagamos taxa dc ocupacao do 
espaco c nao o utilizamos. alem 
disso arcamos com mais 17 por 
cento rcfcrcnic ao 1CMS cstadual, 
para nao tcrmos um espaco para 
nossas mcrcadorias," destacaram. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Situagao dos produtores 
rurais ainda indefinida 
Os pequenos produiores 

rurais do Comparlimcnto da 
Borborema (horialicas c frutas) 
aguardam que uma nova 
audiencia scja defmida pela 
curadoria do Consumidor. para 
que a calcgoria c direcao da 
Empasa - Empresa Paraibana de 
Abastecimento e Servicos 
Agricolas. ex- Ceasa. possam 
voltar a discutir a problemdlica 
vivenciada pelos pequenos 
produiores, que se dizem 
prejudicados com a colocacao 
de cercas. 

Na ul t ima audiencia 
rcalizada. mes de marjo, os 
agricultores advertiram que se 
num prazo dc 60 dias (conformc 
f i cou estabelecido cm 
audiencia) a empresa nao tiver 
construfdo um galpao 
unicamcnic destinado a 
calcgoria, os produiores 
apelarao para a violencia, 
objetivando garantirum espaco 
para comercial izar seus 
produlos. 

Os produtores tcmem que o 
impasse criado com os 
comcrcianics que colocaram 
ccrcas divisorias cm espacos 
pubiicos pcrmaneja. vez que, a 
partir deste mes. est3 prcvisto o 
dcsponiar da safra de batalinha 
e os produiores nao terao onde 
cstocd-la, pr incipalmente 
porque se trata de produto 
pereci'vel c ncsic caso podcra 
haver grande prcjuizo para a 
calcgoria. 

Durante a audiencia, os 
represenlantes da Empasa 
garantiram que num prazo de 60 
dias um galpao scria construido 
(ao lado do ja existcnte) 
mcdindo aproximadamente 800 
metros quadrados. Para cvilar 
novos transtornos quanto a sua 
ocupacao. a direcao da Empasa 
estara aplicando crilerios para 
o scu funcionamenlo que sera 

unicamcnte destinado ao 
pequeno produtor. 

CADASTRAMENTO - A 
Empasa tambem deu im'cio ao 
processo de cadastramento de 
todos os produtores que 
comercializam naquclc mercado. 
visando desta forma ter um 
controle para evitar a utilizacao 
do espaco por parte dos 
comerciantes ou 
'atravessadores'. Apcsar da 
providencia. os pequenos 
produtores rurais nao se 
mostraram favoraveis quanto a 
construcao do galpao. pois nao 
acreditam que se destinara 
unicamcnic a calegoria e tcmem 
ocupacao, preferindo desta 
forma que a Curadoria de uma 
solucao ao impasse. 

Quando na ultima audiencia, 
o curador Noel Crisostomo. de 
posse de toda documcntacao da 
Empasa (lei de cria?ao da 
empresa e rcgimento interno), 
nomeou uma comissao para 

obscrvar "in loco" a situacao 
dos pequenos produtores. 

Os Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais de Lagoa 
Seca, Lagoa de Roja, Alagoa 
Nova. Massaranduba, 
Boqueirao, Arcial, Esperan?a e 
Campina Grande; Associates 
de Produtores Rurais do Sitio 
Almeida, Sitio Covao e Lagoa do 
GravatS, estao aguardando uma 
posicao das Curadorias do 
Consumidor e do Patrimonio 
Publico, vez que as entidades 
entraram ha baslantc tempo com 
uma rcprescntacao contra a 
Empasa. "N6s pagamos taxa de 
ocupajao do espaco e nao o 
utilizamos, alem disso arcamos 
com mais 17 por cento refcrenle 
ao 1CMS estadual para nao 
lermos um espaco para nossas 
mercadorias", destacou. o 
produtor Pedro Pcreira, 
cxplicando a situafaor 

http://cnf.it
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O sccrelsirio Marcondcs G a d e l h a , da Agr icu l tu ra , vlsl lou onlcm a area dcsl inada aos pequenos produiores 

Empasa inaugura Mercado 

Produtor na proxima semana 
O M e r c a d o do Produior da 

Empasa ein Campina Grande ja cslS 

p ra l icamenle conc lu fdo . A sua 

inaugurate esia programada para os 

proximo* dias, 11 ou 12. A mfonn3cao 

i do secretario da Agricultura do 

Estado. Marcondcs Gadelha . que 

esteve ontem ncsla cidadc para uma 

d iscuss i io c o m os c o m c t c i a n l c s 

instaladns no local. 

