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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analisa-se o programa de microcredito Agroamigo do Banco do Nordeste sob a otica de seus 

beneficiarios nas comunidades rurais Amaragi, Almeida, Campinote, Mineiro e Pai 

Domingos, no municipio de Lagoa Seca, no interior da Paraiba. Nosso principal objetivo 

consiste em investigar como os pequenos produtores do Agroamigo, estao aplicando os 

recursos do microcredito na unidade familiar e analisar as condicoes de vida desses 

agricultores. Tendo-se a dialetica como metodo orientador, procura-se observar as relacoes 

entre producao agricola e nao agricola, reproducao familiar e microcredito rural, apontando, 

assim, os possiveis limites, bem como, as possibilidades que o Agroamigo possa apresentar 

no que diz respeito a capacidade efetiva de garantir melhores condicoes de vida dos 

agricultores estudados. Dessa forma, destacam-se as particularidades socioeconomicas desses 

atores sociais nos quais vivem em condicoes de extrema pobreza e sao carentes de politicas 

publicas eficazes para a melhoria de suas condicSes de vida. Para o desenvolvimento do 

presente trabalho foram realizadas entrevistas semiestruturadas diretamente com os 

beneficiarios do Agroamigo, com perguntas abertas e fechadas, associadas as seguintes 

dimensoes: condicoes de vida, producao/consumo e influencia do Agroamigo na producao e 

reproducao social. Em suma, pretende-se estudar o desempenho das politicas publicas no 

Brasil voltadas para a agriculture familiar do grupo B do Pronaf, e em especial, o programa de 

microcredito Agroamigo e as suas possiveis contribuicoes para as mudancas nas condicoes de 

vida e trabalho dos agricultores familiares mais carentes. 

Palavras-chave: Agriculture Familiar, Microcredito, Politicas Publicas e Condicoes de Vida. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analyzes the microcredit program Agroamigo Banco do Nordeste from the perspective of 

beneficiaries in rural communities Amaragi, Almeida, Campinote, Mineiro and Pai 

Domingos, in the municipality of Lagoa Seca, Paraiba inside. Our main goal is to investigate 

how small producers Agroamigo, are applying the resources of microcredit in the family unit 

and analyze the conditions of life of farmers. Having the dialectical method as a guide, if you 

want to observe the relationship between agricultural and non- agricultural production, rural 

microcredit and family reproduction, thus indicating the possible limits, as well as the 

possibilities that Agroamigo may present with regard the effective capacity to ensure better 

living conditions for farmers studied. Thus, we highlight the socioeconomic characteristics of 

those social actors in which live in extreme poverty and are deprived of effective public 

policies to improve their living conditions. For the development of this work directly 

semistructured interviews with beneficiaries Agroamigo with open and closed questions were 

conducted associated the following dimensions: living conditions, production / consumption 

and influence of Agroamigo in production and social reproduction . In short, we intend to 

study the performance of public policies in Brazil focusing on family agriculture group B 

Pronaf, and in particular the microcredit program Agroamigo and their possible contributions 

to changes in the conditions of life and work of farmers neediest families. 

Keywords: Family Farming, Microcredit, Public Policy and Living Conditions. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A insercao da agricultura no processo moderno de producao fez nascer uma corrida 

incessante por novas tecnologias nas quais pudessem aumentar a produtividade e obter outras 

formas de produzir, crescendo, assim, cada vez mais a producao de alimentos. Com isso, a 

nascente sociedade capitalista passou a significar a necessidade de satisfazer desejos pelo 

consumo nunca sentidos anteriormente ao longo da historia. Essa busca produziu dois polos 

opostos: a minoria que produz muito e que detem as melhores tecnologias do campo e, do 

outro lado, a grande maioria que nao possui ferramentas adequadas para a melhoria de sua 

producao. Entao para esses ultimos, como satisfazer as novas necessidades, se nem as 

primeiras foram realizadas? Estamos falando de pequenos produtores familiares que passam 

fome. Como esses agricultores vao inovar e empreender se para eles a sobrevivencia e uma 

busca diaria? 

Desde a colonizacao do Brasil, a agricultura foi permeada por incentivos do Estado o 

qual privilegiou os latifundios e a grande exportacao. Tal contexto propiciou o 

enriquecimento de grandes produtores agricolas deixando de lado, desse processo, os 

pequenos agricultores, abrindo, assim, uma disparidade historica no pais - de um lado as 

grandes agroindustrias e do outro a maioria dos produtores agricolas do Brasil: os pequenos 

produtores familiares. No entanto, no transcorrer desses ultimos anos, observa-se, um 

crescimento significativo de politicas publicas voltadas para esses pequenos produtores. De 

forma geral, essas politicas publicas desenvolvem-se tambem por meio de linhas de 

microcredito com o objetivo de estimular o desenvolvimento, incitar a modernizacao, 

assegurar a reproducao social e melhorar as condicoes de vida dos pequenos produtores 

familiares em todo o pais. 

Atualmente, as condicSes de vida desses agricultores, segundo dados do Censo 

Agropecuario de 2006 (IBGE), sao assinaladas da seguinte forma: mais da metade dos 

estabelecimentos da agricultura familiar vive em precarias condicoes de vida, sem meios 

apropriados para a producao agricola e, o mais grave, sem condicoes para garantir a 

alimentacao basica da familia. Portanto, esse segmento do setor rural ainda necessita de 

alternativas de trabalho e renda que garantam melhores condicSes de producao. Logo, nao ha 

como pensar em qualidade de vida no campo, se para essa populacao especifica da agricultura 

familiar falta "quantidade", em termos de alimentacao basica. Ainda segundo o IBGE, 

constata-se que os agricultores familiares mais "pobres", mesmo sendo os mais numerosos, 

sao os que menos recebem beneficios dos programas de microcredito no Brasil. Estes 
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produtores vivem em condicSes muito precarias, sem acesso aos servicos basicos de saude e 

educacao, e com pessimas condicoes de trabalho, renda, alimentacao e moradia. 

Diante desses fatos, sabe-se, entao, que as linhas de microcredito, tanto privadas 

quanto publicas, nao atendem de forma satisfatoria aos anseios e as necessidades da 

populacao rural, principalmente a mais pobre, a qual nao dispoe de servicos bancarios basicos 

como, por exemplo, conta corrente ou pequenos emprestimos. Para atender a esses 

agricultores, foi criada uma linha de microcredito denominada de Agroamigo. Dessa forma, 

para Rogerio Costanzi (2005, p. 21), "o microcredito pode ser entendido como credito para 

pobres ou microempreendedores de baixa renda sem acesso ao credito formal, dado sem 

garantias reais, propiciando mecanismo auto-sustentavel de combate a pobreza e a exclusao 

social". Nesse sentido, o microcredito nao deve ser encarado como algo que proporciona 

pequenos valores de creditos, mas por focalizar em pessoas pobres, microempreendedores de 

baixa renda que nao tern alternativa de ingresso ao sistema de credito bancario tradicional. 

Sendo assim, o programa de microcredito Agroamigo se propoe a ser um importante 

instrumento para a geracao de emprego e renda, o qual tern como publico-alvo milhares de 

agricultores familiares oriundos do PronafB. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tern como objetivo central analisar o programa 

de microcredito Agroamigo na agricultura familiar, sua eficacia e modo de atuacao no 

combate a pobreza, sob a otica dos beneficiarios do Banco do Nordeste, das comunidades 

rurais Campinote, Amaragi, Mineiro, Pai Domingos e Almeida, no municipio de Lagoa Seca -

PB. Nosso principal alvo consiste em investigar como os agricultores familiares beneficiarios 

do programa Agroamigo estao aplicando os recursos deste microcredito na unidade familiar. 

A escolha da problematica aqui apresentada deve-se pela aproximacao do autor deste 

trabalho frente a realidade dos agricultores em Lagoa Seca, ao observarmoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in locus ou por 

meio de diversas pesquisas, a precariedade e dificuldades sociais e economicas dessa 

categoria social. A escolha de Lagoa Seca deve-se, tambem, por esse ser um dos municipios 

que mais recebe recursos oriundos do antigo programa de microcredito do Pronaf B. Por 

tanto, esses fatores instigaram o meu interesse, como pesquisador, pela verificacao dessas 

questoes no meio rural, e em especial, no municipio de Lagoa Seca. Alem desses fatores, o 

presente trabalho e fruto de uma pesquisa maior que participo, denominada "Politicas de 

desenvolvimento e inclusao social no semiarido nordestino", coordenada pelo Prof0. Dr. 

Aldenor Gomes da Silva e auxiliado pela Prof. Dr3. Roseli de Fatima Corteletti. A mesma 

possui o financiamento de CAPES e esta sendo desenvolvida junto ao Programa de Pos-

Graduacao em Ciencias Sociais da Universidade Federal de Campina Grande-PB. 
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Outro fator importante para a escolha de Lagoa Seca sao os dados reveladores do 

Censo Agropecuario 2010 sobre a agricultura familiar no municipio. Sendo assim, destaco 

algumas particularidades: O municipio de Lagoa Seca, no Estado da Paraiba fica a 129 km da 

capital Joao Pessoa e a 4 km do centra da cidade de Campina Grande. Lagoa Seca e ladeada 

por diversos municipios (Campina Grande, Massaranduba, Alagoa Nova, Matinhas, 

Esperanca, Montadas e Puxinana), que fazem parte do Compartimento da Borborema ou 

Territorio da Borborema, composto por 21 municipios, ocupando uma area de 3.233 km2, ou 

seja, 23,1% da Paraiba. Segundo o IBGE (2010), Lagoa Seca possui uma densidade 

demografica muito alta, com 240,73 hab/km2, com uma populacao total de 25.900 habitantes 

em uma area total de 107,589 km2. No que se refere a populacao residente, 40,81% ou 10.570 

moram na zona urbana e 59,19% ou 15.333 moram na zona rural. Lagoa Seca tern 1.820 

estabelecimentos agricolas por condicao de produtor. Desse total, 12,53% ou 228 sao 

estabelecimentos nao familiares e a grande maioria, 87,47% ou 1.592 unidades, sao 

estabelecimentos da agricultura familiar. Surge entao uma grave contradicao em relacao a 

distribuicao de terras. De uma area total de 18.747 de area em hectares, 74,82% ou 14.026 ha 

esta nas maos dos estabelecimentos nao familiares, enquanto que 25,18% ou 4.721 ha da area 

sao de estabelecimentos da agricultura familiar. Portanto, esses dados demonstram o destaque 

em termos numericos da agricultura familiar em Lagoa Seca, embora ocupem de uma parcela 

minima de hectares de terra. 

Para o desenvolvimento do estudo em Lagoa Seca, foi realizado primeiro um teste-

piloto, momento esse em que foi possivel uma serie de ajustes do roteiro das entrevistas, 

desde a reformulacao das perguntas e inclusao de outras, como tambem a alteracao da ordem 

sequencial, melhorando, assim, a comunicacao com os atores sociais em foco. O teste-piloto 

foi realizado, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2012, diretamente com os beneficiarios do 

programa de microcredito - Agroamigo. Foram realizadas 10 entrevistas. Desse total, foram 

identificados agricultores de oito municipios, sendo Campina Grande (01), Caturite (01), 

Alcantil (01), Boqueirao (03), Montadas (01), Esperanca (01), Fagundes (01) e Lagoa Seca 

(01). Todos esses produtores familiares com operacoes ativas no Agroamigo do BNB, sejam 

eles recem-ingressos no programa de microcredito ou com mais de um ano. Os dados 

coletados possibilitam afirmar que entre os produtores entrevistados havia uma serie de 

deficiencias no que diz respeito aos efeitos do programa de microcredito Agroamigo, na 

melhoria das condicSes de vida dos agricultores familiares mais "pobres". 
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Apos essa fase inicial, o roteiro das entrevistas foi reelaborado e dividido com as 

seguintes variaveis: condicoes de vida, producao/consumo e a influencia do Agroamigo na 

producao e reproducao social. 

Assim, o roteiro das entrevistas foi elaborado com quatro partes. Na primeira, consta-

se o perfil dos beneficiarios do Agroamigo, contemplando algumas dimensoes como: faixa 

etaria, estado civil, escolaridade, numero de membros da familia e numero de pessoas que 

trabalham dentro e fora da unidade de producao. No item inicial, o objetivo e entender, alem 

do perfil social e economico, questoes sobre a pluriatividade, bem como, a diversificacao das 

atividades dentro da producao agricola na unidade familiar. Na sequencia, o roteiro de 

entrevista foi dividido em tres partes: condicoes de vida dos agricultores familiares, 

caracteristicas de producao e consumo dos pequenos produtores e influencia do programa 

Agroamigo nas condicoes de vida dos pequenos produtores familiares. Para cada uma dessas 

partes, agregaram-se mais de uma variavel e indicador, como mostra a Tabela 1: 

Tabela 1 - Variaveis e indicadores do roteiro de entrevistas 
Variaveis Indicadores 

Condicoes de vida - Percepcao sobre as condicoes de vida da 
familia; 
- Condicoes de moradia; 
- Condicoes de alimentacao; 

- Acesso a politicas publicas; 
- Acesso ao INSS; 

- Acesso aos servicos de saiide; 

Producao e Consumo 

Avaliacao do Agroamigi 

- Tempo de trabalho; 
- Tipo de producao; 
- Renda da familia; 
- Uso de empregados na producao; 
- Caracteristicas da producao; 
- Condi?oes de uso/posse da terra; 
- Tecnologia empregada; 

io; 

tual renda mensal; 
Tempo de participacao; 

- Condicoes atuais de trabalho; 
- Condicoes de pagamento; 
- Aplicacao do microcredito; 
- Percepcao sobre a influencia do Agroamigo 
nas condicoes de vida da familia. 

ilho; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•  

Fonte: Elaborado pelo autor ( 2 0 1 2 ) . 
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Trabalhamos com a hipotese de que o programa de microcredito Agroamigo, apesar de 

contribuir para o incremento das transformacoes ocorridas na agricultura familiar no Brasil, 

nao tern apresentado resultados expressivos, que apontem reais mudancas na melhoria das 

condicSes de vida destes produtores agricolas, nos quais nao tern acesso aos servicos basicos 

de saude e educacao, vivem em pessimas condicSes de trabalho, renda, alimentacao e 

moradia. Concluimos que as politicas publicas de microcredito direcionadas para os 

agricultores familiares, nao tern contribuido para o desenvolvimento desse segmento, em 

especial na regiao nordeste do Brasil. 

O presente trabalho foi subdividido em tres partes: 

A primeira tern a finalidade de debater sobre as origens das agriculturas no mundo, 

destacando suas trajetorias, desde o seu surgimento no periodo do neolitico ate o contexto 

atual da agricultura familiar no Brasil. Nesse mesmo topico, tambem abordamos questSes 

referentes as caracteristicas fundamentals da condicao camponesa no seculo XXI, revelando, 

assim, aspectos sobre a insercao da tradicao camponesa na agricultura familiar, a partir das 

concepcSes teoricas abordadas por diversos autores como Jan Dowve van der Ploug, Nazareth 

Wanderley, Zander Navarro, Ricardo Abramovay, entre outros. Lancamos tambem uma 

discussao sobre a analise dos estabelecimentos rurais no Brasil em face da diversidade social 

dessa categoria, em especial, na regiao nordeste. 

Em seguida, analisamos uma contextualizacao sobre as politicas publicas no Brasil, 

em especial, no meio rural, com vistas a compreensao da origem do PronafB e a consequente 

formulacao do seu substituto, a nivel de regiao nordeste - o Agroamigo. O proposito dessa 

discussao foi de realizar uma leitura sobre as praticas das politicas publicas de microcredito 

no meio rural. 

No terceiro capitulo, analisamos e detalhamos os resultados da investigacao, 

confirmando algumas hipoteses iniciais em relacao a atuacao do programa de microcredito 

Agroamigo frente aos agricultores familiares de Lagoa Seca. Para tanto, realizamos 

entrevistas diretamente com os agricultores familiares beneficiarios do Agroamigo em Lagoa 

Seca. 

Por fim, uma breve descricao sobre as atuais condicSes de vida dos pequenos 

produtores familiares, ressaltando as condicSes de producao e consumo. 
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Para a realizacao do presente trabalho, utilizamos o metodo dialetico, desenvolvido 

por Marx e Engels, por permitir uma leitura da realidade, observando as contradicoes entre 

microcredito rural, producao e reproducao social dos agricultores familiares. Nesse sentido, o 

presente metodo possibilita evidenciar as incoerencias internas do fenomeno em estudo, na 

analise da essencia do problema na sua totalidade. 

Podemos observar esse tipo de metodo em Karl Marx, no qual parte da analise dos 

antagonismos e contradicoes das relacoes sociais e produtivas. Marx discorre numa leitura da 

sociedade, a partir das transformacoes sociais e economicas ao longo da historia da 

humanidade, denominado de "materialismo historico". Para ele, o desenvolvimento historico 

das forcas produtivas realiza-se de maneira antagonica, ou seja, por meio de relacoes 

contraditorias entre grupos sociais. A forma de analise da sociedade atraves das relacoes 

antagonicas sera o metodo adotado, com o objetivo de expor e desenvolver as reflexoes dessa 

investigacao. Para Ianni (1989, p. 11), 

A analise da dialetica torna transparente as relacoes, os processos e as estruturas 

caphalistas. Opera como uma tecnica de desmascaramento, pois que exige a critica 

das ideias, conceitos ou representacSes, sob as quais as pessoas, as classes sociais e 

as coisas aparecem na consciencia e na Ciencia 

Dessa forma, o metodo dialetico comporta avaliar o modo conflituoso, dinamico e, 

principalmente, contraditorio da realidade dos pequenos produtores familiares nos quais 

mantem uma relacao direta com o Estado atraves de um dos programas que faz parte das 

politicas publicas de incentivo ao microcredito - o Agroamigo. O exame dos dados 

alcancados pela tecnica de pesquisa - entrevista semiestruturada - foi o instrumento para a 

analise cientifica. 

Para responder as questoes propostas na presente pesquisa, tambem foram realizadas 

pesquisas em fontes teoricas de autores, como Karl Marx, Ricardo Abramovay, Jan Douwe 

van der Ploeg, Narareth Wanderley, entre outros, que refletiram sobre questSes voltadas para 

a analise da producao, reproducao social e desempenho dos programas de microcredito para a 

agricultura familiar, orientando assim nas analises sobre as condicoes de vida dos pequenos 

produtores familiares em Lagoa Seca. 
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Optou-se por trabalhar com agricultores familiares do grupo "B" do Pronaf, inseridos 

no Agroamigo, por serem os mais numerosos e, tambem os mais pobres, principalmente, na 

regiao nordeste. Sao pequenos produtores familiares que tern dificuldades de acesso ao 

microcredito e, tambem, a um conjunto de politicas publicas dirigidas para obtencao de 

melhores condicoes de vida. 

Por conta das limitacoes de tempo e de recursos financeiros, escolhemos Lagoa Seca 

por ser proxima a cidade onde residimos e tambem por esse municipio se destacar pela 

quantidade de agricultores que se enquadram no perfil esperado para a realizacao dessa 

investigacao. 

Sendo assim, os resultados do trabalho de campo estao organizados em cinco topicos: 

perfil dos agricultores, questao da pluriatividade, condicoes de vida (moradia, alimentacao e 

saude), aspectos relacionados a producao/consumo e, por ultimo, uma analise sobre a 

influencia do Agroamigo na agricultura familiar de Lagoa Seca. 

Amostra da pesquisa 

O tamanho da amostra foi estipulado em 14 entrevistas dos beneficiarios do 

Agroamigo em Lagoa Seca dividido em cinco comunidades: Campinote (04), Amaragi (03), 

Mineiro (03), Almeida (2) e Pai Domingos (2). 

Instrumento metodologico da pesquisa 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com aproximadamente 60 perguntas. 

Este tipo de tecnica de pesquisa permitiu atingir um numero significativo de pessoas em uma 

area geografica muito extensa. Sendo assim, nao implicou em maiores gastos financeiros para 

a realizacao da pesquisa, ja que sao comunidades proximas a Campina grande. 

Para cada indicador foi elaborado um ou mais quesitos (conforme roteiro de 

entrevistas no Apendice), registradas em escalas e, posteriormente, foram codificadas e 
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tabuladas no procedimento de analises dos dados, utilizando como ferramenta, ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SPSS 15.0 

for Windows, Statistical Package for Social Scienses.1 

Simultaneamente tivemos perguntas abertas para que o entrevistado tivesse um 

momento de responder sem qualquer tipo de restricao. Para Antonio Gil (2006, p. 113), "a 

principal vantagem das questoes abertas e a de nao forcar o respondente a enquadrar sua 

percepcao em alternativas preestabelecidas". Estivemos visitando essas areas rurais por alguns 

dias, na perspectiva de "apresentar tambem os detalhes e o torn do comportamento, e nao o 

simples esboco dos acontecimentos" (MALINOWSKI, 1984, p. 34). As perguntas abertas 

foram gravadas e posteriormente transcritas e analisadas para a analise dos resultados do 

trabalho de campo. 

Coleta e analise dos dados 

A pesquisa de campo foi realizada durante seis meses, de fevereiro a julho de 2012. 

As entrevistas foram gravadas e tratadas da seguinte forma: as respostas fechadas, das 

entrevistas, foram inseridas e tabuladas no SPSS 15.0 for Windows. As entrevistas, com 

perguntas abertas, foram transcritas e gravadas em pen drive garantindo, assim, um 

arquivamento seguro do material coletado. 

Os resultados gerados pelo SPSS possibilitaram o surgimento de diversas tabelas que 

foram incorporadas nas analises finais da pesquisa. As entrevistas foram inseridas em 

conjunto com os dados quantitativos para um estudo minucioso dos resultados analisados. 

Tambem utilizamos imagens, atraves de fotos extraidas na pesquisa de campo, como 

meio de visualizacao da realidade dos agricultores do Agroamigo em Lagoa Seca. 

Antes da analise do material proveniente das entrevistas e do consequente trabalho de 

campo, iremos realizar uma discussao teorica sobre o surgimento da agricultura no mundo, 

destacando os pequenos produtores familiares como uma categoria social historica, em 

maioria no mundo, que sofrem de uma pobreza extrema e diaria. 

1 Um dos mais empregados pacotes de softwares para analise estatisuca. no qual possibilita transformar as 

variaveis quantitativas, presentes nos questionarios, em codigos e assim, cruza-los, resultando em respostas sobre 

o nosso objeto de pesquisa. 
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A AGRICULTURA FAMILIAR E SUA TRADICAO CAMPONESA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No decorrer da historia da humanidade, o homem, atraves das atividades de trabalho, 

torna-se um ser diferente dos demais animais que compoem a natureza. Somente o homem 

possui a capacidade de planejar, idealizar e produzir seus proprios meios de existencia para 

atender certas necessidades elementares, as quais necessitam serem produzidas e reproduzidas 

diariamente como comer, beber, vestir, morar, criar, entre outras. 

Nessa perspectiva, temos a reproducao total da vida, nao somente material, mas, 

tambem, social, cultural e ideologica. Sendo assim, no caso em especial dos agricultores, os 

processos de producao estao diretamente correlacionados com a sua reproducao social, ao 

reservar os resultados da sua producao, obtidos atraves do trabalho direto com a natureza, 

com o objetivo de garantir a sua sobrevivencia, bem como a sua reproducao familiar. 

Para melhor compreender essa parte do trabalho, consideramos a agricultura como 

invencao que surgiu ha mais de 10.000 anos, onde ate entao o homem nao precisava 

domesticar, cultivar e cuidar das plantas e animais para a sua sobrevivencia. Depois de 10 

milenios do surgimento da agricultura, hoje a maior parte da populacao ainda trabalha em 

atividades agricolas de forma manual, semelhante aos primeiros cultivadores, em meio as 

grandes possibilidades existentes para a modemizacao e ampliacao da producao no campo. 

Nesse contexto, destaca-se que durante um longo periodo da historia da humanidade, 

as sociedades ditaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA primitivas ou cagadores e coletores tinham suas necessidades materials 

plenamente satisfeitas, visto que havia a sua disposicao, uma abundancia material como nunca 

houve em nenhum outro periodo do desenvolvimento historico e economico da humanidade. 

Os cagadores-coletores supriam facilmente suas vontades, como tambem de seu grupo, 

vivendo em um padrao alimentar superior ao idealizado pela dita sociedade moderna. 

Marshall Shalins (1978, p. 16) salienta algumas particularidades desse tipo de primeira 

sociedade da abundancia, nas quais 

As necessidades do povo sao facilmente satisfeitas na esfera dos bens nao-

alimentares. Em parte, tal "abundancia material", depende da facilidade de produgao 

e. em parte, da simplicidade da tecnologia e da democracia da propriedade. Os 

produtos sao nisticos: de pedra, osso, madeira, couro - materiais estes, que "existem 

em abundancia a sua volta". Como regra, nem a extracao de materias-primas, nem a 

elaboracao envolvem grande esforco. O acesso aos recursos naturais e tipicamente 

direto - "livre acesso para qualquer um" - mesmo a posse das ferramentas 

necessarias, sendo em geral, e o conhecimento das habilidades exigidas, comum. A 

divisao do trabalho e igualmente simples, predominando a divisao do trabalho por 

sexo. 
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Esse tipo de sociedade descrita por Shalins e analogo as sociedades apontadas por 

Emile Durkheim - sociedade do tipo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA solidariedade mecdnica2, na qual ele denomina de 

horda a esse tipo de grupo social caracterizado pelas semelhancas de crenca, parentesco, 

linguagem e ideologia. Para Marshall Shalins, essa e a primeira sociedade da afluencia ou da 

abundancia. Contraditoriamente, mesmo com todo avanco tecnologico, cientifico e de largas 

producoes de alimentos na sociedade moderna contemporanea, a primeira sociedade da 

abundancia foi - a sociedade de caga e coleta, pois as necessidades eram prontamente 

satisfeitas, enquanto que hoje as vontades e os desejos sao grandes, infinitas e ao mesmo 

tempo limitadas visto que ha uma escassez, insuficiencia e privacao de consumo. 

A passagem do paleolitico para o neolitico ou da sociedade cagadora-coletora para a 

de agricultores primitivos nao permitiu, segundo Shalins (1978, p. 40) que as pessoas 

tivessem que trabalhar menos. Pelo contrario, "a quantidade de trabalho (per capita) aumenta 

com a evolucao da agricultura e decresce a quantidade de descanso". Para Mithen (2002, p. 

352), 

Ao contrario do que poderiamos imaginar intuitivamente, cultivar a terra nao liberou 

automaticamente nossos ancestrais da Idade da Pedra de uma vida ardua onde o 

alimento ou passava da mao a boca (coleta) ou era obtido quando surgia a 

oportunidade (caca). Na verdade, e bem o contrario. Viver segundo a agricultura e 

mais sacrificado que a caca e a coleta. 

No paleolitico3, as horas das atividades de coleta de alimentos eram em media de 3 

horas e 44 minutos para as mulheres e de 3 horas e 50 minutos para os homens por dia. Em 

outro grupo, citado por Shalins, o tempo medio para a obtencao da comida era de 5 horas 

diarias. 

Consoante essa transformacao economica, mas tambem social, o surgimento da 

agricultura no mundo colocou em questao dois movimentos contraditorios: enriquecimento, 

ao mesmo tempo que empobrecimento, apropriacao em relacao a natureza e expropriacao em 

relacao ao homem. Com o crescimento da civilizacao, e o consequente desenvolvimento 

tecnico-cientifico, melhorou as condicoes de vida de uma parte minima da populacao ao 

mesmo tempo em que deixou a maioria dos agricultores ou camponeses, dos seculos XX e 

XXI, mais "pobres e expropriados" dos meios de producao, como tambem mais frageis em 

2 Durkheim realiza uma reflexao no seu trabalho de tese de doutoradozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Da divisao do trabalho social sobre as 

relagoes entre individuo, sociedade e funcao do trabalho, apontando dois tipos de sociedade: uma do tipo 

mecanica e outra organica. 

3 M C C A R T H Y e M C A R T H U R apud S H A L I N S . A primeira sociedade da afluencia. (p, 2 1 - 2 2 ) . Tempo medio de 

obtencao de alimentos em Fish-Creek e Hemple Bay. 
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relacao as questoes naturais, sociais e economicas, do que qualquer outra sociedade da era do 

paleolitico. 

Sendo assim, a finalidade da primeira parte desse capitulo e de tentar compreender 

uma tradicao camponesa dentro da agricultura familiar e suas condicoes de vida e trabalho, na 

atualidade, a partir das primeiras agriculturas. 

1.1. O inicio das agriculturas 

Segundo Mazoyer e Roudart (2010, p. 52), no que se refere ao surgimento da 

agricultura ou do homem criador, 

foi apenas no neolitico - ha menos de 1 0 . 0 0 0 anos - que ele comecou a cultivar as 

plantas e criar animais. que ele mesmo domesticou. introduziu e multiplicou, em 

todos os tipos de ambiente, transformando, assim, os ecossistemas naturais originais 

em ecossistemas cultivados. artificial Lzados e explorados por seus cuidados. 

Nessa perspectiva, houve diversas transformacoes sociais, politicas, economicas, 

tecnicas, ecologicas, geograficas, etc. que levaram o homem a buscar mais recursos para 

atender as suas necessidades materials em um meio "natural" limitado. Isso posto, conforme 

Mazoyer e Roudart (2010, p. 52), "a agricultura humana conquistou o mundo; tornou-se o 

principal fator de transformacao da ecoesfera, e seus ganhos de producao e de produtividade, 

respectivamente, condicionaram o aumento do numero de homens e o desenvolvimento de 

categorias sociais que nao produziam elas proprias sua alimentacao". Portanto, agricultura 

tornou-se um marco fundamental para o crescimento das cidades e da historia da humanidade 

no que tange em todos os aspectos da vida humana, sejam eles economicos, politicos ou 

sociais. 

EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A historia das agriculturas no mundo, os autores destacam dois aspectos 

importantes para o surgimento/criacao da agricultura: o aumento da Valencia ecoldgica e a 

evolucao da hominizacao. O primeiro termo refere-se "nao apenas a faculdade de uma especie 

em ocupar os meios variados, mas ainda sua aptidao em povoa-los mais ou menos 

densamente", ou seja, a ampliacao da Valencia ecologica requer uma serie de transformacoes 

do meio onde vive para alargar a capacidade de obtencao de recursos para a populacao. O 

segundo termo diz respeito a uma revolucao biologica e cultural do homem desde o 

Australopitecos ate o Homo sapiens, processo esse que "pode ser considerado como o 
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resultado de uma incessante atividade da especie para sobreviver, para estender-se e 

multiplicar-se", aumentando a Valencia ecologica. 

Nesses processos de mudancas surgiram entao as sociedades denominadas de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cultivadores. O periodo historico do neolitico e marcado pelo aparecimento de moradias 

duraveis, (ate entao as sociedades cacador-coletoras segundo Shalins (1978, p.38) 

necessitavam de movimento, eram nomades, "para manter a producao em termos mais 

vantajosos") do surgimento da agricultura e da criacao de animais e plantas, marcos 

fundamentais para o desenvolvimento da historia das sociedades. 

Diferentemente de outros animais, como, por exemplo, das formigas, as quais 

possuem ferramentas anatomicas e naturais para o seu trabalho, o homem nao nasceu 

agricultor. 

Quando ele comecou a praticar o cultivo e a criacao, ele nao encontrou na natureza 
nenhuma especie previamente domesticada, mas domesticou um grande numero 
delas. Nao dispunha tambem de instrumentos anatomicos adaptados ao trabalho 
agricola, mas os fabricou de todas as maneiras e cada vez mais poderosos. Enfim. 
nenhum saber inato ou revelado lhe ditava a arte e a maneira de praticar a 
agricultura, e gracas a isso, ele pode ajustar livremente os sistemas de cultivo e de 
criacao extraordinariamente variados e adaptados aos diferentes meios do planeta. 
transformando-os de acordo com as suas necessidades e de acordo com as suas 
ferramentas (MAZOYER E ROUDART, 2010, p.70). 

Nessa perspectiva, o comeco da agricultura representa para a humanidade a 

experimentacao de grandes transformacoes sociais, culturas e econdmicas de uma forma 

como nunca ocorreu em nenhum outro momento na historia do homem. Sao transformacoes 

materials que tern consequencias com as mudancas sociais. Desde entao, temos convivido 

com diversos antagonismos, entre eles o seguinte: uma pequena parte de individuos 

produzindo alimentos para grande parte da populacao com tecnicas estritamente manuais, 

enquanto que o agronegocio4, utiliza maquinas computadorizadas. 

Mazoyer e Roudart (2010) destacam que o fim do paleolitico e o inicio do neolitico 

foram marcados pela transicao da desagregacao do periodo da predacao ou da caca-coleta 

para a consolidacao do periodo da agricultura. Pois, o homem passou a domar plantas e 

animais que proporcionaram o surgimento de novas especies domesticadas. Assim, as 

sociedades cacadoras-coletoras passaram a praticar a agricultura. Por conseguinte, os centros 

de origem da agricultura foram identificados, pelos autores supracitados, da seguinte maneira: 

4 Composto por uma agropecuaria moderna baseada emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA commodieties voltadas para o mercado. 
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- o centro do oriente-prdximo, que se constituiu na Siria-Palestina, e talvez mais 
amplamente no conjunto do Crescente fertil, entre 10.000 e 9.000 anos antes do 
presente; 

- o centro centro-americano, que se estabeleceu no sul do Mexico entre 9.000 e 
4.000 anos antes da presente Era; 

- o centro chines, que se constituiu, em principio, ha 8.500 anos, no norte da China, 
nos terracos de solos siltosos (loess) do medio rio Amarelo. e depois completou-se 
estendendo-se para nordeste e sudeste, entre 8.000 e 6.000 anos antes da presente 
Era; 

- o centro neo-guineense, que provavelmente teria emergido no coracao da 
Papuasia-Nova Guine ha 10.000 anos antes da presente Era. 

- o centro sul-americano, que deve ter se desenvolvido nos Andes peruanos ou 
equatorianos ha mais de 6.000 anos antes da presente Era. 

- o centro norte-americano, que se instalou na bacia do medio Mississipi entre 4.000 
e 1.800 anos antes da presente Era.5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como ja posto anteriormente, o nascimento da agricultura teve como efeito varias 

transformacoes - tanto economico, tecnico, como tambem, cultural e social. Portanto, o 

abandono da caca e coleta para a domesticacao e criacao de animais e plantas acarretaram 

mudancas na organizacao social, evidenciadas pelo surgimento e crescimento da populacao 

em torno de vilas, com um modo de vida completamente diferentes das vividas anteriormente 

pelos homens. As revolucoes tecnicas so puderam se realizar por meio de conjunto de 

transformacoes sociais e culturais nas quais, sem elas, seria impossivel o desenvolvimento de 

novas praticas que dessem respaldo para o aparecimento da agricultura em todo o mundo. 

Essas revolucoes tecnicas sao descritas por Mazoyer e Roudart (2010, p. 156), da 

seguinte forma: azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA derrubada-queimada foi a dinamica pioneira das sociedades agrarias da era 

neolitica. Esse tipo de procedimento tecnico-agrario destruiu "a maior parte dos meios 

ancestralmente florestados e cultivados do planeta, foi, sem sombra de duvida, a maior 

transformacao ecologica da historia". Devido ao desmatamento de grandes ecossistemas para 

fins agrarios, exigiram-se do homem novos procedimentos de cultivo, novas tecnicas e novas 

ferramentas. Surgiram entao os sistemas de cultivo sem alqueive6, isto e, o machado e o fogo, 

ate entao adotados como instrumentos para desmatar as florestas, foram substituidos por 

novos equipamentos manuals - a pa e o enxadao. Na sequencia, nasceram os sistemas de 

cultivo com alqueive, sistema este caracterizado pela utilizacao do arado escarificador no 

qual e tracionado por animais com o manejo tambem da forca humana. Esta tecnica ainda e 

muito utilizada, nos dias atuais, pelos pequenos produtores famihares. As grandes areas a 

5 MAZOYER E ROUDART. Historia das agriculturas no mundo. (p. 101) 

6 Estado de uma terra lavrada que se deixa descansar. 



30 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

serem cultivadas, o preparo do solo, requeria um esforco fisico e penoso para homem no qual 

necessitava do arado escarificador para lavrar o solo. Ainda consoante a estes autores, 

Na verdade, o arado escarificador, a pa e o enxadao nao foram inventados para 
responder as necessidades dos novos sistemas com alqueive: eles foram tornados 
emprestados aos sistemas hidroagricolas da Mesopotamia, onde estavam em uso ha 
muito tempo, pelos agricul tores das regioes vizinhas atingidos pelo 
desflorestamento. O arado escarificador apareceu, na verdade, na Baixa 
Mesopotamia e se espalhou no Oriente Medio no IV milenio a.C. Em seguida. 
chegou no Nilo, ao entorno mediterraneo e a Europa onde sua presenca e atestada 
desde o terceiro milenio, em varias regioes, por meio de gravuras em pedra, modelos 
em terracota e tracos de sulcos excepcionalmente preservados e datados, em 
sepulturas, por exemplo7. 

Figura 1 - Arado escarificador com tracao human a e animal no IV milenio a. C. 

Fonte: Gravura da capa do livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia das agriculturas no mundo (2010). 

Foto 1 - Arado escarificador com tracao humana e animal no seculo XXI 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Campinote em Lagoa Seca. Foto: Autor do trabalho (2012). 

7 MAZOYER E ROUDART. Historia das agriculturas no mundo. (p. 258) 
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Atualmente e muito comum a utilizacao do arado escarificador por parte dos pequenos 

produtores familiares, em especial em Lagoa Seca. Na pesquisa de campo encontramos, entre 

os agricultores visitados, a utilizacao do arado escarificador manual e, tambem, o manuseio 

do arado escarificador com tracao humana e animal (Figura 1 e Foto 1). Em muitos casos, o 

arado e emprestado de algum parente ou vizinho porque muitos nao tern esse tipo de 

equipamento manual. Assim, fica evidente a falta de acesso desses pequenos produtores 

familiares a um minimo possivel das tecnologias existentes no seculo XXI para a producao 

agricola. Pois, o arado escarificador e uma tecnologia manual bem rudimentar usado no inicio 

das primeiras agriculturas. 

A partir das primeiras transformacoes tecnicas da agricultura,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA derrubada-queimada e 

alqueive com tragao leve de animais, os sistemas agrarios passaram por diversas mudancas: 

alqueive com tragao pesada no periodo da Idade Media, sistemas sem alqueive na Era 

Moderna - "a primeira revolucao agricola dos tempos modernos" - que coincide com a 

primeira Revolucao Industrial e o surgimento do sistema capitalista o qual esta diretamente 

relacionado ao surgimento de novas cidades, industrias e comercio. Nessa etapa de mudancas, 

ocorre a utilizacao de adubos produzidos para o enriquecimento dos solos. E por ultimo, a 

segunda revolucao agricola dos tempos modernos, caracterizada pela motorizagao, tecnologia 

informatizada com o auxilio de mdquinas teleguiadas por satelites, mecanizagao, fertilizagao 

mineral, selegao e especializagao das mais diversas atividades agricolas. Em decorrencia 

dessas transformacoes, a humanidade passa a produzir alimentos em grandes quantidades, 

como valor de troca, ate entao nunca obtidos em nenhuma outra era da historia da 

humanidade. 

Para Mithen, as origens da agricultura estao correlacionadas com a obtencao de 

estrategias de poder. A habilidade de criar ferramentas e domesticar animais nao foi 

ocasionada apenas para a satisfacao nutricional e de vida, mas como fonte de poder. Logo, 

segundo Mithen (2002, p. 359), 

Embora o plantio sedentario possa representar um modo de vida de qualidade 
inferior se comparado a vida nomade dos cacadores-coletores, ele proporciona a 
determinados individuos oportunidades para assegurar controle e poder social. 
Consequentemente, se utilizarmos o pensamento darwinista particular de enfocar o 
individuo em vez de grupo, podemos realmente conceber a agricultura como apenas 
mais uma estrategia por meio da qual alguns individuos ganham e mantem o poder. 

Apesar de todas as mudancas ocorridas e da modernizacao da agricultura no mundo, 

via revolucoes agricolas e crescimento da producao, potencializadas com o surgimento do 

UFCG/BIBLIOTECA/BC 
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sistema capitalista caracterizado pelo "progresso" - comercial, industrial, agricola - os 

agricultores familiares permanecem produzindo, em sua grande maioria, de maneira "manual 

e arcaica" e representam a maior parte do setor agricola nao so no Brasil, como tambem em 

diversos paises da Europa. 

Consoante a essa contradicao, como podemos identificar uma agricultura familiar de 

tradicao camponesa no contexto social e economico contemporaneo? EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Formagdes 

economicas pre-capitalistas, o autor discorre as etapas sucessorias dos modos de producao8 

para a consolidacao do modo de producao capitalista. Segundo Marx (1985, p. 66), "a vida 

nomade e a primeira forma de sobrevivencia, na qual a tribo nao se estabelece em lugar fixo, 

aproveitando, antes, o que encontra no local e indo adiante". Posteriormente surge a 

comunidade tribal ou a horda na qual "a terra e o grande laboratorio, o arsenal que 

proporciona tanto os meios e objetos do trabalho como a localizacao, a base da comunidade" 

(MARX, 1985, p. 67). De fato, podemos assinalar que o segundo momento de transformacao 

social e economica, na qual a terra passa a ser o "laboratorio natural do homem", gerou a 

primeira forma do ethos campones - ou seja, uma configuracao do modo de vida do pequeno 

produtor do campo, numa relacao simbiotica entre o homem ou a familia, a terra ou a natureza 

e o trabalho, sem logica acumulativa (de valor de troca), mas uma apropriacao dos meios de 

producao (tanto como valor de uso como tambem valor de troca) ao reversar os resultados da 

sua producao (excedentes da producao: valor de troca) para a sua manutencao (valor de uso) 

de sua familia. 

Para Marx (1985, p. 77) "em todas estas formas, nas quais a propriedade da terra e a 

agricultura constituem a base da ordem economica e, consequentemente, o objetivo 

economico e a producao de valores de uso, isto e, a reproducao dos individuos em 

determinadas relacoes com a sua comunidade". Neste sentido, a riqueza, o valor de troca, nao 

e o objetivo da unidade familiar agricola. Ainda segundo esse autor, 

Na economia politica burguesa - e na epoca de producao que lhe corresponde - este 
completo desenvolvimento das potencialidades humanas aparece como uma total 
alienacao, como destruicao de todos os objetivos unilaterais determinados como 
sacnficio do fim em si mesmo em proveito de forcas que lhe sao externas. Por isto, 
de certo modo, o mundo aparentemente infantil dos antigos mostra-se superior, e e 
assim, pois, na medida em que buscarmos contornos fechados, forma e hmitacao 
estabelecida. Os antigos proporcionavam satisfacao limitada. enquanto que o mundo 
moderno deixa-nos insatisfeitos ou, quando parece satisfeito consigo mesmo. e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vulgar e mesquinho. 

Primitivo, escravista, feudal, pre-capitalista e capitalista-industrial. 
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Wolf (1970, p. 14) salienta que, "o campones entretanto nao realiza um 

empreendimento no sentido economico, ele sustenta uma familia e nao uma empresa"9 

Todavia, depois de satisfeitas as necessidades primeiras da sobrevivencia da sua familia, o 

agricultor comercializa o restante de sua producao, para dessa forma obter algum tipo de 

"lucro" que possa ser investido em novas producoes. Assim, os agricultores, ao mesmo tempo 

em que se reproduzem, criam novas estrategias como formas de "resistencia" na luta pela sua 

autonomia. 

O trabalho na agricultura ao mesmo tempo em que e mobilizado para atender as 

necessidades do mercado, tambem se consiste como umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA arte ou um hobby. Ploeg (2008, p. 

44-45) destaca que "mesmo em sociedades altamente modernizadas ("secularizadas"), tais 

como a holandesa, especialmente no setor agricola, onde aparentemente apenas sao 

permitidos argumentos economicos (do tipo neoclassico), a maioria dos agricultores descreve 

cuidadosamente aquilo a que chama o seu "hobby" ". Portanto, o trabalho no campo e fonte 

de realizacao e orgulho no qual nenhuma outra forma de trabalho seria capaz de proporcionar 

satisfacao para o homem do campo. 

No que diz respeito a comparacao da produtividade do pequeno e do grande produtor 

agricola, segundo Mazoyer e Roudart (2010, p. 492), "a relacao de produtividade entre a 

agricultura manual menos produtiva do mundo e a agricultura motorizada mais produtiva e 

hoje da ordem de 1 para 500!". Sendo assim, "ainda hoje, mais de 80% dos agricultores da 

Africa e de 40% a 60% dos agricultores da Asia e da America Latina continuam a trabalhar 

com um equipamento estritamente manual". Esses fatos foram constatados na presente 

pesquisa, pois, a maioria dos agricultores familiares nao possuem ferramentas e nem 

quantidade de terras que proporcionem melhores indices de producao. 

Ainda dentro das contradic5es existentes no setor agricola, temos, entao, no seculo 

XXI, uma agricultura caracterizada basicamente por dois polos: de um lado uma agricultura 

moderna, com alta tecnologia, produzindo na ordem de 500 t por trabalhador, e do outro lado, 

uma agricultura sem equipamentos adequados para a producao com a capacidade de producao 

na ordem de 1 t por trabalhador (MAZOYER e ROUDART, 2010). De fato, existe uma serie 

de circunstancias tecnicas e financeiras nas quais prejudicam ainda mais as condicSes de vida 

dos pequenos produtores familiares da atualidade. 

9 WOLF.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Sociedades camponesas. (p. 14) 
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Nessa situacao temos um claro contexto de contradicao: por um lado uma 

motomecanizacao computadorizada para uma pequena parcela dos grandes produtores 

agricolas e por outro lado uma agricultura de subsistencia com tecnicas praticamente manuais. 

No caso do Brasil, os pequenos produtores familiares representam mais da metade da 

agricultura familiar, em especial, na regiao nordeste. Assim, devido a elevacao dos ganhos de 

produtividade na agroindustria, os precos dos alimentos baixaram, deixando o pequeno 

produtor com baixos niveis de renda diante da sua pequena produtividade e da falta de meios 

para produzir no mesmo patamar com as grandes agroindustrias. 

Portanto, mesmo com todas as transformacoes econdmicas e sociais decorridas 

pnncipalmente da revolucao agricola, estes atores sociais permanecem resistindo em face das 

muitas dificuldades existentes. 

1.2. Caracteristicas fundamentals da condicao camponesa na agricultura 

familiar 

Mas, afinal, quern sao esses pequenos produtores familiares no contexto atual? Enfim, 

qual a condicao desses atores sociais em pleno seculo XXI? 

Teremos como ponto central, nessa discussao, uma definicao teorica da condicao 

camponesa, proposta pelo autor Jan Douwe van der Ploeg na sua obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Camponeses e Imperios 

Alimentares: Lutaspor autonomia e sustentabilidade na era da globalizagao. Ploeg (2008, p. 

40) destaca as particularidades basicas da condicao camponesa da seguinte forma: 
(1) A luta por autonomia que se realiza em (2) um contexto caracterizado por 
relacoes de dependencia, marginalizacao e privacdes. Essa condicao tern como 
objetivo e se concretiza em (3) a criacao e desenvolvimento de uma base de recursos 
auto-controlada e auto-gerenciada, a qual por sua vez permite (4) formas de co-
producao entre o homem e a natureza viva que (5) interagem com o mercado, (6) 
permitem a sobrevivencia e perspectivas de futuro e (7) se realimentam na base de 
recursos e a fortalecem. melhorando o processo de co-produc3o e fomentando a 
autonomia e, dessa forma, (8) reduzem a dependencia. Dependendo das 
particularidades da conjuntura socioeconomica dominante, a sobrevivencia e o 
desenvolvimento de uma base de recursos propria poderao ser (9) fortalecidos 
atraves de outras atividades nao agricolas. Finalmente, existem (10) padroes de 
cooperacao que regulam e fortalecem essas inter-relacoes. 

Podemos, entao, considerar que o agricultor destina a sua producao e renda, obtida 

atraves do seu trabalho, na relacao direta com a natureza, nao somente para a propria 

existencia, mas tambem para a reproducao de sua familia, numa luta pela sua autonomia 
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diante de um cenario global de exclusao social. Isto e, busca-se a manutencao e a subsistencia 

da reproducao social de sua familia. Com relacao a este campesinato, no que diz respeito a 

sua integracao ao mercado e ao sistema bancario, essa conjuntura nao significa uma 

"decomposicao" (WANDERLEY, 2003, p. 43) ou processos de subordinacao destes atores 

sociais as novas formas do capital no campo. Esse novo contexto social, economico e politico 

da agricultura familiar, permite a criacao de novas formas na luta pela autonomia em um 

contexto global marcado por elevados indices de produtividade e novas tecnologias do 

agronegocio. 

Para Ploeg (2008, p. 40), a co-producao e um dos meios mais importantes para o 

campesinato na luta pela sua autonomia. A definicao de co-producao pode ser entendida como 

"a interacao e transformacao mutua constantes entre o homem e a natureza viva" que sao 

modificados constantemente e expressos da seguinte maneira: 

A agricultura, a criacao de animais. a horticultura, a silvicultura, a caca e a pesca, e 
tambem a transformacao posterior dos produtos obtidos em outros produtos mais 
elaborados (por exemplo, a transformacao de excrementos e pallia em estrume, de 
leite em queijo e de carne em presunto), bem como fenomenos recentes, como o 
turismo rural, sao expressoes da co-producao.10 

Essas novas dinamicas no campo geram uma melhora no processo de producao, 

proporcionando, assim, o aumento da autonomia camponesa com relacao ao mundo exterior. 

Segundo Graziano da Silva e Grossi (2004, p. 165), "o espaco rural vem passando por 

profundas transformacoes, quer seja no avanco da modernizacao agricola, quer no avanco de 

novas atividades no seu interior". Ainda de acordo com esses autores, essas mudancas 

decorrem por conta de duas transformacoes no meio rural - A primeira, pela "nova divisao do 

trabalho no interior das unidades familiares, liberando alguns membros das familias para se 

ocuparem em outras atividades, alheias a sua unidade produtiva". A segunda transformacao 

ocorre porque "os membros da familia que ja conduziam individualmente a atividade agricola 

tern o seu tempo reduzido, de tal sorte a possibilitar a combinacao da producao agricola na sua 

unidade com outra atividade externa, agricola ou nao". Diante desses fatos, o papel da 

pluriatividade e de suma importancia para o processo da autonomia camponesa, por 

proporcionarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fundos/rendas (Wolf, 1970) que permitem aos pequenos produtores familiares a 

aquisicao, por exemplo, de ferramentas para atividade no campo e tambem de aquisicao de 

10 PLOEG.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Camponeses e imperios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalizacao 

(p. 40) 
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alimentos para a propria familia. 