A promcssn (oi cumprida. scgundo 

G a d e l h a . O espacozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t amp lo . 

democrdtico c voi dar condicao c 

opor lun idadc para o pequeno 

produior cxcrccr seus dirci los dc 

comcrcializaciio c fugir. assim. dc ccrla 

(orma. da concorrcnc ia . as vczes 

prcdaloria do atravessador. "Tcnho 

ccrlcza que daqui para a (rente ningucm 

vai reclamar quanto ao espaco para o 

produior. porque esse i um espaco 

digno, nnbre. Sao 2. HX>mJ qucja cMao 

puwlns para scrcni ocupado*,. os quais 

v ;n» dar uma nova dmamica a cx-Ccasa 

cm Campina Grandc. Isso t apenas o 

c o m e c o . Nos lemos muito m a i s 

pianos". 

O secretario da Agricultura do 

Eslado vein, especialmcnlc. onlcm. a 

Campina Grandc dirimir um conflilo 

inicmo rcgistrado na Empasa. enirc 

os ambulanlcs (pessoal que cuida da 

c o m e r c i a l i z a c a o i n f o r m a l ) , 

p r inc ipa l m c n l c de generos 

a l i m e n t i c i n s , c os comcrc ian tes 

eat a be lec i d o l . E l e cons idcrou o 

cnconiro dc inuilo provcitoso. 

A s alcgacocs dos comcrcianics 

f ixos da E m p a s a cm rc lacao a 

concorrcncia dcslcal no local , sao 

consideradas dc juslas pelo sccrclario 

Marcondcs Gadelha. 

Mas ele lembra cxisiir, por nuira 

pane, o dircilo universal a iniciativa 

economics; 0 dircilo dc comercializar 

garamido pela Consiituicao "e no's 

temos que encontrar uma forma de 

convivencia". 

A visila de Gadelha a Empasa foi 

uma recomendacao do governador 

Jose MaranhSo. O resul lado foi 

basianic posilivo- avaliao Secretario. 

E x i s l c muita boa vontade. muita 

tii••:> >M, .ii • de colaborar, de chegarmos 

a um cnicndimento. A secretaria j£ 

alinhavou a I gum as ideias. Pcdiinos, 

uma iregua de 10 dias para 

podermos implcmenlar essas idCias e, 

lemos a espcranca de que isso venha a 

sansfazcr razoavc lmcme lodas as 

paries". 

Dcnlre as ideias ja almhavadas pela 

Sccrctaria da Agricultura para resolver 

o impasse criado deniro da Empasa, 

esta a sugestao dc sc cstabc lcccr 

l imiics: f isicos. nunie'ricos. cadasirar 

as pessoas que csiao na economia 

i n f o r m a l , dando a lgum Lipo dc 

idcnttficacao. scja nor caneira. scja por 

documento. pela indumcntaria. scja de 

que forma for. 

A designate de uma area para esse 

lipo de comercial izacao tdentro da 

E m p a s a ) , nao p c r m i i i r a venda 

indiscriminada dc quatqucr produlo, 

cs labclccer c m c r i o s para outros -

evcniualmcnic - que quciram trabalhar 

na empresa sao tambem algumas das 

ideias que cslilo sendo amadurecidas 

pela Secretar ia da Agricul tura do 

Estado. 

O sccrcia>io Gadelha promcic que 

vai "agir duro" com as pCMiHI que 

comcrcial izam na Empasa . "Vamos 

fazer c&igcncias ao que eslao aplicados 

a economia informal, para que nao 

fiquc um dcscquilfbrio muito grandc 

cnlrc os que pagam c os que nao pagani 

imposlos". 