Deve-se esclarecer que o termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pluriatividade esta relacionado, segundo Schneider 

(2007, p. 2), 

A um fenomeno que pressupoe a combinacao de duas ou mais atividades, sendo uma 
delas a agricultura, em uma mcsma unidade de producao. Esta interacao entre 
atividades agricolas e nao-agricolas tende a ser mais intensa quanto mais complexas 
e diversificadas forem as relacoes entre os agricultores e o ambiente social e 
economico em que estiverem situados. A forma de exercicio da pluriatividade e 
heterogenea e diversificada e esta ligada. de um lado, as estrategias sociais e 
produtivas que vierem a ser adotadas pela familia e por seus membros e, de outro, a 
sua variabilidade, que dependera das caracteristicas do territorio em que estiver 
inserida. Acredita-se que atraves da pluriatividade os agricultores familiares possam 
estabelecer iniciativas de diversificacao das suas ocupacoes interna e externamente a 
unidade de producao assim como aumentar as fontes e as formas de acesso a rendas. 

Portanto, a pluriatividade promove estrategias para a autonomia camponesa ampliando 

as oportunidades de diversificacao de emprego e renda das familias rurais. Sendo assim, a 

pluriatividade desempenha um importante papel na promocao do desenvolvimento e 

manutencao da agricultura familiar. Schneider (2007, p. 8) ainda destaca o que a 

pluriatividade pode significar: 1- Elevar a renda familiar no meio rural; 2- Estabilizar a renda 

e reduzir a sazonalidade dos ingressos; 3- Diversificar as fontes de ingresso; 4- contribuir na 

geracao de emprego no espaco rural; 5- Gerar externalidades, diversificar a economia local e 

desenvolver os territorios rurais; 6- Reduzir as migracoes campo-cidade; 7- Estimular 

mudancas nas relacoes de poder e genero; 8- Apoiar a multifuncionalidade do meio rural. 

Wanderley considera que (2003, p. 52), 

Para alguns autores, a pluriatividade corresponde a um processo gradual, cujo 
desfecho e o abandono das atividades agricolas - ou a perda relativa de sua 
importancia para a reproducao das familias - e a passagem, tambem gradual, do 
meio rural para o meio urbano. Do mcu ponto de vista, tal desfecho nao c inexoravel 
e o processo pode ser entendido num sentido inverso: a pluriatividade seria, neste 
caso. uma estrategia da familia, com a finalidade de - diversificando suas atividades, 
fora do estabelecimento - assegurar a reproducao desse e sua permanencia como 
ponto de referenda central e de convergencia para todos os membros da familia. 

E ainda, Ploeg (2008, p. 49) chama a atencao para a existencia de uma diferenca 

estrategica no que diz respeito ao papel da pluriatividade, destacando que 

quando as sementes, fertilizantes, etc, foram pagos com dinheiro ganho em outro 
lugar, eles foram de fato "pagos". Esses insumos sao comprados como mercadorias. 
mas entram no processo de producao da unidade agricola como valores de uso. Eles 
nao devem ser mais valorizados em termos de valor de troca. A historia social 
particular destes recursos confere ao campones azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA liberdade para fazer com eles o 
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que melhor entender (ele pode empresta-los a um vizinho ou vende-los de novo para 
pagar a conta do hospital da mulher). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para Wolf (1970, p. 24), "o campesinato sempre existe dentro de um sistema maior", 

no qual ele nao e auto-suficiente para obter algumas "mercadorias e servicos", fazendo com 

que o agricultor tenha que produzir "excedentes" visando o custeamento para alem da sua 

alimentacao e do nivel calorico minimo. No que diz respeito aos excedentes, esse autor 

denomina de "fundo cerimonial" ou "fundo de aluguel". Wolf (1970, p. 20) coloca que esse 

fundo e usado para despesas com cerimoniais, quer dizer, "em todos os lugares onde houver a 

necessidade de se estabelecer e manter um fundo cerimonial, este resultara na producao de 

excedentes acima do fundo de manutencao discutido". O campones aumenta a sua producao, 

ou as atividades de co-producao (Ploeg) para adquirir produtos fora do seu sitio, mas numa 

constante busca e autoafirmacao de autonomia. Para esses pequenos produtores familiares, na 

perspectiva de Gomes da Silva (2002, p. 15), deve-se "oferecer a criacao de um mercado de 

atividades nao-agricolas no meio rural, ligadas a moradia, ao lazer, as atividades 

agroindustriais, etc". Conforme Ploeg (2008, p. 49), 

na maioria das vezes, a pluriatividade e uma forma de suplemento da renda, mas 
muitas vezes ela serve tambem para obter fundos que permitem aos camponeses 
investir na compra de combustivel, bombas de irrigacao, sementes, fertilizantes, 
bois, tratores e/ou na alimentacao da familia. 

Essas relac5es do campones com o mercado sao formas que permitem a sua 

independencia, e e, segundo Van der Ploeg, um elemento definidor da condicao camponesa. 

Para esse autor, 

Estas relacoes sao parte de um conjunto mais amplo de relacoes que ligam o 
campesinato ao mundo exterior, o qual e estruturado pelos camponeses de forma a 
permitir o maximo de flexibilidade, mobilidade e capacidade de escapar ao controle. 
As relacoes externas sao orientadas de modo a permitir a contracao ou expansao nos 
momentos apropriados a as armadilhas sao evitadas ao maximo. As relacSes com o 
mundo exterior - seja com mercados, agencias de mercado, autoridades politicas, 
bandidos ou padres - sao construidas, mantidas e alteradas de acordo com os 
repertorios culturais locais (ou economias morais) que se centram na questao da 
desconfianca e, consequentemente, levam a construcao de autonomia." 

11 PLOEG.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Camponeses e imperios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalizagao 

(p. 43) 



38 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As referidas interacoes do pequeno agricultor ou campones com mercado acabam 

gerando uma dificuldade no que diz respeito a definicao conceitual sobre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agricultura 

familiar. Por um lado, o debate teorico academico converge para a modernizacao ou 

capitalizacao da agricultura provocando, assim, a sua "decomposicao" ou "descampenizacao" 

do agricultor. Nestas ultimas decadas a modernizacao da agricultura proporcionou grandes 

saltos para o desenvolvimento no campo. Neste sentido, segundo Wanderley (2003, p. 43), 

No entanto, parccc evidente que a imposicao deste patamar nao significou a 
implantacao de uma forma social de producao unica e homogeneizada, representada 
pelo modelo empresarial e do tipo industrial. Se estamos hoje, discutindo o 
significado da agricultura familiar neste novo contexto da integracao da agricultura e 
do meio rural e porque esta outra forma social de producao ocupa um lugar 
importante no cenario atual da economia e da sociedade brasileira. 

Para Nazareth Wanderley (2003), o entendimento da densidade, da diversidade e da 

heterogeneidade da agricultura familiar/campesinato ocorre com a uniao de duas 

caracteristicas distintas, mas complementares, de rupturas e continuidades. 

No topico seguinte, iremos realizar uma revisao das definicoes teoricas sobre a 

agricultura familiar/camponesa. 

1.3. Pequenos produtores familiares 

A agricultura familiar tradicional ou camponesa existente no seculo XXI, nao deve ser 

definida como uma sociedade a parte e isolada do mercado. Nazareth (2003, p. 45) destaca 

que 

as sociedades camponesas se definem, precisamente, pelo fato de manterem com a 
chamada "sociedade englobante" lacos de interacSo, dentre os quais s3o 
fundamentals os vinculos mercantis. Dessa forma, o processo de transformacao do 
campesinato nao pode ser entendido como a passagem de uma situacao de 
isolamento social e de exclusao de mercado, para outra de integracao economica e 
social no conjunto da sociedade. 

Nesse sentido, os conceitos agricultura familiar e campesinato tern sido discutidos, 

aponta Nazareth Wanderley (2003), em torno de duas quest5es: a primeira coloca o agricultor 

como "um ator social da agricultura moderna", atendendo as exigencias do mercado global 

capitalista, passando a ser visto, como um empresario. A segunda destaca o agricultor, em 

oposicao a primeira questao, como incapaz de assimilar as "requisicoes" do mercado, 
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permanecendo um campones na sua forma "traditional". Portanto, nessas ultimas decadas, 

considerando os processos de mudancas na forma de produzir dos agricultores, nas quais tern 

como consequencias transformacoes na vida social, Nazareth Wanderley (2003) defende a 

seguinte hipotese sobre a atual conjuntura da agricultura familiar: "mais do que propriamente 

uma passagem irreversivel e absoluta da condicao de campones traditional para a de 

agricultor familiar "moderno", teriamos que considerar, simultaneamente, pontos de ruptura e 

elementos de continuidade entre essas duas categorias sociais".12 No dicionario, a palavra 

"ruptura" expressa o "ato ou efeito de romper, interrupcao, rompimento" Para 

"continuidade", "aquilo que e continuo, que nao cessa, ininterrupto, sucessivo".13 

Para Ploeg (2008, p.34), "a maioria dos grupos agrarios de hoje sao construidos por 

uma "mistura" confusa e altamente diversificada de diferentes modos de fazer agricultura". 

Dessa maneira, para muitos estudiosos, o campesinato e entendido como portador de uma 

situacao de tradicao, de isolamento e de exclusao. Por outro lado, a agricultura familiar e 

caracterizada pela insercao destes produtores na economia de mercado capitalista. No entanto, 

para Wanderley (2003), os conceitos - campesinato e agricultura familiar - tem caracteristicas 

distintas, porem complementares, nao sendo antagonicas, mas uma imbricada na outra. 

Todas essas transformacoes sociais da agricultura familiar colocam estes pequenos 

produtores em relacoes articuladas com o universo capitalista "moderno". No entanto, 

devemos considerar que (Jollivet apud Wanderley, 2003, p. 47) "no agricultor familiar ha um 

campones adormecido", no qual, mesmo adaptando-se ao mercado, existe sempre uma 

tradicao camponesa, um modo peculiar de vida camponesa. 

Nessa perspectiva, os ajustamentos dos agricultores familiares ao sistema capitalista e 

uma forma de resistencia e luta pela sua autonomia da reproducao do campesinato tradicional. 

Wanderley (2003, p. 48) considera que a agricultura familiar, 

Mesmo integrada ao mercado e respondendo as suas exigencias, o fato de 
permanecer familiar nao e anodino e tem como consequencia o reconhecimento de 
uma logica familiar, cuja origem esta na tradicao camponesa, nao e abolida: ao 
contrario, ela permanece inspirando e orientando - em proporcoes e sob formas 
distintas, naturalmcnte - as novas decisdes que o agricultor deve tomar nos novos 
contextos a que esta submetido. Esse agricultor familiar, de uma certa forma, 
permanece campones (o campones "adormecido" de que falava Jollivet) na medida 
em que a familia continua sendo o objetivo principal que define as estrategias de 
producao e de reproducdo e a instancia imediata da decisao. 

12 WANDERLEY.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agricultura familiar e campesinato: rupturas e continuidades. (p. 47) 

13 Dicionario Brasileiro Globo. 
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No que diz respeito ao atual contexto social e economico dos pequenos produtores 

familiares, Shanin (1980, p. 58) destaca que a importancia da agricultura familiar esta 

relacionada ao fato de que 

eles servem ao desenvolvimento capitalista em um sentido menos direto, um tipo de 
acumulacao primitiva permanente, oferecendo mao-de-obra barata. alimentacao 
barata e mercados para bens que geram lucros. Eles produzem, ainda, saudaveis e 
tolos soldados, policiais, criadas. cozinheiras e prostitutas; o sistema pode sempre 
fazer algo mais de cada um deles. 

Nessa perspectiva, Eric Wolf (1970, p. 16) destaca que 

os camponeses, no entanto, s2o cultivadores rurais cujos excedentes s3o transferidos 
para as maos de um grupo dorninante, constituido pelos que governam, que os 
utilizam para assegurar seu proprio nivel de vida, e para distribuir o restante entre 
grupos da sociedade que n§o cultivaram a terra, mas devem ser alimentados, dando 
em troca bens especificos e servicos. 

Percebe-se nestas passagens de Shanin e Wolf, a condicao de dependencia dos 

agricultores diante do sistema capitalista. Para Jan Douwe Van der Ploeg (2008), a posicao 

"subordinada" e nitida na concepcao de Shanin cujo entendimento e incompleto. Para Long "a 

condicao de agente atribui ao ator individual a capacidade de processar a experiencia social e 

de conceber formas de lidar com a vida, mesmo sob formas de coercao extremas"14. 

Desse modo, compreende-se que, mesmo com os agricultores familiares inseridos na 

economia e mercado capitalista, esses produtores agricolas permanecem com caracteristicas 

peculiares do modo de vida no campo, ou seja, com uma producao de carater familiar com 

tradicao camponesa. 

No que se refere a atribuicao conceitual sobre a agricultura familiar, no Brasil, esta 

categoria, segundo Zander Navarro (2010), ingressou na agenda politica nacional a partir dos 

anos de 1990. Anteriormente, os estabelecimentos familiares eram chamados de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

minifundidrios, pequenos produtores, agricultores de subsistencia ou agricultores de baixa 

renda. Para a designacao de camponeses, este termo foi utilizado na pesquisa social, 

principalmente atraves de pesquisadores sociologos de tradicao marxista. Este mesmo autor 

lembra ainda que expressoes regionais como lavradores, no Nordeste, e colonos na regiao sul, 

tambem fazem parte da historia da agricultura familiar. 

14 LONG apud PLOEG.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Camponeses e imperios alimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da 

globalizacdo. (p.38) 



41 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aquino e Schneider (2010) colocam que embora o termo agricultura familiar no Brasil 

seja relativamente recente, este representa a aproximacao entre "trabalho, producao e unidade 

domestica" e constitui como uma "categoria reconhecida economica e politicamente". A 

partir do Pronaf, a agricultura familiar brasileira passou a ganhar destaque tanto pelos 

resultados do programa de credito rural, quanto nos meios academicos atraves do aumento de 

estudos e pesquisas sobre o mundo rural. 

A partir do Censo Agropecuario de 2006, o IBGE passou a utilizar uma nova 

metodologia na categorizacao dos produtores em "familiar" e "nao familiar", com base nos 

rendimentos anuais e na utilizacao ou nao de mao de obra assalariada (Lei n° 11.326). No 

entanto, este tipo de procedimento adotado, nao e capaz de dimensionar a heterogeneidade e a 

diversidade da agricultura familiar no Brasil. Esta tipologia acaba limitando uma categoria 

social tao abrangente e diversificada que e o universo da agricultura familiar brasileira. 

Para Wanderley (2003, p. 5 5-59), "os agricultores familiares no Brasil, em sua grande 

maioria, tem uma historia camponesa". Ainda segundo essa autora, deve-se reconhecer a 

enorme diversidade da agricultura familiar, pois, "o fio condutor dessa formulacao deve ser, 

nao a diferenca entre categorias de renda observadas em um determinado momento entre os 

agricultores, mas a ja referida capacidade de resistencia e de adaptacao as transformacoes 

mais gerais da sociedade". Nesses atores sociais, inseridos em um novo contexto politico, 

social e economico, encontramos tanto elementos da agricultura familiar moderna como 

tambem uma tradicao historica camponesa caracterizada pela co-producao entre o homem e a 

natureza viva (Ploeg) interagindo com o mercado. 

Henry Bernstein analisa as condicoes conceituais usadas para interpretar esse universo 

social heterogeneo. Segundo o referido autor, 

Termos como 'campones', produtor 'pequeno' ou 'de menor escala' e 'agricultor 
familiar' sao frequentemente usados indistintamente, de tal forma que facilmente 
confundem. Nao se (rata de um tenia semantico, mas tem importantes facetas e 
diferencas analiticas. O termo "campones" usualmente significa uma agricultura 
domestica organizada para a reproducao simples, especialmente para produzir a sua 
propria alimentacao (subsistencia). Frequentemente agregada a esta definicao basica 
existent qualidades presumidas, como solidariedade, reciprocidade e o igualitarismo 
da comunidade rural e o compromisso com valores de uma forma de vida fundada 
na unidade domestica, comunidade, parentesco e localidade. Muitas definigoes e 
usos do termo 'camponeses' (e produtores 'pequenos' e 'de menor escala') 
incorporam um forte elemento normativo e de proposito: 'estar ao lado dos 
camponeses' [...] contra todas as forcas que destruiram ou enfraqueceram os 
camponeses na construcao do mundo moderno. Na minha opiniao, os termos 
'campones' e 'campesinato' deveriam ser melhor restringidos ao uso analitico e nao 
normativo e para dois tipos de circunstancias historicas: sociedades pre-capitalistas. 
ocupadas principalmente por produtores familiares de pequena escala e processos de 
transigao para o capitalismo. Com o desenvolvimento do capitalismo, a natureza 
social da agricultura de pequena escala se modifica. Primeiramente, os 'camponeses' 
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se tornam pequenos produtores de mercadorias, os quais precisam produzir a sua 
subsistencia atraves da integracao a uma mais ampla divisao do trabalho e dos 
mercados. Esta 'mercantilizacao da subsistencia' e uma dinamica central no 
desenvolvimento do capitalismo [...] Em segundo lugar, os pequenos produtores de 
mercadorias sao sujeitos a uma diferenciacao de classe [...] Sugiro que resultante do 
processo de formacao das classes [rurais] nao existe uma linica 'classe' de 
'camponeses' ou de 'agricultores famihares'. mas existe. antes, classes diferenciadas 
de produtores capitalistas de pequena escala, pequenos produtores de mercadorias 
relativamente bem sucedidos e trabalhadores assalariados [...]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o termo 'agricultura 

familiar'frequentemente superpoe estabelecimentos rurais que sao de propriedade 

da familia, sob a administragao da familia e com o trabalho sendo da familia. 

Algumas 'propriedades familiares' combinam todas essas caracteristicas, mas 

outras nao [...] Em face de tal diversidade e contradiqdes e lutas que produzem-nas, 

e dificil aderir a uma nocao de produtores - sejam eles descritos como 

'camponeses', 'agricultores familiares' ou 'pequenos produtores' - como uma 

unica classe e, alem disto, constituindo-se como classe atraves de alguma relaqao 

social comum com o capital.'5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nessa perspectiva, o termo "campones" se refere a um momento historico na Europa 

quando houve uma ruptura dos trabalhadores do campo com o sistema feudal. No que se 

refere a expressao "agricultura familiar" ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA family farming, esta corresponde a um contexto 

historico nos Estados Unidos no qual 

Aqueles colonos, inicialmente ingleses, transformados em produtores rurais, foram 
depois identificados como farmers, os quais, gradualmente, foram sendo integrados 
a multiplos mercados e se articulando mais intensamente a vida economica. Esse 
processo se acelerou no periodo seguinte a independencia americana. com a 
ampliacao das correntes migratorias de origem europeia. 

No caso brasileiro, com introducao do Pronaf, tivemos a divisao dos produtores 

agricolas em cinco grupos: A, B, C, D e E. Essa separacao leva em conta apenas alguns 

criterios basicos os quais nao dao conta da diversidade social e heterogeneidade dos 

agricultores familiares no Brasil. Entre os criterios adotados para a diferenciacao, temos os 

agricultores assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agraria - INCRA, a renda obtida 

com a producao agricola e uso ou nao de empregados. 

Para o caso dos agricultores familiares de Lagoa Seca analisados nessa pesquisa, 

sugiro a seguinte denominacao - "Pequenos produtores familiares". Nao criamos e nem 

pretendemos criar algo novo ou de complexidade de forma generica, mas, uma tentativa de 

interpretacao mais acurada da experiencia de campo na qual tivemos com os beneficiarios do 

programa de microcredito Agroamigo no municipio de Lagoa Seca. 

15 BERNSTEIN apud NAVARRO. Agricultura familiar: e preciso mudar para avancar. (p. 139-140) 
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Na figura 2, temos uma sintese do ambiente institutional (BASTOS, 2006) do 

pequeno produtor familiar em foco nessa pesquisa. Nao pretendemos elencar a sequencia do 

grau de importancia desses atores e instituicoes com o beneficiario do Agroamigo. Mas, esse 

pequeno produtor familiar ao mesmo tempo em que mantem um estabelecimento de cunho 

familiar, ele tambem se articula com outros vinculos sociais fundamentals para a sua 

reproducao nesse novo contexto, sejam eles os assessores/coordenadores do Agroamigo e os 

tecnicos da Emater. Esse novo contexto social mantem tambem as antigas relacoes com a 

familia. 

Figura 2 - Ambiente institucional do pequeno produtor familiar beneficiario do 

Agroamigo em Lagoa Seca 

Fonte: Elaborado pelo autor (2012). 

CAPITULO 2 

MICROCREDITO RURAL: POLITICAS PUBLICAS PARA O 

PEQUENO PRODUTOR FAMILIAR 

Desde o initio da formacao economica brasileira, a agricultura tem sido amparada pela 

intervencao direta do Estado marcada pelas formulacSes de politicas publicas as quais 

proporcionaram o "desenvolvimento" do setor agrario. No entanto, observa-se, que ocorreu 

no decorrer da historia da agricultura do pais, um crescimento economico na maior parte do 

territorio national no qual beneficiou a menor parte dos produtores agricolas, ou seja, o 

agronegocio, os grandes empresarios desse setor. Alem do mais, essas politicas publicas, da 

genese da agricultura brasileira, deixaram a margem milhares de pequenos produtores 
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familiares. Isto quer dizer que, atualmente, o pais conta com um expressivo contingente de 

pequenos produtores familiares em uma extrema linha de pobreza, acompanhado pela falta de 

investimentos que garantam o minimo de condicoes de sobrevivencia. 

2.1. Politicas publicas para a agricultura no Brasil 

No caso do Brasil, o Estado sempre se fez presente para o fortalecimento da 

agroindustria, deixando a grande populacao agricola, pobre, vivendo fora dos investimentos e 

processos de modernizacao agricola. Bastos (2006, p. 29) destaca que 

A agricultura no Brasil e prenhe de intervencao estatal. Isso porque foi sempre muito 
relevante para a economia brasileira, mormente pelo papel que tem exercido os 
produtos de exportacao na receita cambial, indispensavel para que o pais realize suas 
trocas comerciais. Assim foi durante o periodo colonial, quando o acucar 
representou o principal referencial de comercio; em meados do seculo XIX e durante 
as quatro primeiras decadas da Repiiblica, principalmente quando o cafe assumiu 
com vantagem esse papel de suporte de trocas; e, mais recentemente, quando novos 
produtoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in natura e beneficiados, como a soja, a celulose e o suco de laranja. 
vieram assumir essa funcao. Nesse interim, outros produtos agricolas, cada um no 
seu tempo, tiveram tambem seu ciclo de gloria no comercio intemacional, a saber: o 
algodao, na decada de 1860. quando chegou a representar 17,7% das exportacoes; a 
borracha, por decorrencia do crescimento da industria automobilisuca, com seu 
boom no periodo 1900-1909, quando teve participacSo expressiva na balanga 
comercial brasileira (25,6%); e o cacau, no periodo 1946-1964. quando representou. 
em media, 4,6% do total exportado. 

Essas politicas publicas vieram a fortalecer o setor agropecuario, deixando de lado os 

pequenos produtores familiares, os quais nao possuem nenhum tipo de aparato estatal para a 

abertura de novas possibilidades de producao no meio do setor da pequena agricultura 

familiar. Por conta desse processo de intervencSes publicas diretamente correlacionadas com 

os interesses da minoria do segmento da agricultura exportadora, Bastos (2006, p. 40) diz que 

Paralelamente a essa moderna producao. estao multiplicando-se os produtores, na 
maioria pequenos, nao inseridos nas cadeias de bencficiamcnto e de 
comercializacao, os quais, adicionados aos desempregados, somam milhoes de 
familias rurais sobrevivendo principalmente de politicas publicas compensatorias e 
da previdencia social. Esse empob red memo da maior parte da populacao brasileira, 
embora tenha sua origem na formacao politica e socioeconomica do pais, agravou-se 
acentuadamente durante a fase mais intensiva da modernizacao, na qual o Estado 
teve um papel determinante. 
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E ainda para esse mesmo autor, 

As frustragdes da maioria da populacao rural, com respeito a intervengoes publicas 
dessa ordem, reforgam ideias como as de Putnam (19%), segundo as quais os 
grupos sociais prejudicados com a implementacao dessas politicas tendem a 
construir trajetoria de resistencia a novas agoes publicas, privilegiando a falta de 
cooperacao e de reciprocidade, alem de fuga de regras de jogo que possam induzir a 
quaisquer mudancas significativas. 

De fato, se analisarmos os investimentos do Estado na agricultura, a maior parte dos 

estabelecimentos agricolas familiares nao obtiveram nenhum tipo de recurso financeiro ou de 

credito, o que indica que as politicas publicas no Brasil sempre foram voltadas para atender a 

menor parte desses produtores, nos quais recebem a maior parte dos recursos. Conforme 

Aquino (2001, p. 13), 

Apesar da representatividade numerica do Grupo "B" na agricultura familiar 
brasileira, esta categoria de produtores tem apresentado uma baixa participagao na 
distribuigao do credito do PRONAF. [...], em 2006, o Grupo "B" recebeu apenas 
7,27% dos recursos do PRONAF no Brasil. Em contrapartida. os grupos "D" e "E". 
que representam uma parcela minoritaria do publico potencial do PRONAF [...], 
acessaram nada menos que 56% do credito ofertado em condigdes especiais pelo 
programa. Estes dados revelam que o PRONAF, ao inves de diminuir as 
desigualdades sociais, pode esta levando a um acirramento delas no seio da grande 
categoria de agricultores familiares brasileiros. E importante sublinhar que o quadro 
de desigualdades [...] nao e um caso atipico. Analisando a trajetoria do PRONAF 
durante os seus primeiros 12 anos de existencia (19% a 2008), percebemos 
claramente que esse programa apresenta uma tendencia concentradora de renda ao 
privilegiar as categorias de agricultores familiares mais capitalizados e as regioes 
mais ricas do pais na aplicacao do credito rural. 

Nesse contexto, ha uma divida social historica para com os pequenos produtores 

familiares, os quais sao desprovidos de qualquer forma de incentivo efetivo que vise a 

supressao da pobreza, miseria e desemprego de uma populacao historicamente afastada dos 

recursos provenientes das politicas publicas. 

2.2. Microcredito para os agricultores familiares do Pronaf B 

Ate meado dos anos 80 do ultimo seculo, faltava um sistema de politica publica que 

proporcionasse a geracao de emprego e renda para as populacoes que viviam em situacao de 

pobreza, principalmente daqueles provenientes da agricultura familiar. Portanto, desembocou 

o desafio, tanto para o Estado, como tambem, para sociedade em geral, a construcao de um 
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conjunto de organizacoes que atendessem essas populacoes que estao vivendo, em situacao de 

pobreza, miseria e precarias condicoes de vida no meio rural. 

No que diz respeito ao desenvolvimento das politicas publicas no Brasil e sua insercao 

no meio rural, a partir das ultimas duas decadas do seculo XX, observa-se, no Brasil, o 

incremento de diversas politicas publicas com o objetivo de gerar emprego e renda 

principalmente para a populacao que sempre esteve a margem do mercado de trabalho. Sendo 

assim, Costanzi e Passos (2002, p. 47) destacam o surgimento do FAT (Fundo de Amparo ao 

Trabalhador), do Planfor (Piano Nacional de Qualificacao Profissional) e do Sine (Sistema 

Nacional de Emprego) e, em especial, para os produtores agricolas, em 1995, o Pronaf 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). A criacao desses programas 

alavancou o desenvolvimento de diversos outros programas que proporcionaram diversas 

mudancas na renda das populacoes mais carentes. Conforme os autores supracitados, desde 

1995 foram criados diversos programas como o Proger Urbano e Rural, Pronaf, Proemprego, 

Protrabalho, PCPP, FAT-Habitacao, FAT-Empreendor Popular e o Finep. Esses programas, 

segundo Costanzi e Passos (2002, p. 47), "propiciaram, no seu conjunto, a realizacao de 4 

milhoes de operacSes de credito no valor global de R$ 27,4 bilhoes no periodo de 1995-

2001". Sendo assim, sao programas que visam melhorar as condicoes de vida da populacao de 

baixa renda no pais. 

Para os agricultores familiares, um dos principals programas de geracao de emprego e 

renda e o Pronaf, coordenado pelo Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA). Costanzi 

e Passos (2002, p. 52), destacam que "no periodo de 1995 a 2001, foram realizados 2,8 

milhoes de operacoes de credito no valor total dos emprestimos de cerca de R$ 8 bilhoes, no 

que diz respeito aquelas operacoes realizadas com recursos do FAT". Vale salientar que o 

MDA tambem entra com recursos para o desenvolvimento do Pronaf, principalmente na parte 

de infraestrutura. 

Para Gomes da Silva (2008, p. 17), 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf - se 
consolida como o mais importante instrumento de apoio aos produtores rurais, 
principalmente aqueles mais pobres que, historicamente, por diferentes motivos e 
condicionamentos, foram excluidos ou, quando muito. apenas tangencialmente 
foram contemplados pelas politicas agricolas, mais especificamente a politica de 
credito rural. 
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Para Bastos (2006, p. 64), 

Esse programa nasceu da luta historica dos sindicatos rurais e de suas representacoes 
em nivel estadual e nacional, recebendo, ainda, o apoio decisivo de instituicoes 
internacionais, como a Organizacao das Nacoes Unidas para a Agricultura e 
Alimentacao (FAO) e o Banco Internacional de Reconstrucao e Desenvolvimento 
(BIRD), cujas pressdes sobre o governo brasileiro foram mais importances para o 
desfecho que o acumulo de sucessivas experiencias frustradas por parte dos 
trabalhadores. 

Magalhaes e Abramovay (2006, p. 1) destacam que 

A caracteristica fundamental do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar, Pronaf. e que procura interferir na matriz da distribuicao de 
renda por meio da ampliacao do acesso ao credito formal a populacoes que a ele ate 
entao n3o tinham acesso. O credito abre caminho a que populacoes vivendo em 
situacao de pobreza parucipem de mercados de que estavam excluidas. 

Mesmo com a abertura de credito mais facil para os agricultores familiares, o Pronaf 

propiciou uma grave contradicao. Segundo Magalhaes e Abramovay (2006, p.2), 

o credito e um fator importante de geracao de renda, amplia as possibilidades 
produtivas das familias, permite-lhes estabilizar seus fluxos de entrada e enfrentar 
contratempos. Ao mesmo tempo, porem, os agricultores tendem a manter seus 
vinculos a mercados pouco propicios a valorizacao de seu trabalho, nao inovam suas 
atividades e o proprio perfil das regioes em que vivem pouco se altera, apesar dos 
evidentes beneficios Ira/idos pelo acesso ao credito. 

Como tentativa de ajustar os rumos do Pronaf, principalmente por conta do grande 

numero de agricultores inadimplentes, em 2005 foi criado o programa de microcredito 

denominado de Agroamigo, do Banco do Nordeste, em parceria com o Ministerio do 

Desenvolvimento Agrario. Uma das caracteristicas essenciais, do "novo" programa de 

microcredito, e a presenca de um assessor que acompanha todo o processo, desde o projeto ate 

a introducao do microcredito dentro da producao da unidade familiar. 

A partir da constatacao, em especial da alta inadimplencia com relacao ao Pronaf B, na 

qual segundo Magalhaes e Abramovay (2004, p. 13) "e explicada nao tanto por condicoes 

economicas e ambientais que eventualmente limitam a capacidade de geracao de rendas, mas 

por fatores institucionais, ligados a coordenacao entre os mediadores do acesso ao credito", e 

com o objetivo de atender os produtores rurais mais pobres da regiao nordeste, foi criado o 

programa de microcredito orientado denominado de Agroamigo. As caracteristicas basicas 

deste programa sao, portanto, entre outras, os vinculos que os agricultores mantem com o 



48 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

banco, por meio de acessos a contas correntes e outros servicos bancarios basicos e, tambem, 

a presenca de um assessor, o qual acompanha pessoalmente o agricultor desde a idealizacao 

do projeto ate o uso do dinheiro, seguindo-o passo a passo, o investimento que o cliente do 

Agroamigo esta inserindo na sua producao. Portanto, a principal diferenca entre o Pronaf B e 

o Agroamigo esta na participacao da figura do assessor de credito, na orientacao e 

acompanhamento da producao. 

Para Rogerio Costanzi (2005), "o microcredito e, acima de tudo, democratizacao do 

credito", ou seja, o microcredito e um dos principals instrumentos de politicas publicas no 

combate a pobreza. Neste sentido, uma das vantagens desse tipo de programa de microcredito 

esta na diferenca com o credito tradicional caracterizado pela demora e muita burocracia. No 

microcredito "nao e o cliente que procura o banco, mas sim a instituicao financeira que 

procura o cliente por meio dos seus agentes de credito". Observa-se essa pratica no programa 

de microcredito Agroamigo, no qual um assessor do banco atende as comunidades rurais 

divulgando as linhas de microcredito e consolidando os contratos bancarios, permitindo, 

assim, maior estreitamento na relacao entre o banco e o cliente. 

Uma das caracteristicas conceituais do microcredito diz respeito ao rompimento com a 

ideia de que as microfinancas sao acoes assistencialistas. O que ocorre, e a geracao de 

oportunidades de emprego, renda e melhoria na qualidade de vida. Costanzi (2005, p.22) 

destaca que "ao impor a necessidade de sucesso dos empreendimentos produtivos dos 

beneficiarios, acaba por se constituir em solucao ativa e autossustentavel de combate a 

pobreza. Os pobres e excluidos sociais nao precisam de caridade, mas sim de oportunidade". 

O microcredito foi desenvolvido, nessa perspectiva, para atender a uma parcela da populacao 

que nunca teve oportunidade de acessar os servicos bancarios. Contudo, nao basta apenas 

fornecer credito para essas populacoes rurais. Neste sentido, Costanzi (2005, p. 23) coloca que 

o microcredito 

devc estar integrado a outros elementos ou acoes. como educacao, capacitacao. 
qualificacao profissional, assistencia social, saude. Portanto, o microcredito nao 
deve ser visto como instrumento unico e onipotente de combate a pobreza, mas sim 
como um importante elemento adicional nessa missao. 

Portanto, o desafio vai muito alem do que um credito para esses agricultores. Em 

conjunto a essas iniciativas, fazem-se necessarias politicas publicas que visem a melhoria nas 

condicoes de vida como um todo, investindo e ampliando os servicos de saude, educacao, 

lazer, moradia, alimentacao e seguranca, multiplicando as acoes de politicas publicas, 
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formando, assim, um conjunto de atuacoes sociais para a real melhoria das condicSes de vida 

dos agricultores familiares, na busca da erradicacao da exclusao, miseria e pobreza deste 

grupo social tao representativo da agricultura familiar brasileira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3. Do Pronaf B ao Agroamigo 

Criado no inicio dos anos 90, o Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar), tinha como objetivo proporcionar o desenvolvimento no setor rural formado pelos 

agricultores familiares. No decorrer dos anos, esse programa dividiu os agricultores em cinco 

grupos - A, B, C, D e E, de acordo com renda anual e o numero de empregados. No entanto, 

esta experiencia mostrou serios problemas, entre eles, destaca Ricardo Abramovay (2003, 

p. 11-12), seriam que 

os creditos deveriam ser fiscali/ados e seus beneficios definidos pelos Conselhos 

Municipais de Desenvolvimento Rural [...] nao ha qualquer controle por parte do 

banco nem sobre a qualidade de seu uso, nem sobre a capacidade de devolugao por 

parte dos tomadores [...] os agricultores nao se tornam clientes dos ban cos. com 

acesso a contas e outros servicos bancanos [e, por fim], esta forma de transferencia 

de renda estimula uma relacao burocratizada entre a extensao rural e os agricultores. 

Essas questoes revelaram, no entanto, um conjunto de dificuldades que o "antigo" 

Pronaf B tinha na promocao de uma politica publica na qual mostrasse resultados 

significativos nas mudancas sociais dos pequenos produtores familiares. 

Outro problema, em relacao ao sistema de credito do Pronaf B, diz respeito a 

distribuicao do percentual do credito por grupos de agricultores familiares no Brasil. Uma 

pesquisa coordenada pelo professor Sergio Schneider (2011) mostra que os agricultores 

pobres, que constituent o grupo "B" do Pronaf, sao os que menos apresentam participacao na 

distribuicao de credito do Pronaf. No entanto, os pronaftanos do grupo B, em extrema linha de 

pobreza, representam 53,4% do grosso da pobreza do pais, ou seja, concentra a maior 

populacao de agricultores familiares. Verificou-se, neste estudo, que "o publico potencial da 

politica de credito PRONAF e bastante signiftcativo (93,5% do total de estabelecimentos 

familiares), localiza-se majoritariamente na regiao Nordeste (51% do total de 

estabelecimentos) e e constituido principalmente por agricultores familiares do Grupo "B" 
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(59% dos "pronafianos")". Estes dados demonstram a dimensao numerica desses produtores 

rurais, principalmente na regiao nordeste do Brasil. 

Logo, uma das principals dificuldades do Pronaf B estava relacionada com a falta de 

um acompanhamento por parte das instituicoes financeiras sobre as atividades desenvolvidas 

pelos agricultores com os recursos do microcredito. Outro problema, e que o Pronaf B nao 

conseguia atingir os produtores mais carentes, visto que as linhas de microcredito atendiam, 

na sua grande maioria, os agricultores enquadrados no Pronaf C, D e E, ou seja, os mais 

"capitalizados". 

De fato, as politicas publicas de microcredito caracterizaram-se, nesses ultimos anos, 

em aproximar o sistema bancario do Estado as populacoes rurais, as quais sao desprovidas de 

garantias para o pagamento do microcredito. Mesmo assim, as linhas de microcredito nao 

atenderam de forma satisfatoria os agricultores familiares no Brasil. Para Abramovay (2003, 

P 2), 

o acesso ao credito raramente se acompanha da possibilidade de uso do conjunto de 

servicos que o sistema bancario tern a vocacSo de oferecer. A transferencia de 

recursos crediticios acaba nao se traduzindo numa dinamica de investimentos capaz 

de representar um salto qualitativo na luta contra a pobreza. 

A partir da constatacao desses problemas, com o objetivo de atender os produtores 

rurais mais pobres, os quais representam a maioria da agricultura nacional e, tambem, como 

uma tentativa de solucao e correcao dos rumos do programa de microcredito do Pronaf B, no 

ano de 2005, foi criado o programa de microcredito orientado denominado de Agroamigo, do 

Banco do Nordeste, disponibilizando, assim, linhas de microcredito exclusivas para a 

agricultura familiar no grupo B do Pronaf. 

Segundo Maciel (2009, p. 103), 

O Programa de Microcredito Rural do BNB - Agroamigo foi desenvolvido numa 

parceria entre o BNB, G T Z 1 7 - Cooperacao Alema para o Desenvolvimento, 

Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA), juntamente com o Instituto 

Nordeste Cidadania (INEC), de acordo com a Lei 11.110, de 25 de abril de 2005. 

Referida lei instituiu. no ambito do Ministerio do Trabalho e Emprego, o Programa 

Nacional de Microcredito Produtivo e Orientado (PNMPO) e alterou dispositivos de 

algumas leis correlatas. Tern como objetivo central "incentivar a geracao de trabalho 

e renda entre microempreendedores populares". Esse instrumento legal dispoe, 

ainda, acerca das entidades que para este fim, sao consideradas instituicoes de 

microcredito, bem como do processo de habilitacao destas empresas que se propoem 

1 6 AQUINO e SCHNEIDER.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dimensao e localizacao do publico potential do Pronaf "B" no Brasil: uma 

analise a partir do censo agropecuario2006. (p. 10) 
1 7 Deutsche Geselischaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ). 
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a trabalhar com sistemas alternatives de credito, garantias e possibilidades de 

convenios de cooperacao tecnica e cicntifica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Lei 11.110 de 2005 , tambem deixa claro qual deve ser a funcao do microcredito 

produtivo orientado. O artigo 1°, no 3° paragrafo, diz que 

Para os efeitos desta Lei, considera-se microcredito produtivo orientado o credito 

concedido para o atendimento das necessidades financciras de pessoas fisicas e 

juridicas empreendedoras de atividades produtivas de pequeno porte, utihzando 

metodologia baseada no relacionamento direto com os empreendedores no local 

onde e executada a atividade economica, devendo ser considerado, ainda. que: 

I - o atendimento ao tomador final dos recursos deve ser feito por pessoas treinadas 

para efetuar o levantamento socioecondmico e prestar orientacao educativa sobre o 

planejamento do negocio. para definicao das necessidades de credito e de gestao 

voltadas para o desenvolvimento do empreendimento; 

II - o contato com o tomador final dos recursos deve ser mantido durante o periodo 

do contrato, para acompanhamento e orientacao, visando ao seu melhor 

aproveitamento e aplicacao. bem como ao crescimento e sustentabilidade da 

atividade economica; e 

III - o valor e as condicoes do credito devem ser definidos apos a avaliacao da 

atividade e da capacidadc de endividamento do tomador final dos recursos, em 

estreita interlocucao com este e em consonancia com o previsto ncsta Lei. 

Uma instituicao importante no Agroamigo e o Instituto Nordeste Cidadania (INEC) 

com sede em Fortaleza, capital do Ceara. A maior parte dos fiincionarios relacionados ao 

Agroamigo, mesmo trabalhando diretamente e dentro do BNB, e empregado do referido 

instituto. Funciona, entao, como uma especie de "terceirizacao" dos servicos, desde a 

coordenacao geral ate o assessor de microcredito rural. Segundo Maciel (2009, p. 105), 

O Instituto Nordeste Cidadania (INEC), entidade operacional do Agroamigo, foi 

criado em 1993, por iniciativa dos funcionarios do BNB que se manifestaram no 

sentido de atender ao apelo do sociologo Herbert Souza, em meio a grande 

mobilizacao nacional que se configurou, naquclc periodo, na Campanha de Combate 

a Fome, a Miseria e pela Vida. Oficializado em 27.02.06, obteve o certificado de 

Organizacao da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP) em 29.09.03. 

1 8 BRASIL. Lei n° 11.110, de 25 de abril de 2005. Institui o Programa Nacional de Microcredito Produtivo 

Orientado - PNMPO e altera dispositivos da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, que dispde sobre a extincao e 

dissolucao de entidade da administracao publica federal; da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 19%, que institui a 

Contribuicao Provisoria sobre Movimentacao ou Transmissao de Valores e de Creditos e Direitos de Natureza 

Financeira - CPMF; da Lei n° 9.872, de 23 de novembro de 1999, que cria o Fundo de Aval para a Geragao de 

Emprego e Renda - FUNPROGER; da Lei n° 10.194, de 14 de fevereiro de 2001, que dispoe sobre a instituicao 

de Sociedades de Credito ao Microempreendedor, e da Lei n° 10.735, de 11 de setembro de 2003, que dispoe 

sobre o direcionamento de depositos a vista captados pelas instituicoes financeiras para operacdes de credito 

destinadas a populacao de baixa renda e a microempreendedores; e da outras providencias. Disponivel em: 

hrtp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/Ll 1110.htm. Acesso em 25 de agosto de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/Ll
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Logo, o publico-alvo do programa de microcredito Agroamigo e constituido por 

agricultores familiares enquadrados a partir da Lei da Agricultura familiar n° 11.326, no grupo 

"B", do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - o Pronaf. Sao 

agricultores "pobres" com receitas de ate R$ 6 mil anuais, com no minimo 30% desta renda 

vinda de atividades desenvolvidas no interior do estabelecimento e que nao tenham 

empregados assalariados permanentes trabalhando em seu estabelecimento, diferentemente 

dos grupos "D" e "E" do Pronaf. Trata-se de uma categoria social de grande dimensao no 

Brasil e que representa a maioria da pobreza do pais. Podemos visualizar melhor a amplitude 

deste grupo de agricultores familiares, em um estudo intitulado dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dimensao e localizagdo do 

publico potential do Pronaf "B" no Brasil: uma andlise a partir do censo agropecudrio 

2006. Essa pesquisa mostra que os agricultores familiares do Pronaf B representam mais da 

metade dos 4,4 milhoes de estabelecimentos familiares no Brasil. Em especial, na regiao 

Nordeste, o publico potencial do Pronaf B em 2006 chega a 59,18% dos produtores 

familiares. No entanto, mesmo considerando a amplitude numerica, estes produtores 

familiares tern apresentado baixa participacao nas politicas publicas que visam atender este 

grupo especifico, principalmente no que diz respeito a distribuicao de credito do Pronaf B. 

A partir da constatacao da ineficiencia do Pronaf B, surgiu, entao, a necessidade da 

criacao de um microcredito espelhado em outro tipo de experiencia desse genero mais 

importante da America Latina - Crediamigo, tambem do BNB. Para Magalhaes e Abramovay 

(2006, p. 7), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A insatisfacao do Banco do Nordeste com os resultados alcancados ate aqui no 

PRONAF B e a experiencia do CREDIAMIGO motivaram a formulacao e o inicio 

de implantacao da mais importante proposta de mudanca nas praticas encontradas 

em nosso trabalho de campo. Apesar de apoiar-se em emprestimos de bai.xo 

montante, o PRONAF B tern uma operacionalizacao totalmente diferente da que 

norteia o que as organizacdes internacionais - a comecar pela Visao Mundial, que 

assessora o CREDIAMIGO - consideram como bons procedimentos. Mais do que 

simplesmentc mudanca na tecnica de empresumo o AGROAMIGO - nome de um 

conjunto voltado a aproximar o PRONAF das melhores praticas do microcredito. 

com base na experiencia acumulada pelo Banco do Nordeste - sinaliza para uma 

nova institucionalidade do PRONAF B. Ele e diferente de seu correlato 

CREDIAMIGO - hoje o mais importante programa de microcredito da America 

Latina. 

Sendo assim, o Agroamigo foi criado em 2005, em um projeto-piloto desenvolvido 

nos municipios de Floriano e Oeiras no Piaui, com duas agendas e dois assessores de 

microcredito orientado. De forma geral, 
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A atuacao do Agroamigo em cada um dos 1.989 municipios compreendidos na 

jurisdicao do BNB e sempre iniciada por meio de um diagnostico socioeconomico 

da regiato a ser atendida. levando em consideracao a demanda potencial para o 

Pronaf B, calculada a partir do numero oficial de estabelecimentos de agricultores 

familiares presentes.19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A metodologia do Agroamigo e caracterizada da seguinte forma: a primeira, a 

concessao de microcredito deve ser realizada, obrigatoriamente, com a apresentacao da DAP 2 0 

fornecida, na maioria das vezes pela EMATER ou pelas Associacoes de Moradores ou 

Conselhos Municipais. Segunda caracteristica, toda a operacionalizacao, desde o projeto ate o 

pagamento da ultima parcela do microcredito, deve ser obrigatoriamente acompanhada pelo 

assessor de microcredito rural. Maciel (2006, p. 114) destaca que "os Assessores de 

Microcredito Rural (AMR) sao profissionais de nivel medio, funcionarios do INEC, por ele 

selecionados entre tecnicos agricolas ou assemelhados que conhecem a regiao e, 

preferencialmente, residem na localidade onde desenvolverao o trabalho ou proximo a ela". O 

AMR tern uma carteira de clientes de varios municipios em uma mesma regiao. 

No capitulo seguinte, analisamos os resultados da pesquisa. 

C A P I T U L O 3 

AS C O N D I C O E S D E V I D A DOS P E Q U E N O S P R O D U T O R E S 

F A M I L I A R E S DO A G R O A M I G O E M L A G O A S E C A 

A pesquisa foi realizada no periodo de 20 de maio a 7 de julho de 2012 diretamente 

com os beneficiarios do programa de microcredito - Agroamigo, no municipio de Lagoa 

Seca, nas comunidades Pai Domingos, Almeida, Amaragi, Mineiro e Campinote. 

1 9 MACIEL.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Avaliacao da metodologia do Agroamigo em Caucaia-CE. (p. 118) 
2 0 Segundo o site da Secretaria da Agricultura Familiar, "criada pela SAF/MDA, a DAP e uulizada como 

instrumento de identificacao do agricultor familiar para acessar politicas publicas. como o Pronaf. Para obte-la, 

o agricultor familiar deve dirigir-se a um orgao ou entidade credenciado pelo MDA, de posse do C P F e de 

dados acerca de seu estabelecimento de producao (area, numero de pessoas residentes, composicac- da forca 

de trabalho e da renda. endereco completo). E o instrumento que identifica os agricultores familiares e/ou suas 

formas associativas organizadas em pessoas juridicas, aptos a realizarem operacoes de credito rural ao amparo 

do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf, em atendimento ao estabelecido no 

Manual de Credito Rural M C R do Banco Central do Brasil, Capitulo 10, Secao 2". Disponivel em: 

<http://comum<fades.mda.gov.br/rwrtaysaffl^ Acesso em: 29 de agosto de 

2012. 

http://comum%3cfades.mda.gov.br/rwrtaysaffl%5e
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As analises da pesquisa de campo estao divididas em cinco partes: 1- perfil social dos 

agricultores; 2- pluriatividade; 3- condicoes de vida: moradia, alimentacao e saude; 4-

producao e consumo e 5- analise sobre a influencia do Agroamigo na agricultura familiar. 

Nessa parte das apreciac5es dos dados da pesquisa, estaremos realizando as analises 

quantitativas por meio de tabelas, como ainda, simultaneamente, as informacoes qualitativas 

das entrevistas gravadas. Tambem buscaremos relacionar o material empirico e a teoria ja 

discutida no inicio do trabalho. 

3.1. Perfil social dos agricultores 

A faixa etaria dos entrevistados foi bem diferenciada. Dos 14 agricultores familiares 

pesquisados (Tabela 2) a maioria com 64,3% tern entre 21 e 50 anos de idade, enquanto 

35,7% tern 51 anos ou mais de idade. 