A nova Urea (2.100m 2 ) construi'da 

na E m p a s a vai agrcgar cerca 700 

produtores. um numcro. na opimao 

de G a d e l h a , basianle e x p r e s s i v e 

Atua] mcnlc a empresa tcm na area uma 

media dc 200 produiores. 

Para conslruir o novo galpao da 

Empasa a Sccrctaria da Agricultura do 

Eslado invesliu rccursos da ordem dc 

R S 100 mil. 

O u t r o s s c r v i c o s estao sendo 

implantados na empresa. a cxemplo 

da rcfonna el£lrica (iluminacao toda) 

c h i d r i u l i c a . r e c u p e r a c a o dos 

banheiros pub i icos , enlre outros. 

"Hoje cu posso garanlir que a CcasazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 

um lugar l i m p o , scguro e de 

convivencia harmoniosa". 

Pret»cupado em resolver todos os 

problemas adv indos da E m p a s a , 

G a d e l h a d iz que a ide ia de 

comercializacao em Campina Grande 

c um fato que muilo the cmpolga. 

"Porque eu acho que Campina e" uma 

c i d a d c v o c a c i o n a d a para a 

comercializacao, entao cu qucro fazer, 

a q u i , um grande ccn t ro de 

comercializacao. com capacidadc de 

radiacao para loda a pane e articulada 

com as oulras c e m r a i s dc 

abas lcc imcn io . com as bolsas de 

mcrcadorias dc Sao Paulo e dc oulras 

cidadc • Campina Grande 1cm uma 

B o l s a dc Mercador ia muilo boa, 

aniculada com a Associacao Paraibana 

do Agrcmismo. reccnicmcntc fundada. 

Entao cu qucro que isso aqu: scja um 

grande ponlo dc radiacao c cu posso 

dizer que o ponlo maior dc intcresse 

da sccreiaria c" a comercializacao. c 

muilo espcciOcamcntc a Ccasa" . 

Ainda csic ano a Sccreiaria de 

Agricultura do Eslado rcalizara a 

grandc E x p o s i f i o Agropecuaria de 

Campina Grandc. em conjunto com a 

Sociedade dos Criadnres. "Estamos 

prcparando um ccntro de 

comercia l izacao de capnnos para 

Campina Grande e. estamos com a 

ideia de implaniar bcrcirios para o 

dcscnvolvimcnlo dc p6s-larvas aqui 

M M Rcgi3o. aprovci tando a cxistencia 

dc uma Esiacao dc Pisciculiura da 

Picfc i iura Municipal dc Campina 

Grandc". 

S i n d i c a t o - O S ind ica to dos 

Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca 

nao acei ta que os vendedores 

ambulanlcs sejam reiirados da Empasa 

de forma brusca. O presidente da 

enlidade. Nelson Anacleto, concorda 

que haja um disc ip l inamcnto do 

pessoal ligado a economia informal. 

Anacleto que esicve panicipando 

da reuniao. onlcm, com o secretario 

da Agricultura do Eslado, Marcondcs 

Gadelha. sugcrc que scja criado na area 

da Empasa um espacoaliemativo para 

os vendedores a m b u l a n l c s , 

principalmenlc o pessoal que vende 

lanches c cafczinhos. 

E m rclacfio aos vendedores 

ambulantes do ramo de confcccSo c 

imporiados. o sindicalisla lembra ser 

necessario o disciplinamcnto c um 

conirole desse tipo dc comcrcio no 

l o c a l , para que possa haver um 

reordenamenio no sctor.e assim evitar 1 

qualquer airopelo no comdrcio dos 

pequenos produtores. 

Durante a reuniao com o secretario 

Gadelha. o presidente do Sindicalo dos 

Trabalhadores Rurais dc Lagoa Seca 

sugeriu a criacao de um Conselho com 

a participacao de rcprcscnlanlcs da 

Empasa, sindicatos, Associacao dos 

U$u£r jos , entre var ies outros 

segment os. 