Tabela 2 - Faixa etaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid de 21 a 30 anos 3 21,4 21,4 21,4 

de 31 a 40 anos 3 21,4 21,4 42,9 

de 41 a 50 anos 3 21,4 21,4 64,3 

51 anos ou mais 5 35,7 35,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Tabela 3 - Sexo 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Masculino 4 28,6 28,6 28,6 

Feminino 10 71,4 71,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

A maioria das entrevistas foi realizada com mulheres (Tabela 3). Dos 14 entrevistados 

(as), 71,4% foram mulheres e 28,6% foram homens. Esses dados foram de uma amostra feita 

para essa pesquisa, mas deve-se destacar que, nos ultimos anos, vem aumentando o numero de 

participacao das mulheres no programa Agroamigo. As mulheres tendem a procurar mais o 

Agroamigo, pelo motivo dos homens terem dividas com o banco em outras operacoes 
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realizadas desde o Pronaf B e tambem, nos casos da amostra dessa pesquisa, por elas serem 

separadas, viuvas e, principalmente pelos maridos terem outro tipo de atividade nao agricola 

fora do estabelecimento familiar. No entanto, e importante ressaltar que o interesse nessa 

pesquisa nao e voltado apenas para o agricultor (a) em si, mas de investigar a unidade familiar 

como um todo, analisando as condicoes de trabalho e vida de todos os individuos que 

compoem a familia. 

Os dados do estado civil (Tabela 4) dos pequenos produtores familiares em Lagoa 

Seca revelam que a maioria deles sao casados (as) com 64,3% e o restante com 35,7 sao 

solteiros (as), viuvos (as), separados (as), divorciados (as) ou declararam que mantem uniao 

estavel sem registro oficial em cartorio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 4 - Estado civil zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Casado (a) 9 64,3 64,3 64,3 

Solteiro (a) 1 7,1 7,1 71,4 

Viuvo (a) 2 14,3 14,3 85,7 

Uniao estavel 1 7,1 7,1 92,9 

Separado (a) / 

Divorciado (a) 
1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Outro dado interessante e a posicao social que esses atores assumem dentro de casa. A 

maioria (Tabela 5) se considera que e chefe da familia tomando para si o controle financeiro 

do estabelecimento familiar, principalmente a maioria das mulheres que receberem o bolsa 

familia, elas acabam controlando os gastos ftnanceiros do seu domicilio. Sendo as mulheres a 

maioria na amostra dessa pesquisa, elas se consideram como as principals responsaveis pela 

chefia da casa. 

Tabela 5 - Posicao na familia 

Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Chefe da familia 11 78,6 78,6 78,6 

Esposa ou marido do 

(a) chefe da familia 
3 21,4 21,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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No que diz respeito ao perfil da familia, identificamos os seguintes dados: a maioria 

dos entrevistados tern mais de um filho (Tabela 6). Sendo que 71,4% tem de 1 a 3 filhos, 

21,4% tern de 4 a 6 filhos e 7,1% tern 10 ou mais filhos. Da amostra observada, a maioria dos 

filhos sao pequenos e, dessa forma, nao auxiliam de forma mais intensa nas atividades do 

estabelecimento familiar. Os filhos que ja sao maiores de idade buscam outros meios de 

obtencao de renda fazendo "bicos" na construcao civil, trabalhando na cidade de Campina 

Grande (supermercados, portarias e industrias) e, tambem, estudando em faculdade particular. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 6 - Quantidade de filhos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid de 1 a 3 10 71,4 71,4 71,4 

d e 4 a 6 3 21,4 21,4 92,9 

10 ou mais 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Tabela 7 - Grau de escolaridade 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Medio 2 14,3 14,3 14,3 

Fundamental 8 57,1 57,1 71,4 

Analfabeto (funcional) 2 14,3 14,3 85,7 

Nenhum 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Com relacao ao grau de escolaridade (Tabela 7), a maioria dos agricultores 

pesquisados, com 57,1%, possui o ensino fundamental, enquanto que o restante se considera 

analfabetos ou analfabetos funcionais e apenas 14,3% tem o ensino medio. A escolaridade dos 

conjuges dos beneficiarios do Agroamigo nao sao muito diferentes. A maioria, com 50% tem 

apenas o ensino fundamental. 

Se considerarmos todos os membros da familia que moram no mesmo domicilio, 

78,6% sao alfabetizados (Tabela 8) e em 57,1% dos domicilios pesquisados todos os filhos 

estao estudando e frequentando a escola diariamente. Esses dados corroboram a tese de que 

para esses agricultores familiares fica dificil o tao esperado "espirito empreendedor" que o 

programa de microcredito Agroamigo espera desses pequenos produtores familiares, visto que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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nao possuem nenhum tipo de qualificacao educacional, profissional e administrativa para 

"empreender" no seu "negocio familiar". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 8 - Se todos os membros da familia sao alfabetizados (as) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 11 78,6 84,6 84,6 

N io 2 14,3 15,4 100,0 

Total 13 92,9 100,0 

Missing 9,00 1 7,1 

Total 14 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Tabela 9 - Se todos (as) os (as) filhos (as) estao matriculados (as) e frequentando a 

escola diariamente 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 8 57,1 66,7 66,7 

Nao 4 28,6 33,3 100,0 

Total 12 85,7 100,0 

Missing 9,00 2 14,3 

Total 14 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Para esses agricultores a falta de estudo e um dos condicionantes para as dificuldades 

enfrentadas no cotidiano. No entanto, notamos que existe todo um esforco para que seus 

filhos estudem, aprendam a ler e a escrever para que no futuro trabalhem em atividades fora 

do domicilio rural. Do total de entrevistados, 57,1% afirmaram que os filhos estao 

matriculados e frequentado a escola diariamente (Tabela 9). Em depoimentos, sobre os pianos 

dos pais agricultores para o futuro de seus filhos temos a seguinte afirmacao: "Se eu pudesse, 

olhe [...] esse daqui, se ele terminasse, ele ia fazer uma faculdade de medicina ou de qualquer 

outra profissao, eu queria uma profissao para ele, que fosse boa pra ele [...] pra todos dois eu 

queria". Quando questionados sobre a atividade dos filhos na agricultura, um dos 

entrevistados disse que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

agricultor e bom, mas ela e assim [...] no tempo do inverno ela da uma coisinhapra 

comer, quern tem muita terra nao [...] jd e outra coisa. Mas, pra quern so tem um 

quarto de terra, ne? Da pra comer e as vezes, um ano como esse nos estamos de 

maos atadas, por que nao estamos plantando nada, por que nao tem chuva 

suficiente. 
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Outra agricultora entrevistada falou sobre essa questao da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Meus pianos para o futuro deles e que quero tudo de melhor pra eles. Eu queria que 

eles estudassem porque sent estudo eles nao tem nada, e so sofrimento. Eu nao 

tenho nada, somente a casa. Agricultura so e bom pra gente que nasceu e se criou 

nela. Antigamente a gente lucrava mais com a agricultura, mas so que agora nao 

dd, agora e jogar fora dinheiro. A gente ate paga para passar o trator, deixar tudo 

ajeitadinho, mas o lucro e muito pequeno, mas mesmo assim nao vou deixar nunca a 

agricultura. Daqui so vou pro cemiterio mesmo. Ano passado ficou 6 meses sem 

passar onibus aqui e a gente ia para Campina Grande a pe, todo mundo que 

trabalhava Id ia a pe. Era mais de duas horas caminhando para chegar Id e duas 

para voltar. 

E ainda outro agricultor salienta que "sem estudo o cabra nao e ninguem [...], pra mim 

a vida ta boa, quase morri e estou aqui. A vida de agricultor e sofrida demais, so Jesus que 

salva a gente quando manda a chuva". 

Portanto, o estudo significa, para essas pessoas, uma oportunidade de melhorar as 

condicoes de vida da familia colocando seus fdhos na escola, na conviccao de que terao um 

futuro melhor do que no presente momento. Ao visitarmos essas familias fica evidente um 

problema que se desencadeara nos proximos anos: o possivel esvaziamento das familias 

camponesas de seus estabelecimentos, pois os filhos dos atuais pequenos produtores 

familiares nao estao se preparando ou pensando em perpetuar a tradicao da familia no campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.2. A pluriatividade na agricultura familiar do Agroamigo 

No que diz respeito ao papel da "pluriatividade" como estrategia dos agricultores 

em unificar atividades agricolas e nao agricolas no seu estabelecimento familiar, percebe-se, 

com os dados apresentados nessa pesquisa, que os agricultores nao desenvolvem, em sua 

grande maioria, esse tipo de estrategia. 

As analises dos dados a seguir tem o esforco de demonstrar como os agricultores de 

Lagoa Seca estao utilizando a pluriatividade como estrategia de resistencia, permanencia e 

manutencao da sua familia. 

A respeito da quantidade de pessoas que moram no mesmo domicilio em geral gira 

em torno (Tabela 10) de ate 6 pessoas, com 85,7% dos agricultores observados. 
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Tabela 10 - Quantidade de pessoas que moram no mesmo domicilio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid de 1 a 3 7 50,0 50,0 50,0 

d e 4 a 6 5 35,7 35,7 85,7 

de 7 a 9 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Tabela 11 - Quantidade de pessoas que trabalham no estabelecimento familiar 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nenhuma 1 7,1 7,1 7,1 

de 1 a 3 11 78,6 78,6 85,7 

d e 4 a 6 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A quantidade de familias analisadas nas quais os familiares trabalham na producao 

agricola (Tabela 11), dos 14 entrevistados, 13 declararam que os filhos, netos, pais, sobrinhos, 

avos, de uma forma ou de outra ajudam nas atividades agricolas da sua unidade familiar. Fica 

claro, entao, que estamos tratando realmente de "pequenos produtores familiares". O que 

predomina nesses estabelecimentos nao sao pessoas assalariadas trabalhando, mas a mao de 

obra que e predominantemente familiar. 

Tabela 12 - Quantidade de pessoas que trabalham fora de forma permanente e 

moram no domicilio 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nenhuma 9 64,3 64,3 64.3 

de 1 a 3 5 35,7 35,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Apos perguntar quantas pessoas trabalham fora constantemente e moram no mesmo 

domicilio (Tabela 12), 35,7% disseram que tinha alguem que trabalhava fora do 

estabelecimento rural familiar. As atividades realizadas por essas pessoas sao de ajudante de 

pedreiro, na Alpargatas (industria de sandalias em Campina Grande), servente, pedreiro, 



60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

recepcionista em imobiliaria, promotora de vendas (Avon e Natura), mecanica de automoveis 

e industrials, entre outros servicos que nao precisam de uma melhor qualificacao profissional. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 13 - Quantidade de pessoas que trabalham fora de forma temporaria e 

moram no domicilio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nenhuma 8 57,1 57,1 57,1 

de 1 a 3 5 35,7 35,7 92,9 

de4a6 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

No que diz respeito as pessoas que trabalham de forma temporaria, "os bicos" e 

moram no domicilio (Tabela 13) 57,1% falaram que ninguem da familia consegue ou quer 

trabalhar fora do sitio. Nas palavras de um agricultor entrevistado: "Na epoca da chuva nao da 

tempo para ir trabalhar em Campina. So trabalho em Campina quando nao tem nada pra fazer 

aqui na agricultura. Na epoca da chuva da mais lucro trabalhar aqui". Dos que trabalham, 

identificamos alguns servicos como servente, pedreiro, agricultor em outros sitios e vendedor 

de frutas e verduras em feiras semanais em Campina Grande. 

Ja 92,9% das familias analisadas (Tabela 14) revelaram que ninguem da familia tem 

trabalho fixo fora da unidade familiar, mas trabalham na sua producao agricola familiar. 

Tabela 14 - Quantidade de pessoas que trabalham no estabelecimento e fora ao 

mesmo tempo de forma permanente e moram no domicilio 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nenhuma 13 92,9 92,9 92,9 

de 1 a 3 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte. Pesquisa de campo (2012). 

71,4% das familias observadas (Tabela 15) afirmaram que ninguem da familia faz 

algum tipo de "bico" para a complementacao da renda familiar e tambem trabalham no 

estabelecimento familiar. 
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Tabela 15 - Quantidade de pessoas que trabalham no estabelecimento e fora ao 

mesmo tempo de forma temporaria e moram no domicilio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nenhuma 10 71,4 71,4 71,4 

de 1 a 3 3 21,4 21,4 92,9 

d e 4 a 6 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Das pessoas da familia que foram embora da unidade produtiva rural familiar, apenas 

21,4% (Tabela 16) mandam algum tipo de ajuda que auxilie na complementacao da renda. 

Tabela 16 - Quantidade de pessoas que fazem parte da familia, que moram fora e 

contribuem com a renda mensal da familia 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nenhuma 11 78,6 78,6 78,6 

de 1 a 3 3 21,4 21,4 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

O papel da pluriatividade na agricultura familiar esta sendo uma nova realidade para 

essas familias. Para Schneider (2003, p. 23), 

A pluriatividade refere-se a emergencia de situacoes sociais em que os individuos 

que compdem uma familia com domicilio rural passam a dedicar-se ao exercicio de 

um conjunto variado de atividades econdmicas e produtivas, nao necessariamente 

ligadas a agricultura e ao cultivo da terra, e cada vez nicnos executadas dentro da 

unidade de producao. 

Fica evidente a falta do "uso" da pluriatividade por parte dos agricultores analisados 

nessa pesquisa. Vale lembrar que o microcredito do Agroamigo tambem pode ser utilizado 

para atividades nao agricolas, mas falta o devido acompanhamento e, principalmente, a 

divulgacao do BNB sobre as possibilidades de diversificacao das atividades dentro do 

programa de microcredito. 
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3.3. Condicoes de moradia, alimentacao e saude dos agricultores zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nessa parte iremos relatar sobre as condicoes de moradia, alimentacao e saude dos 

atores sociais em foco nessa pesquisa. 

No que diz respeito as condicoes de vida, uma agricultora relatou que, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essa vida e muito sofrida, o dinheiro e muito pouco, e muito trabalho e pouco lucro. 

Na epoca do rocado a gente tem que sair as 4:30 da manha para trabalhar ate 

10:00 por que a gente nao aguenta trabalhar alem das dez por causa do sol quente. 

Tem gente que e mais forte que amanhece e anoitece no rocado e quando chega em 

casa ainda tem o servico de casa pra fazer. Nao adianta ficar o dia todo no rocado 

e chegar em casa e ficar dentro da sujeira. Entao eu dou o meu tempo Id e meu 

tempo de casa, nao gosto de chegar e encontrar a casa suja, de ter que enfrentar 

uma pia cheia de louqa. Eu gosto de ir depots que organizo minha casa, tem que 

lavar roupa, mas tem algumas mulheres que nao se importam com isso nao. 

Para a maioria dos agricultores familiares, as atuais condic5es de vida (Tabela 17) sao 

consideradas boas. Pois, esses agricultores relataram que ha 30, 40 ou 50 anos atras as 

condicoes de moradia e alimentacao eram bem piores. As casas eram de "taipa", "barro" e nao 

possuiam energia eletrica. Hoje, segundo os agricultores familiares pesquisados, apesar de 

toda a precariedade existente no que diz respeito a "qualidade de vida", as condicSes sao bem 

melhores do que antes. Apenas dois agricultores declararam que as condicoes sao ruins e 

pessimas. Percebemos que os referenciais de melhores condicoes de vida estao 

correlacionados com a qualidade da casa (moradia) e a alimentacao diaria. 

Tabela 17 - Avaliacao das atuais condicoes de vida da familia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Otimas 2 14,3 14,3 14,3 

Boas 7 50,0 50,0 64,3 

Regulares 3 21,4 21,4 85,7 

Ruins 1 7,1 7,1 92,9 

Pessimas 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Tabela 18 - Avaliacao das condicoes de moradia da familia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Otimas 3 21,4 21,4 21,4 

Boas 4 28,6 28,6 50,0 

Regulares 5 35,7 35,7 85,7 

Ruins 1 7,1 7,1 92,9 

Pessimas 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Confirmando as informacoes da tabela anterior, 85,7% dos agricultores entrevistados 

disseram que consideram suas condicoes de moradia (Tabela 18) otimas, boas ou regulares. 

As maiorias das casas visitadas sao bem precarias (Foto 2). Faltam acabamentos de 

revestimento interno e externo, piso de ceramica, banheiro interno. Em muitas residencias as 

laterals sao muito sujas, com a saida de esgotamento sanitario bem proximo da casa. 

Entretanto, por piores que sejam as condicoes de moradia, as benfeitorias realizadas nas casas 

so foram possiveis por conta do dinheiro obtido do microcredito do Pronaf B/Agroamigo. 

Foto 2 - Casa de um agricultor beneficiario do Agroamigo 

Fonte: Pesquisa de campo. (2012) 

De modo geral as casas dos agricultores familiares inseridos no Agroamigo em Lagoa 

Seca, podem ser caracterizadas da seguinte forma: 

1- 100% possuem energia eletrica; 

2- 85,7% possuem agua tratada dentro de casa atraves de cisternas; 
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3- 85,7 % tem banheiro intemo; 

4- Todos tem mais de um comodo; 

5- Todos sao de alvenaria; 

6- Apenas 21,4% tem piso de ceramica; 

Com relacao as condicSes de vida dos agricultores familiares em Lagoa Seca, temos as 

seguintes particularidades: 

1 - 100% tem fogao a gas; 

2- Apenas 1 dos 14 entrevistados nao tem geladeira em casa; 

3- Todos tem televisao em casa (Mesmo com todas as dificuldades fmanceiras 

relatadas, a grande maioria possui antena parabolica nas suas casas) (Foto 3); 

4- 85,7% tem telefone celular (Observar como esse meio de comunicacao e 

importante nessas comunidades, pois o acesso aos telefones fixos e dificil por 

conta da distancia do centro urbano); 

5- Nenhum possui computador e nem tem acesso a internet em casa; 

6- Nenhuma das casas tem saneamento basico. (Toda agua suja e lancada a ceu 

aberto perto da casa ou colocadas em fossas feitas pelos proprios moradores); 

7- Apenas 21,4% tem servico de coleta de lixo no domicilio (O restante dos 

moradores relatou que queimam o lixo domestico no seu proprio terreno). (Outro 

problema se deve ao fato de que a maioria dessas comunidades sao localizadas em 

areas muito proximas das divis5es territorials entre os municipios circunvizinhos 

(Campina Grande, Lagoa Seca e Puxinana), fator este em que nenhuma prefeitura 

quer assumir os servicos publicos daquelas comunidades). 

Em se tratando das condicoes de saude, 35,7% das pessoas entrevistadas afirmaram 

(Tabela 19) que sao pessimas as situacSes de saude oferecida pelo servico publico. Apenas na 

comunidade de Amaragi, os agricultores relataram que tem um posto de saude no qual oferece 

um atendimento adequado. Nas demais localidades, os agricultores tem que se deslocar para 

Campina Grande, cerca de 15 km de distancia, pagando um frete para leva-los ao atendimento 

medico fora do seu municipio de origem. Uma dos agricultores disse que 
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Foto 3 - Antena parabolica nas comunidades rurais de Lagoa Seca 

Fonte: Pesquisa de campozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gente daquipra Lagoa Seca [...]para um exame demora meses, meses, esperando 

pra esse exame ser marcado. Primeiro, a gente vai aqui [...J Por que tem que fazer 

no setor da gente. Chega Id o medico encaminha pra Lagoa Seca [...] Sai daqui de 

madrugada e as vezes chega Id e nao e atendido, nao consegue [...] A gente marca 

pra arrancar um dente, chega Id na fila nao da, jd ta grande demais, jd nao tem 

condic&o de tirar aquele dente. Olhe [...] eu queria [...] olhe, se as coisas e dificil, 

pra gente de Lagoa Seca e muito mais dificil. 

Tabela 19 - Avaliacao das condicoes de acesso aos servicos de saude 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Otimas 2 14,3 14,3 14,3 

Boas 4 28,6 28,6 42,9 

Regulares 2 14,3 14,3 57,1 

Ruins 1 7,1 7,1 64,3 

Pessimas 5 35,7 35,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enfim, faltam postos de saude para atender as comunidades rurais de Lagoa Seca. 

Portanto, ha uma carencia no que diz respeito a prestacao dos servicos de saude por parte do 
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Estado. Sao pessoas "pobres" as quais necessitam de um conjunto de instrumentos de saude 

que proporcionem melhores condicoes de saude para uma populacao que muitas vezes nao 

tem nem o dinheiro para a compra de um simples remedio. 

Quanto as condicoes de alimentacao, e uma questao dificil de mensurar, pois na 

relacao entre pesquisador e pesquisado ocorre, muitas vezes, situacoes de constrangimento, 

principalmente, na hora dos questionamentos sobre o tipo, a quantidade, a qualidade dos 

alimentos consumidos pela familia diariamente. Isso porque, as familias em foco nessa 

pesquisa, em determinados periodos do ano nao tem o que comer. Levando-se em 

consideracao o acanhamento no momento da entrevista, em relacao a avaliacao das condicoes 

de alimentacao (Tabela 20), 35,7% consideram regulares, 35,7% boas e 21,4% otimas. 

Tabela 20 - Avaliacao das condicoes de alimentacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Otimas 3 21,4 23,1 23,1 

Boas 5 35,7 38,5 61,5 

Regulares 5 35,7 38,5 100,0 

Total 13 92,9 100,0 

Missing 9,00 1 7,1 

Total 14 100,0 

Fonte. Pesquisa de campo (2012). 

Um dos entrevistados, ao falar sobre as condicoes de vida e alimentacao, destacou o 

seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu acho boa, gragas a Deus. Minha casa e boa. A coleta de lixo passa duas vezes na 

semana. Quando necessita de assistencia medica tem que ir para Campina. O posto 

de saude mais proximo e em Atvino. Nao temos nenhum beneficio aqui. No cafe da 

manha e pao e cafe, no almogo feijao, arroz, farinha e carne quando tem. O jantar e 

os mesmos alimentos do almogo. Recebo 104 reals do bolsa familia. Ajuda demais, e 

uma bengdo que Jesus mandou, pago a luz, compro o gas, etc. 

Na tabela 21 temos os tipos de alimentos consumidos no dia a dia por esses 

agricultores familiares: 
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Tabela 21 - Demonstrative do tipo de alimentacao diaria dos agricultores 

familiares do Agroamigo em Lagoa Seca zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cafe da manha Almogo Lanche da tarde Jantar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cuscuz, tapioca, 

manteiga, ovos, 

biscoito, cafe e leite; 

Feijao, arroz, 

macarrao, farinha, 

frango, batata doce, 

macaxeira, alface e 

suco; 

Cafe, leite e biscoito; Sopa, cuscuz, leite e 

macaxeira. 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

A maioria dos alimentos consumidos por esses agricultores sao de producao familiar, 

macaxeira, batata doce, ovos, leite, alface e feijao. A questao e que na maior parte do ano a 

terra nao produz nada ou quase nada, deixando essas pessoas em situacoes de penuria e fome. 

No que se refere a deficiencia nutritiva desses atores sociais, temos um caso semelhante 

descrito pelo autor Antonio Candido em Os parceiros do ho bonito, quando ele diz que 

E preciso agora acentuar que esta alimentacao deficiente e elemento de uma situacao 

mais ampla carencia, que atinge todos os setores da vida caipira. Para conseguir a 

estreita margem de lucro que lhe permite sobreviver, o pequeno sitiante e o parceiro 

se veem obrigados (seria mais correto dizer - cada vez mais obrigados) a reduzir 

drasticamente a satisfacao das necessidades. Em consequencia as necessidades para 

ele sao minimas. a sua batalha de todos os dias e travada estritamente, para nao 

passar fome. 

O triunfo consiste, na maioria absoluta dos casos, em poder guardar bastante 

semente para o plantio e para o mantimento suficiente da familia restando uma parte 

para vender. O produto da venda se destina como vimos, a compra de alimentos e 

dos pouquissimos bens de consumo.21 

Assim, constatamos que a producao familiar e basicamente para o autoconsumo da 

familia restando pouco ou quase nada de excedente para a compra de outros bens. A busca 

diaria e para a sobrevivencia da familia, numa busca constante para nao passar fome. 

Como a maioria dos entrevistados recebem o bolsa familia (Tabela 22), ou seja 64,3%, 

esse programa tem uma importancia fundamental para os pequenos produtores familiares. Ou 

seja, e um dinheiro, pouco ou muito, no qual pode contar com ele todos os meses e, 

principalmente, em epoca de seca e estiagem. 

CANDIDO.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os parceiros do rio bonito. (p. 158) 
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Tabela 22 - Se participa ou participou de algum programa do governo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 9 64,3 64,3 64,3 

Nao 5 35,7 35,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A estima dos agricultores pelos programas do governo (como por exemplo o bolsa 

familia) e comprovado quando 50% declararam (Tabela 23) que consideram otimo esse tipo 

de programa do governo, citado, assim, pela maioria dos estrevistados, deixando claro como o 

bolsa familia e um importante instrumento para a manutencao e sustentacao da familia 

camponesa. Mesmo com o valor das bolsas girando em torno entre 35 e 70 reais, este serve 

como garantia para o consumo minimo de nutricao no qual o corpo humano necessita para 

sobreviver. 

Tabela 23 - Como avalia os programas do governo 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Otimo (s) 7 50,0 70,0 70,0 

Bom (ns) 3 21,4 30,0 100,0 

Total 10 71,4 100,0 

Missing 9,00 4 28,6 

Total 14 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Tabela 24 - Se alguem da casa recebe recursos do INSS 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 5 35,7 35 7 35,7 

Nao 9 64,3 64,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Do total de entrevistados (Tabela 24), apenas 35,7% recebem algum tipo de beneficio 

do INSS, seja aposentadoria ou pensao. Em uma realidade social e economica tao dificil, 

receber recursos do INSS e uma "dadiva" em comparacao com aqueles que nao tem. Um 

ponto importante merece destaque nesse momento. Esses agricultores familiares que tem uma 

fonte de renda segura, tambem nao conseguem "empreender" como "reza" a cartilha do 
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Agroamigo do Banco do Nordeste. Talvez esses fossem os casos em que se esperassem 

"exito" dos objetivos do programa de microcredito Agroamigo. No entanto, os referidos 

agricultores apenas pegam o dinheiro para um tratamento medico mais dispendioso, para 

reformar a casa e emprestar a algum parente. A questao e que a busca pelo microcredito 

advem da facilidade de pagamento e do desconto de 25% do total do valor no final do 

contrato. Portanto, aqueles que teriam uma capacidade minima de "empreender", esses nao 

estao aplicando o dinheiro em atividades que representem o aumento da producao dentro da 

unidade familiar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.4. Producao e consumo 

Ao referir-se sobre quanto tempo faz que ele (a) e agricultor (a), escutamos quase que 

unanimemente as frases "sempre fui agricultor", "desde que eu me entendo de gente eu 

sempre fui agricultor" e "desde que nasci". Umas das agricultoras respondeu o seguinte: 

"Gosto de ser agricultura. Aprendi com meu pai". Essas falas configuram um modo de vida 

desses agricultores, que permitem compreender uma intensa relacao entre trabalho, terra e 

familia segundo a visao de mundo dessas familias tradicionais. Todos os agricultores 

entrevistados (Tabela 25) responderam que ja faz 21 anos ou mais que sao agricultores. 

Mesmo assim, e importante considerar que a maioria destes produtores so comeca a trabalhar 

de fato quando sao adolescentes ou maiores de idade, mas que desde pequenos sao instruidos 

pelas familias para o trabalho com a terra, nas quais transmitem valores e praticas sociais que 

asseguram a continuidade da familia na agricultura. 

Tabela 25 - Tempo que e agricultor (a) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid 21 ou mais 14 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Tabela 26 - O principal tipo de producao no estabelecimento 

Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Agricola 14 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo. (2012) 
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Sobre o principal tipo de producao no estabelecimento agricola familiar (Tabela 26) 

todos responderam que trabalham so na agricultura, seja plantacao ou criacao. Relacionamos 

os principals "produtos" cultivados pelos agricultores familiares do Agroamigo em Lagoa 

Seca (Tabela 27). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 27 - Principals culturas e criacoes encontradas nos estabelecimentos dos 

agricultores inseridos no Agroamigo em Lagoa Seca 

PLANTACOES Batata doce, macaxeira, feijao, hortalicas, 

milho, laranja, manga, caja, jaboticaba, 

cebola, jerimum, banana e caju. 

C R I A C O E S Gado, caprino, ovino e galinha. 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Quanto a producao, um dos agricultores entrevistados fez a seguinte exposicao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A principal produqao e batata, milho, macaxeira. E pra consumir e vender, por 

exemplo, quando da milho, ai quando dd muito e tenho que vender. A gente produz 

pensando em ter o que comer e tambem para vender. A gente vende mais feijao e 

milho, a macaxeira a gente deixa porque a familia e grande e a gente vai 

consumindo, mas quando dd muito a gente tambem vende pros nossos vizinhos 

mesmos que fazem feira. Eles vem na casa, compram e levam pra feira. 

De todas essas culturas, a maior parte cultiva a mandioca, o feijao, o milho, a batata 

doce e explora a criacao de animais. Sao essas producoes que garantem a alimentacao da 

familia e sua consequente subsistencia. As demais, como as frutas, hortalicas e verduras, sao 

provenientes da propria regiao (natural) caracterizada pela predominancia de um clima umido 

e de constante neblina. 

No que diz respeito ao destino ou finalidade da producao agricola (Tabela 28) 35,7% 

disseram que produzem somente para o consumo interno, ou seja, consumo da familia. 64,7% 

responderam que produzem tanto para o consumo como tambem para a venda. Nesse caso, a 

producao nao e feita com a finalidade da venda, de producao em escala, com objetivo de 

lucro. Mas a venda so existe, pelo menos na maioria dos fatos observados na pesquisa, 

quando ha uma sobra esporadica de excedentes das "mercadorias". 
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Tabela 28 - Finalidade da producao agricola 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Somente para o 

consumo 
5 35,7 35,7 35,7 

Para o consumo e venda 9 64,3 64,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na tabela 29, temos uma sintese das caracteristicas da producao dos agricultores 

familiares aqui em foco. O esforco foi em descrever as particularidades das pequenas 

producoes, apontando assim os tipos de cultura semeados, a quantidade produzida, vendida e 

consumida pela familia, bem como o preco dessa producao quando entra nos mercados da 

redondeza, em Campina Grande, Sao Jose da Mata, Pocinhos e, outros mais distantes, 

Soledade e Juazeirinho. 

Tabela 29 - Tipos de culturas produzidas, consumidas e vendidas por ano 

Tipo de cultura Quantidade O preco da Quantidade Quantidade Destino da 

produzida produzida producao vendida consumida producao 

1- Feijao; 5 a 7 sacos por 

ano; 

80 reais o 

saco (em 

alguns casos 

pode chegar 

a 130 reais 

dependendo 

da epoca do 

ano); 

3 sacos; 5 sacos; Feira por meio 

de atravessador; 

2- Mandioca; 2.000 kg por 

ano; 

0,25 

centavos; 

2.000 kg; Nenhuma; Feira por meio 

de atravessador; 

3- Batata doce; 20 a 30 caixas 15 reais a 30 caixas ou 50 caixas ou Feira por meio 

ou sacos por caixa ou o sacos; sacos; de atravessador; 

ano; saco 

(podendo 

chegar a 60 

reais 

dependendo 

da epoca do 

ano); 

4- Milho; 2 sacos por 

ano: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Nenhuma 2 sacos; Alimentacao das 

galinhas; 

5- Laranja 200 caixas por 

ano; 

5 a 10 reais a 

caixa; 

Feira de 

Campina 

Grande atraves 

de atravessador; 

Fonte: Pesquisa de campo. (2012) 
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Portanto, percebemos que a menor parte da producao ficou para a comercializacao, 

enquanto que a maior parte permaneceu para o consumo da familia. Os precos praticados por 

esses agricultores e bem menor (em torno de 0,25 centavos o kilo/grama da macaxeira) 

quando comparada ao preco final de mercado. Uma macaxeira comercializada na feira de 

Campina Grande chegar ate 4,00 reais/kg. 

Tabela 30 - Renda mensal obtida atraves da producao agricola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Menos de 1 
10 71,4 

salario minimo 
10 71,4 83,3 83,3 

de 1 a 2 salario 

(s) minimo (s) 2 14,3 16,7 100,0 

Total 12 85,7 100,0 

Missing 9,00 2 14,3 

Total 14 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

No que diz respeito a renda mensal proveniente da producao no estabelecimento 

familiar, essa foi uma das perguntas mais dificeis para fazer aos agricultores familiares do 

Agroamigo em Lagoa Seca, pois, a instabilidade climatica, de chuvas, o empobrecimento do 

solo, entre outros fatores, torna a agricultura uma atividade que nao e facil de lhe dar no dia a 

dia. Nao sao todos os meses em que esses pequenos produtores obtem os resultados atraves do 

cultivo da terra. Nesse sentido, a maior parte dos agricultores entrevistados nao sabiam dizer 

nem valor mensal, nem por periodo do ano e nem anual da renda obtida atraves, 

exclusivamente da atividade agricola. Dos 14 entrevistados (Tabela 30), dois nao souberam de 

forma alguma responder, dois responderam que conseguiam de 1 a 2 salarios minimos por 

mes e, a grande maioria, respondeu que nao conseguem "ganhar" nem um salario minimo por 

mes. Observamos que a mensuracao "salario minimo" foi uma "imposicao" como pesquisador 

para tentar precisar um valor da renda obtida com a agricultura. Mas, para esses agricultores, 

o termo "salario minimo" fica como algo muito distante e desconhecido, abstrato, nao 

podendo, portanto, responderem um valor em cima do que foi colocado na entrevista. Outro 

fator que explica essa "falta de resposta", esta ligado ao que explicamos nas duas ultimas 

tabelas anteriores: estamos tratando de agricultores familiares que produzem para o 

autoconsumo, ou seja, de subsistencia. 
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Tabela 31 - Se a renda da familia vem principalmente da producao agricola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sim 3 21,4 21,4 21,4 

Nao 11 78,6 78,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ainda sobre essa questao da renda obtida por meio da producao agricola, a tabela 31 

confirma a ideia apresentada: dos agricultores entrevistados, 11 disseram que a principal fonte 

de renda (dinheiro) nao advem da producao agricola. De fato, o bolsa familia e principal 

forma desses agricultores terem algum dinheiro que nao seja diretamente para a alimentacao 

da familia, mas para a compra do gas, pagamento da conta de luz e do telefone celular, 

compra de remedios, aquisicao de roupas e calcados, entre outras necessidades que requer 

dinheiro. 

Questionados sobre a possibilidade de pessoas que nao fazem parte da familia 

auxiliarem na producao agricola (Tabela 32), 50% afirmaram que em nenhum momento ha, 

nem temporariamente ou constantemente, alguem trabalhando em suas terras. Mas, 7 

entrevistados disseram que em algum periodo do ano necessitam do trabalho de outras 

pessoas que trabalhem no cultivo em seus respectivos sitios. Geralmente, uma ou ate tres 

pessoas, em um periodo do ano, sao chamadas para trabalhar nas atividades familiares do 

sitio, pagando em torno de 25 reais por dia. Lembrando que estamos tratando de pequenos 

produtores familiares, o que pressupoe apenas familiares trabalhando dentro da unidade de 

producao. 

Tabela 32 - Quantidade de pessoas que nao fazem parte da familia, mas auxiliam 

na producao agricola 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nenhuma 7 50,0 50,0 50,0 

del a3 7 50,0 50,0 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Convem ainda relatar uma situacao contada por um dos familiares dos agricultores 

entrevistados. Uma fdha de uma beneficiaria do Agroamigo produz algumas pecas de roupas 

em sua propria residencia, inclusive fardamento escolar para as criancas da regiao onde mora. 



74 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ela relatou que muitas vezes as pessoas vem trabalhar no sitio da mae dela em troca de fardas 

para os filhos. Funciona, essencialmente, como uma troca22. Percebemos entao que existe 

nesse caso uma relacao "mercadologica", nao mediada pelo dinheiro, mas de compadrio, 

amizade e vizinhanca, numa logica de troca existente apenas entre aqueles que sao mais 

proximos. 

Indagados sobre as condicoes de uso e posse da terra (Tabela 33), 92,9% afirmaram 

que sao proprietaries dos sitios e apenas um entrevistado disse que era posseiro. Assim, 

constatamos que a maioria dos agricultores familiares no municipio de Lagoa Seca sao 

proprietaries de suas terras, contraidos por meio de heranca dos seus respectivos pais. Ao 

contrario de outros municipios da regiao do Compartimento da Borborema, observado na 

pesquisa-piloto desse estudo, onde a maioria dos agricultores familiares e posseiro, 

arrendatario, parceiro e meeiro, todos os agricultores observados na presente pesquisa tem a 

posse de suas terras garantida por meio da transmissao de bens familiar. 

Tabela 33 - Condicoes de uso e posse da terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Proprietario 13 92,9 92,9 92,9 

Posseiro 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

No que se refere ao tipo de tecnica empregada na producao agricola (Tabela 34), todos 

os entrevistados responderam que utilizam apenas tecnicas manuais, usando apenas 

instrumentos de trabalho bem simples como a pa e a enxada. 

Tabela 34 - O tipo de tecnica empregada na producao agricola 

Cumulative 

Frequency Percent Valid Percent Percent 

Valid Tecnicas manuais 14 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

2 2 Lembrar a obra de Marcel Mauss, "o ensaio sobre a dadiva". Nesse trabalho o autor destaca a frequencia e a 

universalidade de dar. receber e retribuir presentes. 



75 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Segundo Mazoyer e Roudart, na Antiguidade 

A pa e o enxadao permitiam, tanto um como outro, lavrar o solo, ou seja, revolve-lo 

e, portanto, enterrar e destruir em larga escala a vegetacao herbacea espontanea do 

alqueive. Mas esse trabalho longo e penoso nao podia ser efetuado na totalidadc das 

areas em alqueive, deveria ser contemplado pela passagem do arado escarificador. O 

arado escarificador, concebido em sua origem para enterrar os graos apos a 

semeadura, e um equipamento de tracao animal (boi. asno ou mula) munido de uma 

simples ponta, endurecida a fogo ou com o ferro, que rasga o solo sem revolve-lo; 

assim, ele nao destroi completamente as ervas indesejadas. Mas como o trabalho do 

solo e relativamente rapido. pode-se repeti-lo varias vezes.23 

Para esses agricultores familiares, recai um trabalho penoso, pesado e dificil em 

virtude tambem da falta de acesso aos instrumentos de trabalho, "modernos", capazes de 

permitir uma maior producao com o menor esforco fisico possivel. De fato, esses pequenos 

produtores familiares continuam utilizando equipamentos manuais (Fotos 4, 5, 6, 7 e 8) 

identificados, pelos autores Mazoyer e Roudart, na antiguidade. O uso do arado escarificador 

nao foi encontrado em todos os sitios visitados. A maioria deles nao tem essa ferramenta, 

recorrendo muitas vezes ao aluguel atraves de conhecidos e vizinhos. Em alguns casos, foi 

relatado que muitos "ganham" de algum compadre, um dia de arado escarificador de tracao 

animal para ajudar na preparacao da terra para o plantio. 

Foto 4 - Arado escarificador na lateral da casa de um agricultor familiar em 

Lagoa Seca 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Almeida (2012). 

MAZOYER E ROUDART.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Historia das agriculturas no mundo. (p. 258) 
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Foto 5 - Carroca e arreamento para tracao animal na lateral da casa de um 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Almeida (2012). 

Foto 6 - Uma enxada ao lado de alguns pedacos de madeira na lateral da casa de 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Campinote (2012). 
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Foto 7 - Uma pa bem velha usada nas atividades agricolas de um agricultor 

Foto: Pesquisa de campo (2012). 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Campinote (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De todos os agricultores visitados, apenas um deles possui caminhao utilizado para o 

transporte da alimentacao dos animais do sitio, como tambem, serve de meio de obtencao de 
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renda, trabalhando como frentista em feiras livres de municipios circunvizinhos, 

complementando, assim, a renda familiar. 

O meio de transporte mais utilizado pelos entrevistados e a motocicleta (Tabela 35). 

42,9% disseram que possuiam uma moto (Foto 9) apenas como meio de transporte, nao sendo 

usado diretamente como ferramenta que auxilie na producao e venda dos "produtos" 

cultivados no sitio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 35 - Tipo de transporte que possui 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Bicicleta 2 14,3 14,3 14,3 

Moto 6 42,9 42,9 57,1 

Carro 1 7,1 7,1 64,3 

Nenhum 5 35,7 35,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Foto 9 - Motocicleta de 50cc utilizada como meio de transporte pelos 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Almeida (2012). 

Portanto, constatamos que esses estabelecimentos agricolas familiares usam 

predominantemente o cultivo manual, nao tendo acesso as ferramentas e equipamentos de 
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pequeno e medio porte que auxiliem de forma eficiente na producao do seu sitio. Os autores 

Mazoyer e Roudart ainda destacam que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No fim das comas, o cultivo estritamente manual, pouquissimo eficiente, predomina 

hoje nos paises em desenvolvimento: mais de 80% dos cultivadores da Africa de 

40% a 60% dos cultivadores da Asia e da America Latina trabalham no modo 

manual de cultivo. E preciso acrescentar que muitos deles pouco se beneficiaram da 

selecao genetica e de insumos industriais.24 

Logo, o valor do microcredito concedido pelo Agroamigo nao possibilita a compra ou 

acesso desses agricultores na aquisicao de equipamentos nao manuais, nos quais garantissem 

uma melhor produtividade e competitividade frente a uma concorrencia do agronegocio tao 

bem equipada e preparada para atender o mercado consumidor. 

3.5. Analise sobre a influencia do Agroamigo nas condicoes de vida dos pequenos 

produtores familiares em Lagoa Seca 

3.5.1. Ingresso do agricultor no Agroamigo 

Dentre os beneficiarios entrevistados, 78,6% tem mais de tres anos de Pronaf 

B/Agroamigo (Grafico 1). Entre estes, 35,7% tem de 3 a 4 anos; 28,6% tem de 5 a 6 anos e 

14,3% tem sete anos ou mais tempo de participacao no programa de microcredito do BNB. 

Considerando que um dos objetivos do Agroamigo esta relacionado a possibilidade do 

agricultor, em dois anos, sair do enquadramento do grupo B do Pronaf e entrar no grupo C e, 

assim sucessivamente, observamos, com esses dados, que a maioria nao consegue sair do 

grupo de enquadramento inicial, evidenciando que esses pequenos produtores familiares nao 

conseguem aumentar a sua renda mensal/anual. 

MAZOYER E ROUDART.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Histdria das agriculturas no mundo. (p. 500) 
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Grafico 1 - Tempo de participacao no Agroamigo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Menos de 1 ano 

• o>1 a : anos 

• d e 3 a 4 a n o s 

Hde5a6anos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O 7 anos ou mais 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maioria desses agricultores contrai o microcredito do BNB pensando no bonus no 

qual tera no final do contrato. Entra R$ 2.500,00 e no final fica com R$ 625,00 de 

amortizacao da divida. A compra de animais, principalmente de boi, serve apenas como 

garantia do pagamento da divida que sera cobrada somente depois de mais de um ano de 

contrato do microcredito. 

Portanto, observa-se, a dificuldade do agricultor familiar do Agroamigo em realizar e 

obter os resultados esperados pelo BNB. Sao poucos os casos de sucesso de empreendimentos 

dentro desse programa. Geralmente esses casos estao relacionados com atividades nao 

agricolas, como por exemplo, o artesanato. Assim, com o dinheiro do microcredito em maos, 

o pequeno agricultor tende a nao aplicar o dinheiro no seu "empreendimento", mas ele vai 

atender a suas primeiras necessidades, as suas necessidades basicas: compram de alimentos, 

remedios, roupas e eletrodomesticos para a familia. 

Quanto a forma de conhecimento, por parte dos agricultores, com relacao a existencia 

do Agroamigo (Grafico 2), 50% dos entrevistados afirmaram que souberam atraves dos 

familiares e amigos, 42,9% por meio do sindicato, associacao e cooperativas e apenas 7,1% 

disseram pelo assessor de microcredito rural. Esses dados chamam a atencao em dois 

aspectos. O primeiro com relacao a importancia da indicacao dos amigos e familiares sobre o 

Agroamigo. A maioria desses agricultores tem alguem da familia na qual ja e beneficiario do 

programa, facilitando, assim, a divulgacao entre o meio familiar. O segundo aspecto, destaca-

se o papel do sindicato rural. Nesse, a figura do presidente da associacao serve como um 

importante mediador entre o agricultor e o banco. Umas das "iniciativas" do programa 
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Agroamigo, esta relacionado ao papel do assessor no qual vai ate os estabelecimentos rurais. 

Ou seja, o banco vai ate o cliente e nao o cliente vai ate o banco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Grafico 2 - Forma que tomou conhecimento do Agroamigo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA * wi~ i izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA irn—•••Lfti 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Questionados sobre a renda mensal antes do acesso ao Agroamigo (Grafico 3), 71,4% 

declararam que a renda era de menos de um salario minimo por mes, 7,1% disseram que 

tinham uma renda de um salario, 7,1% uma renda entre 1 e 2 salarios e 14,3% nao souberam 

responder. 

Grafico 3 - Renda mensal antes do Agroamigo 

1 salano MHO 0 > 1 a2sa*»io<sinw*no<s> 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 
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Um dos agricultores entrevistados descreveu sua condicao de vida antes do 

Agroamigo da seguinte maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] a gente nao podia comprar um bezerro, a gente nao podia comprar uma vaca e 

hoje em dia a gente tem o leite, a gente tem o estruminho [...]. Vamos dizer que uma 

vaca e mil conto, uma vaca boa de leite e mil conto. Um bezerro, mais ou menos, e 

seiscentos reais, seiscentos [...] ai, a gente nao tinha como comprar um bicho. Uma 

ovelha por cem reais a gente nao pode comprar, nao pode [...]. Vamos dizer, a 

gente tendo dinheiro, a gente compra os bichos, uma vaca dd cria e nasce um monte 

de bicho, a gente vende um bezerro ali e jd dd pra fazer uma feirinha, jd dd pra 

comprar outro bezerro, ou comprar um moinho de ovelha [...] essa motinha que td 

ai [...]. Foi um moinho de ovelha que tinha troquei [...] porque se fosse a dinheiro 

eu nao teria como nao [...], eu ia comprar a dinheiro como? Nao ia [...]. Era pior 

do que hoje em dia. 

Por conseguinte, as condicoes de vida antes do Agroamigo, para esses agricultores, era 

bem pior. Na maioria dos casos investigados, eles nao tinham como comprar nenhum tipo de 

animal, muito menos de incrementar no seu pequeno estabelecimento agricola. Durante a 

realizacao das entrevistas, ficou constatada a necessidade dos pequenos produtores em 

adquirir principalmente o boi e a ovelha, tanto para cria, como tambem, para a engorda, como 

uma poupanca, garantindo, assim, o pagamento da divida perante o banco. 

Se compararmos a renda mensal antes do Agroamigo e a renda atual obtida pela 

atividade agricola (Tabela 36), percebemos que nao houve mudancas significativas com 

relacao a renda familiar por conta do programa de microcredito do BNB. Do total de 

entrevistados que responderam a essa pergunta, 90% continuam com a sua renda mensal de 

ate um salario minimo. Apenas 10% dos que responderam, afirmaram que sua renda mensal 

gira em torno de 1 a 2 salarios minimos. Nesse caso, deve-se a complementacao da renda 

atraves da aposentadoria e do bolsa familia. 

Para uma das agricultoras, o microcredito Agroamigo ajudou na melhoria das 

condicoes da terra. Alem disso, a agricultora precisou utilizar esse dinheiro para cuidar da 

saude. Assim, nas palavras da entrevistada: 

A terra melhorou bastante, pois investiu em adubo. Coloquei 4 carros de estrume 

para adubar a terra. Paguei 2 mil e investi 1.400 reais em estrume e ainda 

comprei 250 reais de estacas pra fazer a cerca, mas so que quando fui procurar o 

arame era muito carro e nao dava, entao eu desisti de comprar o arame e comprei 

dois porcos. Depots eu fiquei doente e vendi os porcos para me tratar, pra fazer 

endoscopia particular. Para conseguir alguma coisa no posto de saude, a demora e 

grande e tem que ir 4ou 5 vezes, entao a gente perde muito tempo. 
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Tabela 36 - Cruzamento entre a renda mensal obtida atraves da producao e a 

renda mensal antes do Agroamigo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Renda mensal antes do Agroamigo Total 

del a2 Menos de 1 

Menos de 1 1 salario salario(s) salario 

salario minimo minimo minimo(s) minimo 

Renda mensal obtida 

atraves da producao 

Menos de 1 salario 

minimo 
8 1 0 9 

de 1 a 2 salario (s) 

minimo (s) 
0 0 1 1 

Total 8 1 1 10 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Fica evidente que o Agroamigo pouco tem contribuido para o aumento concreto da 

renda mensal desses agricultores nos quais permanecem produzindo de forma ineficiente e 

precaria, pois as suas condicoes de producao, mesmo com o dinheiro do microcredito, nao 

proporcionam possibilidades de melhorias nas condicSes de vida. 

Tabela 37 - Cruzamento entre a renda mensal obtida pela producao agricola e o 

tempo de participacao no Agroamigo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tempo de participacao no Agroamigo 

Menos de 7 anos ou 

1 ano de 1 a 2 anos de 3 a 4 anos de 5 a 6 anos mais Total 

Renda mensal Menos de 1 
1 1 •a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA 1 10 

obtida atraves salario minimo 
1 1 

o 4 
1 10 

da producao de 1 a 2 salario 

(s) minimo (s) 
1 0 1 0 0 2 

Total 2 1 4 4 1 12 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Na tabela acima analisamos a correlacao entre a renda mensal obtida pela producao 

agricola e tempo de participacao25 no Agroamigo (Tabela 37). Constata-se que os 

beneficiarios do Agroamigo com 1 a 7 anos de participacao continuam com a renda de menos 

de um salario minimo por mes. Lembrar, que um dos objetivos do Agroamigo e de aumentar a 

capacidade produtiva do agricultor no periodo de dois anos para poder fazer um novo 

enquadramento (grupos do Pronaf B, C, D e E) fazendo com que o agricultor possa receber 

emprestimos maiores. 

Lembrar que muitos desses agricultores vieram do antigo Pronaf B. 
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3.5.2. O papel do assessor de microcredito rural (AMR) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No que diz respeito a importancia do AMR, (Grafico 4) com relacao a assistencia 

tecnica e acompanhamento no processo de investimento do dinheiro do microcredito na 

producao, 50,0% dos agricultores consideram otima, 35,7% boa e 14,3% nao souberam 

responder. 

Sobre o papel do AMR no Agroamigo algumas consideracoes serao importantes nesse 

momento. O assessor de microcredito rural tem uma funcao crucial para o exito do programa. 

Um dos problemas do Pronaf B, estava relacionado justamente a falta de acompanhamento 

tecnico nos estabelecimentos rurais dos pequenos produtores. O Agroamigo veio justamente 

com esse diferencial: assistencia tecnica no meio rural. Mas, afinal como funciona o trabalho 

do AMR? 

Grafico 4 - Avaliacao sobre a atuacao do assessor do Banco do Nordeste 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

O assessor resolve as condicoes de credito, elaborando a proposta e o projeto do 

agricultor familiar, acompanhando, posteriormente, todas as etapas de execucao do 

"empreendimento". Na primeira fase para a aprovacao do projeto, o AMR realiza um 

levantamento socioeconomico do agricultor, bem como, elabora uma planilha de calculos de 

receitas e custos, e a capacidade de pagamento que esse agricultor familiar tera durante todo o 

periodo do contrato. No Pronaf B, os tecnicos da Emater eram responsaveis pela a elaboracao 

dos projetos, mas no Agroamigo, o AMR tem essa incumbencia. 
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0 AMR e um funcionario do Instituto Nordeste Cidadania com sede em Fortaleza. 

Quando e admitido, ele participa de treinamento na regiao em que ira atuar e depois faz um 

curso de capacitacao com duracao de 40 dias na sede do instituto. 

No caso de Lagoa Seca, o assessor e responsavel por mais dois municipios - Campina 

Grande e Massaranbuda. A carteira do assessor, ou seja, o numero de clientes que ele e 

responsavel gira em torno de 1.200. Quanto a liberacao do microcredito, o AMR avalia o 

contexto familiar do agricultor e suas condicSes de vida. 

Um dos funcionarios do BNB, ainda no que diz respeito a avaliacao do agricultor para 

conseguir o microcredito, disse o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

[...] o assessor avalia o contexto familiar do agricultor. A gente percebe que muitas 

vezes e mais importante avaliar o contexto familiar do que o contexto do negocio. 

Se voce percebe que o contexto familiar e desestruturado, com certeza voce vai ter 

um risco maior em relaqao aquela operagao. Jd quando voce tem um contexto 

familiar estruturado, que voce percebe que e uma familia unida e voltada para a 

atividade, que o filho esta na escola, que o pai busca o desenvolvimento [...]. A 

gente percebe que tem uma diferenca significativa. No meio urbano e diferente 

porque muitas vezes voce consegue visualizar melhor o negocio, mas, no meio rural 

muitas vezes eles nao conseguem visualizar o negocio, o que voce consegue 

visualizar melhor e a estrutura da familia. Muitas vezes voce incentiva o cliente a 

empreender, que esse e o objetivo e a gente tem que estar Id para dar os toques 

necessdrios para o cliente. Dentro da nossa metodologia, a gente busca trabalhar 

com esses dois compos. A gente precisa avancar com relacao a isso, onde surge a 

necessidade de trabalhar mais adequadamente a gestdo estrategica do risco. Com a 

experiencia, o ingresso e acesso a outros programas que existem no meio rural. 

Esses programas no meio rural sao necessdrios porque nao existe desenvolvimento 

no meio rural sem esses programas. 

O AMR tambem faz atendimento dos clientes pelo telefone. Observamos que existe, 

muitas vezes, uma relacao de proximidade e de amizade. Em alguns casos de ligacoes 

telefonicas ao banco, os agricultores deixam recados para serem repassados posteriormente 

aos assessores de microcredito. 

Constatamos que o AMR tem uma "carteira" muito grande de clientes para dar o 

suporte tecnico necessario de acompanhamento aos agricultores familiares do Agroamigo. 

Como esse assessor pode oferecer um atendimento especializado se ele tem que trabalhar 

constantemente para manter uma carteira de 1.200 clientes? 

A atuacao do AMR fica praticamente restrita para nao deixar que os seus clientes nao 

atrasem o pagamento da divida com o banco. Percebemos que o papel do AMR veio resolver 

o problema do banco, pois no Pronaf B, um dos principals problemas detectados, era o alto 

indice de inadimplencia. Com o assessor do Agroamigo, o banco tem alguem que cobra o 

pagamento da divida, diminuindo, assim, a inadimplencia do programa de microcredito. 
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O assessor de microcredito realiza visitas periodicas a seus clientes, mas e 

subordinado a figura de um coordenador do programa. O coordenador tambem e funcionario 

do Instituto Nordeste Cidadania, responsavel, no caso do municipio de Campina Grande, por 

38 municipios da area de atuacao da agenda do Banco do Nordeste na regiao, com uma 

carteira de mais de 10.000 clientes. O papel do coordenador no Agroamigo esta diretamente 

relacionado com a avaliacao e aprovacao do microcredito para os agricultores familiares. 

Mas, quern faz a avaliacao socioeconomica da unidade familiar e o AMR. Apesar dessa 

avaliacao depender da emissao da DAP feita pela EMATER o coordenador do Agroamigo 

tambem tem que dar o aval para a aprovacao do microcredito . Muitas vezes os assessores tem 

que "comprar a briga" com o coordenador para aprovacao de um "empreendimento" de um 

agricultor familiar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.5.3. Producao obtida com o microcredito Agroamigo 

Com relacao ao valor concedido pelo Agroamigo aos agricultores familiares, o valor 

maximo pode ser de ate R$ 2.500,00, para pagar em dois anos, em tres parcelas. Quando 

questionados sobre qual seria o valor ideal para que pudesse melhorar a qualidade da 

producao agricola, a maioria dos agricultores respondeu que seria entre R$ 5.000,00 a R$ 

8.000,00. 

Com relacao ao valor do microcredito para os agricultores familiares, a maioria dos 

agricultores disse que consideram bom o valor do microcredito, pois se esse valor fosse maios 

eles nao teriam condicoes de pagar "porque a terra produz muito pouco" (Grafico 5). De fato, 

os agricultores analisados nessa pesquisa possuem terras de no maximo tres hectares. Sendo 

assim, eles nao teriam condicoes de produzir o suficiente para poder pagar uma divida maior 

com o banco. 
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Grafico 5 - Avaliacao do valor concedido pelo Agroamigo para melhora da 

producao agricola zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7-

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Grafico 6 - Avaliacao das condicoes para a obtencao do microcredito Agroamigo 

• Mutoctaptos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HCcrplcsdas 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre as condicSes para a obtencao do microcredito Agroamigo (Grafico 6), dos 

entrevistados, 14,3% consideraram que foi muito simples, 28,6% disseram que foi simples, 

28,6% relataram que foi mais ou menos e 28,6% afirmaram que foi complicada. 

O percurso para o agricultor familiar obter o microcredito do Agroamigo, muitas 

vezes e bem demorado. No primeiro passo, o pequeno produtor deve obter a DAP expedida 

pela Emater. Em seguida, deve se dirigir a uma agenda do BNB, para fazer a elaboracao do 

projeto junto com o assessor de microcredito rural e esperar a sua aprovacao. Em media, todo 
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esse processo leva de 15 a 30 dias para que o dinheiro realmente chegue nas maos dos 

agricultores. Um dos problemas com relacao a essa questao, relatado pelos proprios 

agricultores, e que eles mesmos nao tem paciencia para esperar esses 30 dias para a efetivacao 

do contrato. Acostumados com a troca imediata de "mercadorias", em feiras ou com os 

vizinhos do seu sitio, essa demora gera novos habitos, causando impaciencia e 

aborrecimentos. 

No que se refere a aplicacao do dinheiro do Agroamigo (Tabela 38), do total de 

entrevistados, 71,4% investiram em atividades agricolas e 28,6% em atividades nao agricolas. 

Dos agricultores que ainda insistem na producao agricola, a maioria disse que nao saberia 

fazer outra coisa, a nao ser cuidar da terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela 38 - Onde aplicou o dinheiro do Agroamigo 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Atividades agricolas 10 71 4 71,4 71,4 

Atividades nao-agricolas 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Foto 10- Criacao de porcos com o dinheiro do microcredito Agroamigo 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Almeida (2012). 
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Apos perguntar como foi aplicado o dinheiro do microcredito, a maioria afirmou que 

invest iu, principalmente, na compra de animais como cabras, boi, galinha e porco (Foto 10 e 

11). Segundo dados do BNB, a bovinocultura e a principal atividade financiada pelo Pronaf 

B, seguida pela suinocultura, ovinocultura, avicultura e caprinocultura. Para Magalhaes e 

Abramovay (2006, p. 15), zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 gado e um elemento central da sustentabilidade financeira das familias e das 

condicoes para pagar os financiamentos. E um investimento com menores riscos que 

as atividades agricolas, tem um mercado estavel e ainda amplia a uquidez e a 

poupanca das familias. O investimento em animais e um dos poucos investimentos 

no horizonte de conhecimento dos agricultores que garante um rendimento 

fmanceiro seguro e viavel para o pagamento do emprestimo. O animal e um dos 

poucos investimentos que pode ser facilmente alienado. sem grandes perdas de 

1 iquidez. para o pagamento do financiamento. 

Foto 11 - Galinheiro construido com o dinheiro do Agroamigo 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Mineiro (2012). 

Nesse sentido, para o agricultor, o investimento no animal e menos arriscado do que 

na producao agricola. Alem de ser uma fonte de alimentacao, o retorno do dinheiro e mais 

rapido, pela facilidade da venda do animal em mercados proximos ao seu estabelecimento, no 

caso de alguma emergencia. De fato, 

a criacao de animais tem seu papel no quadro da sustentabilidade do 

empreendimento campones no territorio, pois e um sistema produtivo complementar 

de relevante importancia para a subsistencia familiar e uma especie de poupanca. 
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que pode ser utilizada nas ocasides em que o agricultor precisa acionar um recurso 

extra para qualquer fim.2 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A criacao de um bovino, na maioria dos casos, serve como garantia do pagamento do 

microcredito. Sendo o pagamento em tres parcelas em um periodo de dois anos, a criacao de 

um bovino e a atividade menos arriscada. Um dos entrevistados relatou que comprou um boi 

por R$ 800,00 e vendeu depois por R$ 1.200,00. Alem de conseguir pagar a parcela do 

Agroamigo, ainda lucrou com a venda do animal. 

Podemos constatar essa situacao tambem no antigo Pronaf B (Tabela 39). Pois, a 

bovinocultura era a principal atividade financiada pelo Pronaf B. Ainda segundo Magalhaes e 

Abramovay (2006, p. 15), 

Ha uma enorme monotonia na aplicacao dos recursos. Quase metade dos contratos e 

destinada ao investimento em bovinocultura e quase um terco dos contratos foram 

utilizados nas atividades de suinocultura, ovinocultura, avicultura e caprinocultura. 

Por que o acesso ao credito concentra os investimentos em tao poucas atividades 

diante de uma enorme diversidade de possibilidades de aplicacao? A producao 

animal e uma das atividades mais tradicionais das areas rurais do nordeste brasileiro. 

Apesar de simbolo de poder e riqueza dos agricultores patronais vem se expandindo 

fortemente tambem entre os agricultores mais pobres. 

Tabela 39 - Bovinocultura e a principal atividade financiada pelo Pronaf B 

Atividade financiada Numero de Operacoes % 

Bovinocultura ~ ~ 302^24 43%~ 

Suinocultura 86 039 12% 

Ovinocultura 67.950 10% 

Avicultura 52.080 7% 

Outras atividades agricolas 50.950 7% 

Caprinocultura 43.541 6% 

Servicos Auxiliares da Agropecuaria, Extrativismo e 

Silvicultura 29.352 4% 

Caca e Pesca 27.989 4% 

Outras atividades de producao animal 18.363 3% 

Atividades nao agricolas 15.364 2% 

2 6 Relatorio de acompanhamento, monitoramento e avaliacao da evolucao e qualidade dos resultados do 

Programa Desenvolvimento Sustentavel de Territorios Rurais (p.20). 
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Extracao Vegetal 

Atividades agricolas nao tradicionais 

Nao identificadas 

3.039 

254 

280 

0% 

0% 

0% 

Silvicultura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA82 0% 

Total 

Fonte: (ABRAMOVAY e MAGALHAES, 2006). BNB - Base de Dados do Ativo Operacional - Posicao: 

Novembro de 2005. 

Para os autores supracitados, a criacao animal serve como estrategia pela limitacao do 

tamanho da terra (no caso dos agricultores familiares do Agroamigo em Lagoa Seca, o 

tamanho da terra fica entre 1 a 3 hectares). No entanto, o investimento na bovinocultura 

"exige uma qualificacao e um reconhecimento caro, que passa pela contratacao de 

especialistas para o controle de doencas ou a compra de vacinas". De fato, no momento em 

que o agricultor compra um animal, necessariamente, ele tera que reservar parte do dinheiro 

do microcredito para a contratacao dos servicos veterinarios, compra de vacinas, gastando boa 

parte dos recursos so para a manutencao do gado. Na presente pesquisa, a bovinocultura e a 

principal atividade empregada no Agroamigo. 

Nos casos analisados, identificamos as seguintes atividades desenvolvidas pelos 

agricultores familiares com o dinheiro do Agroamigo: dos 14 agricultores visitados, 3 

investiram em estrume, 7 em criacao de animais, 3 no cultivo de frutas e verduras e 1 em um 

pequeno bar. 

Dos 14 agricultores familiares observados, 13 fizeram a proposta do projeto para a 

aprovacao do microcredito informando que iriam investir na bovinocultura, seja ela de cria, 

recria, engorda ou de leite. No entanto, estes aplicaram o dinheiro, tambem, em outras 

atividades como a compra de estrume, aquisicao de utensilios domesticos, etc. Esse fato 

ocorre principalmente, segundo os beneficiarios, pela facilidade da aprovacao do microcredito 

quando este diz que vai investir na compra e criacao de um bovino. Com isso, observamos 

tambem uma "monotonia" do microcredito por parte do banco, ao "facilitar" a aprovacao do 

credito para a aquisicao do gado. 
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Grafico 7 - Avaliacao das condicoes de pagamento do microcredito Agroamigo 

Otinas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Regular es Pessiiias 

Fonte: Pesquisa de campo (2012). 

Um dos agricultores entrevistado destacou que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse foi o melhor programa que o governo mandou tirando o bolsa familia. Tenho 

muito cuidado para nao atrasar no pagamento. Jd investi na compra de uma 

vaquinha, jd consegui um bocado de coisas com esses emprestimos. Depots do 

Agroamigo melhorou mais, o roqado cresceu, melhorei a minha casa A assessora 

do Agroamigo sempre vem olhar pra ver se o dinheiro foi aplicado no projeto. O 

proximo vou usarpara fazer a cerca [...] e meu sonho fazer uma cerca porque aqui 

td muito perigoso. 

Ao referir-se sobre as condicoes de pagamento do microcredito do Agroamigo 

(Grafico 7), se consideramos a soma das respostas entre otimas e boas, 78,6% dos 

beneficiarios estao satisfeitos com a forma de pagamento do microcredito do BNB. Dos 14 

agricultores entrevistados, apenas um disse que sao pessimas as condic5es de pagamento por 

conta da pouca produtividade de suas terras. Entre os diversos motivos para a satisfacao na 

forma de pagamento destaca-se a obtencao do bonus, visto que o agricultor retira R$ 2.500,00 

e paga em torno de R$ 2.000,00. Outro motivo citado pela maioria dos entrevistados de Lagoa 

Seca, se refere ao prazo de dois anos para o pagamento, pois e um tempo suficiente para 

"juntar um dinheiro" e, principalmente, e um periodo satisfatorio para a compra, cria, engorda 

e venda do boi, ou seja, o animal servindo como uma fonte de reserva financeira para o 

pagamento do microcredito. 
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3.6. Descricao das atuais condicoes de vida dos pequenos produtores familiares 

do Agroamigo em Lagoa Seca 

No dia 30 de maio de 2012, em uma quarta-feira, pela manna, visitamos a comunidade 

do Sitio Pai Domingos, em Lagoa Seca a 11 km de Campina Grande. Essa comunidade fica 

logo depois de um dos distritos de Campina Grande, Jenipapo. Pai Domingos e uma 

localidade, simples, pacata, com uma igreja catolica na entrada, com a presenca tambem de 

algumas igrejas evangelicas ao redor do sitio. A estrada toda de terra, esburacada, uma 

pequena mercearia, um acougue, uma borracharia e muitos sitios pequenos. 

Realizamos entao as primeiras entrevistas dessa pesquisa. 

Foto 12 - Sitio de uma das agricultoras que investiu em estrume com dinheiro do 

Agroamigo 

As terras dessa agricultora tern aproximadamente 3 hectares (Foto 12) e sem nenhum 

tipo de cerca no qual delimitasse, com maior precisao, os limites do seu sitio. Dentro do seu 

estabelecimento, suas filhas tern casas proprias, sao casadas e tern fdhos, num total de 4 casas 

incluindo a dela. O marido e pedreiro, aprendeu a profissao ha muitos anos atras quando foi 

para Sao Paulo em um momento de crise fmanceira. Hoje ele trabalha em uma construtora em 

Campina Grande, mas mora no sitio. Essa agricultora tern 10 fdhos, mas so dois moram com 

ela. Eles trabalham fazendo bico, na maioria das vezes, carregando e descarregando caminhao 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Pai Domingos (2012). 
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de material para construcao. A residencia tern com 8 comodos, entre eles dois banheiros. 

Possui televisao, geladeira, telefone celular, entre outros aparelhos "modernos". A renda 

mensal vem principalmente de uma aposentaria e do bolsa familia. Ela sempre foi agricultora, 

aprendendo a cuidar da terra com os seus pais e, segundo ela mesma, gosta muito do que faz. 

Nao teria "coragem" de morar na cidade, "o meu lugar e aqui". Planta batata doce, macaxeira, 

mandioca, feijao e algumas hortali9as, a maior parte, para o proprio consume Segundo essa 

agricultora, a renda dessa producao e de menos de um salario minimo por mes. Essa 

informacao foi apenas uma estimativa, pois tern meses em que ela nao consegue nada da roca. 

Em relacao a posse das terras, ela e herdeira. Suas principals ferramentas na agricultura e a 

enxada, a pa e um carrinho de mao. Para cultivar, ela aluga um boi por R$ 80,00 a empreitada 

no seu estabelecimento. Devido a pobreza organica de suas terras, fez um microcredito no 

Agroamigo para comprar 4 caminh5es de estrume por R$ 400,00 cada carro. Essa agricultora 

nos disse que era preciso a compra de estrume, pois, sem alimentar a terra ela nao produziria 

quase nada. A "tecnologia" empregada neste caso e bem arcaica, o mais rudimentar possivel, 

ficando "claro" a falta de acesso aos principals instrumentos e ferramentas do mundo 

"moderno". Algo que chama atencao e o preco dos produtos que ela vende aos atravessadores. 

Por exemplo, 1 kg de macaxeira e vendido por R$ 0,30, enquanto um morador em Campina 

Grande compra a mesma quantidade por R$ 4,00. Segundo o depoimento do presidente de 

uma das associacoes dos agricultores e membro do conselho municipal rural, o municipio de 

Lagoa Seca envia para Campina Grande mais de 90% do que produzem na agricultura, 

revelando assim, uma total dependencia de venda e consumo entre estes dois municipios. A 

primeira entrevistada trabalha praticamente sozinha na roca, pois o marido nao quer saber de 

agricultura, os fdhos, segundo ela, "sao preguicosos", contando apenas com a colaboracao 

deles em periodos mais ferteis que requer mais trabalho e o maior numero de pessoas na roca. 

No final da aplicacao da entrevista, ela mencionou que fara um novo financiamento no 

Agroamigo para a compra de animais para engorda. Este tipo de alteraativa faz com que ela 

tenha uma poupanca para alguma emergencia, como tambem para pagar o financiamento na 

data programada. Segundo essa agricultora, o Agroamigo proporcionou mais renda para sua 

familia, pois a terra ficou mais produtiva com a introducao do estrume no seu sitio. Algo 

interessante foi relatado por essa agricultora no final da entrevista. Ela nos disse que gostaria 

de ter uma pequena producao de culinaria em casa para fazer bolos e cocadas para vender. 

Mas, mesmo com esse "sonho", ela deseja continuar trabalhando na agricultura, apesar de 

todos os problemas aqui relatados. 
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No segundo dia de trabalho de campo, no dia 5 de junho de 2012, fomos a uma 

segunda comunidade conhecida como sitio Almeida para realizar mais duas entrevistas. Bern 

proximo dos primeiros sitios visitados, cerca de 2 km, a comunidade Almeida tern as mesmas 

peculiaridades do sitio Pai Domingos. Para nos pesquisadores e estranhos naquele ambiente, 

muitas vezes nao conseguiamos localizar com precisao os limites territorials de divisao entre 

Pai Domingos e Almeida. 

Nos dois casos do sitio Almeida, uma agricultura investiu em um bar e a outra na 

compra de boi e porcos. 

A agricultora que investiu no bar tern 45 anos de idade e um fdho de 13 anos. O 

marido, pra conseguir algum dinheiro para o sustento da familia, trabalha fazendo "bico" em 

uma granja. A agricultora mora na parte de tras do sitio dos pais, em uma casa de alvenaria. 

Segundo ela, foi com o dinheiro do Agroamigo que foi possivel realizar uma reforma na sua 

casa, tanto na parte de construcao, como tambem, na compra de varios eletrodomesticos. 

Planta feijao, batata doce, macaxeira e milho. Apenas nos finais de semana se dedica no 

trabalho do seu bar que fica proximo a sua casa. Para essa agricultora, as condicSes de vida 

sao consideradas regulares. Alem do bar e da producao agricola, ela recebe uma bolsa familia 

no valor de R$ 102,00 por mes. Esse dinheiro, segundo ela, e direcionado na compra de 

fardamento escolar para o seu fdho. 

No segundo caso do sitio Almeida, temos uma das situa9oes mais precarias de 

condicoes de vida observadas nessa pesquisa. 

Divorciada, 51 anos de idade, mae de dois fdhos (um de 14 e outro de 11 anos), essa 

agricultora toma conta sozinha de seu sitio de aproximadamente 1 hectare. Analfabeta (so 

sabe assinar seu nome), ela e responsavel pelo sustento da familia com a ajuda da pensao do 

ex-marido no valor de R$ 50,00 para cada fdho por mes. Tern o bolsa familia e recebe R$ 

134,00 por mes. Esse dinheiro, do governo federal, e destinado, principalmente, para a 

compra de alimentos, pois o sitio nao da condicoes de suprir as necessidades basicas da 

alimentacao da familia no ano inteiro. O que ela produz no sitio e apenas para a ajudar na 

subsistencia dela e da sua familia, nao produzindo, nenhum tipo de excedente em que possa 

ser comercializado. Ou seja, segundo a agricultora "nao da pra vender nada". No periodo em 

que realizamos essa pesquisa, foi um ano de seca muito grande. Essa agricultora relatou as 

condicoes de producao do seu sitio da seguinte maneira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agricultura e bom, mas ela e assim [...]. No tempo de invemo ela da uma coisinha 
pra comer, quern tern muita terra nao [...] jd e outra coisa. Mas, pra quern so tern 
um quarto de terra ne? Da pra comer [...] e, as vezes, um ano como esse nos 
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estamos de maos atadas. Porque nao estamos plantando nada, porque nao houve 
chuva suficiente. 

Mesmo com o initio das chuvas, as condicoes de producao continuaram dificeis. 

Segundo essa agricultora, no que diz respeito ao comeco das chuvas, 

Comecou, mas td tao fraco, a gente tern que ver se ele aumenta. Mas para a gente 

plantar uma macaxeira, uma batata [...] feijao, jd nao sei se vai dar mais, porque o 

tempo vai esfriando nao e? Ai o feijao jd queima a folha, jd nao brota [...]. Ai as 

vezes jd nao da mais nada [...J uma macaxeira, uma batata, um milho, um feijao? Ai 

daqui pra frente se o inverno aumentar e o que a gente vai? [...] Um feijao de 

arranque, feijao preto, feijao carioquinha plantar nessa data jd e mais dificil. 

Com apenas uma pa, uma enxada e uma trincha, essa agricultora as vezes recebe do 

vizinho a ajuda de um boi com o arado para poder preparar a terra para o cultivo. Com o 

dinheiro do microcredito Agroamigo, ela comprou uma vaca, um boi e cinco porcos. Segundo 

a agricultora, antes do Agroamigo nao era possivel comprar nenhum animal e hoje em dia ela 

pode comprar uma vaca para ter o leite e tambem comprar um "estruminho". Sobre as 

condicoes de obter algum tipo de animal antes do Agroamigo, a agricultora disse nao dava pra 

comprar, 

Vamos dizer que uma vaca e mil conto, uma vaca boa de leite e mil conto. Um 

bezerro, mais ou menos e seiscentos reais, setecentos [...], ai a gente nao tinha com 

que comprar um bicho. Uma ovelha por cem reais a gente nao pode comprar, nao 

pode [...]. Vamos dizer, a gente tendo o dinheiro, a gente compra os bichos, uma 

vaca da cria e nasce um monte de bicho, a gente vende um bezerro ali e jd da pra 

fazer uma feirinha, jd da pra comprar outro bezerro, ou comprar um moinho de 

ovelha [...] essa motinha ai [...] foi um moinho de ovelha que tinha, que troquei [...] 

porque se fosse a dinheiro eu nao teria como nao [...] eu ia comprar a dinheiro 

como? Nao ia 

E relevante assinalar que, nesse caso descrito acima, o Agroamigo melhorou as 

condicoes de producao no sitio dessa agricultora. Afinal, antes ela nao podia comprar nenhum 

tipo de animal no qual pudesse criar para depois, com a recriacao, poder vender ou trocar por 

outras mercadorias. Mas, e importante tambem destacar que, nesse caso, a agricultora ja esta 

inserida no Agroamigo, considerando tambem o tempo do Pronaf B, a mais de cinco anos. 

Nesse tempo, a agricultora nao conseguiu "empreender" mais do que comprar alguns animais 

para subsistencia da familia. Se fossemos seguir "a cartilha" do Agroamigo, com dois anos, 

com o "espirito empreendedor" do agricultor familiar, essa agricultora ja era para ter passado 

do grupo B do Pronaf para o grupo C. No entanto, observamos que as condicoes de vida dessa 

familia sao bem precarias. A casa tern pessimas condicoes de acabamento e falta de higiene. 
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Outro fato importante e que o sitio nao tern nem cercamento que possibilite melhores 

condicoes para a criacao dos animais adquiridos por meio do Agroamigo. 

A terceira comunidade de Lagoa Seca investigada foi Amaragi. Proxima do municipio 

de Matinhas (conhecida como a terra da laranja e maior produtor dessa cultura na Paraiba), 

Amaragi tern por "natureza" um grande numero de sitios que cultivam laranjas e tambem 

outras frutas. O clima umido, caracteristico da regiao leste de Lagoa Seca, favorece para a 

plantacao de diversas laranjeiras nas quais observamos durante todo o trajeto da estrada 

quando nos dirigiamos para aquela comunidade. 

Realizamos tres entrevistas, todas no mesmo dia. No primeiro sitio, o agricultor e 

casado e tern 71 anos de idade. Ele e a sua esposa recebem aposentadoria do FNSS, um salario 

minimo cada um. O principal tipo de producao e laranja (Foto 13) seguida pela jaca, caju, caja 

e outras frutas periodicas. A venda com a producao de laranja proporciona, em determinados 

anos, R$ 1.500,00 vendendo a caixa por R$ 5,00 a R$ 6,00 a atravessadores. Esse agricultor 

relatou que aplicou o dinheiro do Agroamigo na compra de sementes e mudas para o cultivo 

de laranjas. Contando com o tempo de Pronaf B e Agroamigo, esse beneficiario do BNB tern 

mais de 7 anos de participacao nesse tipo de microcredito. 

Fonte: Pesquisa dc campo. Sitio Amaragi (2012). 
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O referido caso merece algumas consideracSes. Esse caso teria todas as condicoes de 

alcancar "sucesso" no Agroamigo. Esse agricultor junto com a sua esposa tern uma renda 

mensal familiar assegurada pela previdencia social de dois salarios minimos. Por conta de 

problemas de saude, ele acabou gastando o dinheiro do Agroamigo na compra de varios 

remedios. 

No segundo caso de Amaragi, a agricultura e viuva, tem 45 anos idade e com duas 

fdhas, uma de 13 e outra de 14 anos de idade. Como no primeiro agricultor visitado em 

Amaragi, a principal producao do seu sitio tambem e de laranja, mas ela tambem planta 

macaxeira, batata, milho e feijao. Aplicou o dinheiro do Agroamigo para melhorar a producao 

de laranja. Ela consegue produzir cerca de 150 caixas de laranja por ano. Recebe uma pensao 

do marido, no valor de um salario minimo, e tem o bolsa familia no valor de R$ 166,00 

mensais que ajuda na compra de livros, roupas e material escolar para o estudo das fdhas. 

Das tres rendas, a principal nao vem da terra, mas da pensao do marido, pois nao e todo mes 

que e possivel cultivar e colher no sitio devido as condicSes precarias de chuvas na regiao. 

No terceiro sitio visitado, encontramos uma das mais precarias condicoes de vida entre 

os agricultores familiares inseridos no Agroamigo. O sitio tem um terreno totalmente irregular 

(ladeiras) e em relacao as condicoes de uso e posse da terra a agricultora e posseira. Recebe 

um salario minimo de aposentadoria e R$ 102,00 do bolsa familia. Ha mais de 3 anos no 

Agroamigo, a agricultora investiu na producao de laranja, pois na epoca que recebeu o 

dinheiro do BNB, estava na epoca de inverno, sendo mais rapido o retorno financeiro com a 

producao dessa cultura. Ela tambem relatou que uma parte do dinheiro do Agroamigo foi 

usado para fazer a feira da casa. O tamanho do estabelecimento e de 1,5 hectare, nao possui 

ferramentas adequadas para o trabalho no terreno irregular e por com disso tem dificuldades 

para pagar o microcredito do Agroamigo. Por conta dessa dificuldade no pagamento do 

microcredito do BNB, o agricultor nos disse que o AMR tinha passado no seu sitio algumas 

vezes para saber como eles iriam pagar as parcelas do Agroamigo, pois o prazo estava se 

aproximando e as condicoes nao eram favoraveis para o pagamento junto ao banco. Por dessa 

situacao dificil, a agricultora afirmou que quando terminar esse ultimo financiamento do 

Agroamigo, vai "dar um tempo" para fazer um novo contrato com Agroamigo, por conta das 

dificuldades de pagamento durante o periodo de dois anos. 

A comunidade seguinte pesquisada foi Mineiro, proxima a Amaragi, cerca de 2 km de 

distancia. 

A primeira agricultora entrevistada tem 26 anos de idade, separada e tem 2 filhos. 

Com 2 hectares, ela cultiva no seu sitio macaxeira, feijao, batata doce, inhame, milho e 
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algumas frutas. Costuma vender na feira macaxeira, milho, banana, jaca, manga, caja e 

jabuticaba. A sua renda mensal vem principalmente do bolsa familia R$ 102,00 e de uma 

pensao de uma de suas fdhas R$ 130,00. Com o dinheiro do Agroamigo, essa agricultora 

aplicou na compra de adubos e mangueiras, como tambem investiu na instalacao da cerca do 

sitio. Com mais de 5 anos de Agroamigo, a renda mensal proveniente somente da producao 

agricola e de menos de um salario minimo. 

No segundo estabelecimento visitado na comunidade Mineiro, a agricultora e casada, 

tem 4 fdhos e seu marido alem de lidar com as atividades agricolas no seu sitio, tambem 

trabalha fora como servente. A producao do sitio e pouca servindo mais para a subsistencia da 

familia. No sitio produz macaxeira, feijao, milho, batata doce, alem do cultivo de bananas e 

da criacao de um boi para engorda. Apenas e destinada uma parte da producao das bananas 

para vender na feira. Com uma moto para auxiliar no transporte, as bananas sao vendidas na 

feira por R$ 40,00 a caixa. A renda da familia e de menos de um salario minimo, sendo que a 

principal fonte de renda vem dos bicos que o marido realiza como servente. A segunda fonte 

principal de renda e o bolsa familia R$ 230,00 e por ultimo a producao agricola do sitio. Nesta 

ultima, ela nao soube mensurar o valor mensal. Com mais de 5 anos de Agroamigo, o ultimo 

dinheiro do microcredito foi destinado na compra de um boi para engorda. 

A ultima agricultora entrevistada em Mineiro tem 28 anos de idade, e casada e tem um 

fdho de 10 anos. O marido trabalha como mecanico na empresa Coteminas em Campina 

Grande e tambem cuida do rocado do sitio. E um dos casos atipicos que encontramos em 

Lagoa Seca. Por conta do emprego do marido, a familia tem convenio particular para 

atendimento medico e nao possuem o bolsa familia. Costumam plantar feijao, macaxeira, 

inhame, cebola e batata apenas para o consumo da familia. Com mais de 5 anos de 

Agroamigo, o ultimo dinheiro do microcredito foi destinado na instalacao de um galinheiro 

com o objetivo de vender nas feiras. Durante a entrevista o marido da agricultora relatou a sua 

vontade de voltar a trabalhar apenas no sitio, pois, ele nao gosta do trabalho na industria 

porque tem que usar fardas, ficar em locais com iluminacao artificial, com barulho e altas 

temperaturas. Mas, por conta da falta de rentabilidade do sitio, esse agricultor, continua 

trabalhando na industria. 

E por fim, a ultima comunidade visitada, Campinote, fica proxima dos limites com os 

municipios de Montadas e Sao Sebastiao de Lagoa Roca. Realizamos as entrevistas em dois 

dias por conta da distancia e das dificuldades de acesso por causa da estrada ruim e da dificil 

localizacao dos agricultores. 
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O primeiro sitio visitado em Campinote tem cerca de 8 hectares. O agricultor e casado, 

tem 4 fdhos e sua esposa ajuda nas atividades domesticas. As condicoes da casa sao precarias, 

nao possuindo banheiro interno e nem geladeira. A renda da familia vem principalmente das 

atividades desenvolvidas dentro do sitio com uma renda auxiliar do bolsa familia no valor de 

R$ 102,00 mensais. As condicoes de saude tambem sao bem precarias nao tendo posto de 

saude onde moram, tendo, assim, que se deslocar para locais mais distantes. Costumam 

plantar milho, mandioca, feijao e batata doce. Por conta da seca do ano de 2012, o que 

produziu so deu para o consumo da familia nao sobrando nenhum excedente para vender em 

feiras livres e mercados. Ha mais de 3 anos no Agroamigo, esse agricultor, com o ultimo 

microcredito, comprou estrume para melhorar a qualidade da terra, pois sem esse estrume a 

situacao de producao do sitio seria bem pior. O estrume tambem serve para o cultivo da palma 

com o objetivo de alimentar o gado para a engorda (Foto 14), para depois poder vender e 

pagar o emprestimo. 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Campinote (2012). 

Esse agricultor, em Campinote, usa o boi tambem para a tracao do arado, momento 

esse que registramos com uma foto utilizada logo no inicio da fundamentacao teorica dessa 

dissertacao (Foto 1). Com apenas 1 ajudante (pagando R$ 20,00 por dia), esse agricultor ainda 

utiliza ferramentas estritamente manuais como arado, enxadao, cultivador, pa, enxada e 
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carroca. Para auxiliar na renda familiar, o agricultor possui uma caminhoneta Mercedez-Benz 

para trabalhar como frentista no transporte de animais em feiras livres. 

A segunda agricultora entrevista em Campinote tem 2 fdhos e seu marido trabalha 

tambem na agricultura. Em algumas epocas do ano o seu marido costuma trabalhar em sitios 

de outros agricultores para ajudar na renda mensal da familia. Com precarias condicoes de 

alimentacao, essa familia, muitas vezes nao tem o que comer se valendo do dinheiro do bolsa 

familia no valor de R$ 230,00 para ajudar na compra de alimentos, pagar a conta de energia e 

ainda comprar milho para a alimentacao dos pintos do sitio. Um dos filhos dessa agricultora 

tem problemas de saude e recebe uma pensao do INSS, mas esse dinheiro e destinado para as 

despesas com tratamento medico. Filha de agricultores, ela familia produz feijao, milho, 

macaxeira, mandioca e batata doce apenas o suficiente para a subsistencia. Ha menos de 1 ano 

no Agroamigo, essa agricultora adquiriu um boi para engorda. Durante a entrevista a 

agricultora nos disse que "nao preciso comprar mais ferramentas", pois, o seu grande objetivo 

e fazer um novo microcredito para a construcao de quarto na sua casa. 

O terceiro agricultor da comunidade Campinote, tem mais de 51 anos de idade, e 

casado e tem 3 fdhos. Sem nenhum tipo de escolaridade, ele e sua esposa trabalham na 

agricultura do proprio sitio que tem 3 hectares. Segundo o agricultor, a esposa muitas vezes 

trabalha fora do estabelecimento familiar raspando mandioca ao preco de R$ 30,00 por 1.000 

kg raspados de mandioca. Essa familia produz batata doce, feijao, milho e macaxeira. Ainda 

segundo esse agricultor, no sitio geralmente se produz 30 sacos de batata doce por ano, com 

60 kg cada saco, ao preco de R$ 17,00 o saco. Ha menos de um ano no Agroamigo, ele 

comprou, com o dinheiro do microcredito, bomba, estrume e um garrote. A bomba e o 

estrume foram para investir na terra que e muito fraca e o garrote para engorda com o objetivo 

de reserva do dinheiro para pagamento do microcredito do BNB. 

O ultimo agricultor entrevistado mantem uniao estavel e tem 3 filhos. Com um sitio de 

2 hectares, essa familia produz feijao, milho, batata doce e macaxeira. Tambem cria ovelha, 

gado e porco. O objetivo da criacao desses animais, segundo o agricultor, e o pagamento do 

microcredito do Agroamigo e tambem ficar com a matriz velha (Foto 15). Para complementar 

a renda, ele recebe do bolsa familia R$ 160,00 para compra de alimentos, roupas e calcados. 

Da producao do sitio, o milho nao e vendido porque fica para a alimentacao dos animais. O 

feijao e a batata doce sao vendidos por R$ 80,00 a R$ 100,00 e R$ 20,00 a R$ 60,00 

respectivamente. 
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Foto IS - Compra de um boi com o dinheiro do Agroamigo para o pagamento da 

divida com o banco 

Fonte: Pesquisa de campo. Sitio Campinote (2012). 

O que merece ser salientado, e que os agricultores observados nao tem condicoes para 

suprir as suas primeiras necessidades apenas com o que produz no sitio. O Agroamigo e 

importante, mas, ele vem para suprir as primeiras necessidades dessas pessoas, na compra de 

alimentos, remedios, melhorias nas suas casas, roupas, eletrodomesticos, meios de 

transportes, entre outros hens, que ate entao esses agricultores nao podiam se satisfazer. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Embora a implantacao do Programa Agroamigo - o "novo" Pronaf B - tenha servido 

para elevar a autoestima dos pequenos produtores familiares (GOMES DA S U V A 2008), 

este nao resolveu o problema historico da politica agraria brasileira: o tratamento privilegiado 

aos donos das grandes propriedades e a falta de atencao para com aqueles que vivem 

basicamente da producao para a sua subsistencia. 

Nao podemos esperar que os beneficiarios do Agroamigo adquirissem novas 

tecnologias para empreender no seu sitio, se para eles ainda falta o basico para sobreviver. O 

trabalho na terra requer alto investimento, e um trabalho dificil, penoso e incerto. Depende de 

fatores economicos, sociais, politicos e, principalmente, climaticos. 

De modo geral, essas familias nao tinham nenhum tipo de credibilidade no sistema 

bancario que pudesse proporcionar algum tipo de servico como conta corrente, cartao 

magnetico, possibilidade de financiamento, entre outros servicos basicos de um banco. O 

Agroamigo oferece ao pequeno produtor familiar uma "confianca" ao colocar a sua 

disposicao varios servicos bancarios sem muitas vezes nao ter nenhum tipo de seguranca, ja 

que essa clientela nao possui garantias para a realizacao, principalmente, de emprestimos. No 

Agroamigo, os seus beneficiarios mantem uma conta corrente e recebem uma linha de 

microcredito no valor de ate R$ 2.500,00 para ser pago em dois anos. 

No entanto, as condicSes de producao no estabelecimento familiar dos beneficiarios do 

Agroamigo continuam precarias. Se antes o pequeno agricultor produzia predominantemente 

para a sua subsistencia, atualmente ele nem consegue produzir o suficiente para a alimentacao 

da sua familia. A diferenca fundamental, nesse caso, e que atualmente o beneficiario do 

Agroamigo tem condicoes de adquirir estrume e animais para tentar produzir o minimo 

possivel. Mesmo assim, a producao continua muito fraca e os animais morrem principalmente 

pela falta de agua e de comida no pasto. Lembrar que nos casos de morte do animal o banco 

nao perdoa divida. No caso de falecimento do titular beneficiario do Agroamigo e oferecido 

um seguro (outro "produto" do banco). Com o seguro, a divida fica quitada e a familia recebe 

R$ 600,00 para ajudar com outras despesas. 

Ainda no que se refere a producao de subsistencia, os agricultores entrevistados 

produzem na sua grande maioria para o autoconsumo da familia. Os poucos excedentes sao 

vendidos a precos irrisorios, principalmente a atravessadores que vendem essas mercadorias 

por mais de 1.000% do valor adquiro do pequeno produtor. Faltam entao, espacos em feiras 
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livres para que os beneficiarios do Agroamigo possam comercializar com maior rendimento o 

pouco que sobra de sua producao. 

A maioria dos entrevistados continua trabalhando predominantemente na producao 

agricola principalmente no cultivo de feijao, milho e na criacao de animais como boi e 

galinhas. Observa-se nessa questao a falta de iniciativas para a criacao de atividades nao 

agricolas para que os membros da familia possam buscar alternativas de trabalho fora da 

atividade agricola, como estrategia que possibilite a permanencia dos filhos e da familia no 

campo, ou seja, a pluriatividade. Em muitos casos falta apenas informacao por parte do BNB. 

Varios beneficiarios, quando questionados sobre esse assunto, mostraram-se surpresos com a 

possibilidade de empregar o dinheiro do Agroamigo em outra atividade que nao fosse a 

agricultura. 

Sobre as condicoes de alimentacao dos beneficiarios do Agroamigo em Lagoa Seca, a 

maioria tem uma alimentacao diaria muito precaria. Nos casos aqui observados, essas familias 

fazem a feira basica com o dinheiro do Agroamigo. 

Em todos os estabelecimentos analisados, constatamos a predominancia da utilizacao 

de ferramentas estritamente manuais. A pa e a enxada sao os mais comuns. Essa condicao de 

trabalho no campo e enfrentada por mais de 1/3 da populacao agricola no mundo 

(MAZOYER e ROUDART, 2010), que dispoe apenas de ferramentas manuais. Ou seja, o 

Agroamigo nao abre possibilidades para a compra de equipamentos modernos nos quais 

possibilitassem maior produtividade. 

Quanto a renda, pouca coisa mudou. Como ja mencionado anteriormente, a producao 

agricola e destinada para a subsistencia da familia sobrando o minimo de excedentes para a 

comercializacao. O que merece ser destacado e a significativa transformacao na vida 

financeira desses pequenos produtores familiares quando ocorre a introducao do bolsa familia 

e da aposentadoria. De fato, esses recursos servem como garantia para a aquisicao de roupas, 

calcados, eletrodomesticos, remedios, pagamento de conta de luz, gas e telefone. Sem esses 

recursos do governo federal, a maioria desses pequenos produtores nao teria como conseguir 

dinheiro (em especie) para o pagamento de outras necessidades basicas que nao fossem 

alimentos. 

Outro assunto que merece atencao sao as condic5es de moradia desses pequenos 

agricultores. Com efeito, se quisermos atribuir algum tipo de exito no que concerne ao 

antigo Pronaf B e o Agroamigo, devemos apontar para a melhoria das casas dos agricultores. 

Nas entrevistas, os agricultores sempre mencionaram que antes do programa de microcredito, 

as condicoes de moradia eram precarias. Nesse caso, o Agroamigo, propiciou a reforma, 
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ampliacao e construcao da casa propria, algo que nao seria possivel de realizar se nao fosse 

com o dinheiro do Agroamigo. 

No que se refere a "ascensao" do agricultor do grupo B para o C do Pronaf, 

constatamos que esse processo nao ocorreu nos casos aqui observados. Como um dos 

objetivos do Agroamigo e que o agricultor possa "empreender" e assim aumentar a renda da 

sua producao, espera-se que ele aumente a sua renda e, assim, possa ser reenquadrado nos 

grupos do Pronaf C, D e E. Em suma, em dois anos de Agroamigo o agricultor teria a 

capacidade de se enquadrar no grupo C do Pronaf e, com isso, conseguir uma linha de 

financiamento maior para investir no seu estabelecimento familiar. De modo geral, avaliamos 

duas questoes. A primeira e que os pequenos produtores familiares do Agroamigo em Lagoa 

Seca nao conseguiram empreender, ou seja, aumentar a sua produtividade e renda. Logo, sera 

impossivel o enquadramento desses agricultores no grupo C do Pronaf que teriam que ter uma 

renda anual de ate R$ 16.000,00. A segunda questao e que esses agricultores nao tem 

condicSes de contrair um valor de microcredito maior porque nao teriam condicoes de pagar 

devido, principalmente, a baixa produtividade por conta do tamanho pequeno da terra para a 

producao. 

Uma das maiores expectativas na reformulacao do antigo Pronaf B seria a figura do 

assessor de microcredito rural. Este viria a corrigir e a sanar uma das principals dificuldades 

com os pequenos produtores familiares que nao recebiam nenhum tipo de orientacao tecnica 

para produzir mais e com melhor qualidade. No entanto, o que verificamos foi uma 

dificuldade dos agricultores em obterem acompanhamento de qualidade durante o todo o 

processo do empreendimento. Com uma carteira de mais de 1.200 clientes, nao podemos 

esperar do assessor de microcredito um service de acompanhamento de qualidade. 

Percebemos, entao, nesse contexto, que o AMR veio para resolver o problema do banco e nao 

do agricultor: o grande numero de inadimplentes do Pronaf B. Fica evidente a eficiencia do 

banco para procurar o agricultor principalmente nos periodos de vencimento, renegociacao da 

divida e renovacao do contrato. 

Na tabela 40, temos uma sintese das consideracoes finais. Os dados apresentados 

confirmam que ainda ha uma grande ineficiencia no que diz respeito as politicas publicas de 

microcredito no Brasil, voltadas para os agricultores mais carentes. Mesmo com uma maior 

participacao, nesses ultimos anos, dos pequenos produtores no Agroamigo, as informacoes 

coletadas, ratificam que houve poucas transformacoes em relacao aos aspectos sociais e 

economicos. Torna-se algo preocupante, ja que estes agricultores familiares alem de nao 
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terem melhorado a sua renda mensal, continuam com precarias condicoes de vida sem acesso 

aos servicos basicos de saneamento, atendimento medico/hospitalar e de educacao. 

Tabela 40 — Quadro comparative: sintese sobre as condicoes de vida dos 

agricultores familiares antes e depois do Agroamigo 

Antes Depois 

Nao possuiam vinculos bancarios; Recebem microcredito e possuem conta 

corrente; 

Tinham poucas ou nenhumas condicoes para 

a producao agricola; 
Compraram estrume e animais; 

Producao agricola de subsistencia; Continuam produzindo para a subsistencia, 

mas com poucos excedentes para a venda no 

mercado; 

Cultivo de milho, feijao, batata doce, 

mandioca; 

Continuam plantando os mesmos generos 

alimenticios; 

Nao tinham condicoes de comprar animais; Compraram animais (engorda, corte e cria) 

com o objetivo do pagamento da divida do 

microcredito do BNB; 

Trabalho exclusivamente agricola; Prosseguem investindo tempo e dinheiro na 

agricultura; 

Passavam fome; Nem sempre passam fome, mas as 

condicoes de alimentacao e nutricao 

continuam sendo precarias; 

Principals ferramentas: pa e enxada. Principals ferramentas. pa, enxada e arado 

escarificador com tracao animal (boi); 

A renda proveniente da agricultura era 

inferior a um salario minimo por mes; 

Permanecem com o rendimento derivado da 

agricultura no valor de menos de um salario 

minimo por mes; exceto nos casos dos 

agricultores que obtiveram aposentadoria; 

As casas nao eram de alvenaria e nao tinham 

reboco; 

Sao casas, na sua maioria, de alvenaria, com 

reboco, luz eletrica e agua vinda da cisterna; 

Agricultores enquadrados no grupo B do 

Pronaf; 

Apos mais de dois anos de Agroamigo, 

ainda todos continuam no grupo B do 
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Pronaf; 

Nao tinham assistencia tecnica do BNB 

(Pronaf B); 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). 

Surgiu o AMR (Agroamigo), mas os 

agricultores familiares continuam sem uma 

assistencia tecnica adequada. 

Concluindo, permanece, para o Estado, para os pesquisadores e, tambem, para a 

sociedade em geral, o desafio de elaborar politicas publicas que venham a atender as 

necessidades dos agricultores mais carentes, nas mais variadas areas sociais como - trabalho, 

educacao, saude e alimentacao - amenizando as desigualdades sociais de uma categoria social 

que na maioria das vezes nao tem nada nem para comer. 
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APENDICE 



ROTEIRO DE ENTREVISTA - PESQUISA 

Microcredito rural para pequenos produtores familiares: O programs* Agroamigo em Lagoa Seca - PB 

Obs: A entrevista deve ser realizada diretamente com o (a) beneficiario (a) do programa de microcredito do Banco do 

Nordeste - Agroamigo. 

N° da entrevista: Hora: Data: / / 

Municipio: Comunidade: UF: 

Informacoes gerais - Perfil do beneficiario (a) e da sua unidade familiar 

1. Qual e o seu nome? 

2. Qual a sua idade? 

1( ) 20 anos ou 2( ) de 21 a 30 3( ) d e 3 1 a 4 0 4( ) de 41 a 50 5( ) 51 anos ou 

menos anos anos anos mais 

3. Sexo da pessoa entrevistadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (sem perguntar) 

1( ) Masculino 2( ) Feminino 

4. Qual o seu estado civil? 

1( )Casado(a) 2( )Solteiro(a) 3( )Viuvo(a) 4( ) Uniao 5( ) Separado / 

estavel Divorciado (a) 

4.a. Quais sao as atividades que o (a) seu (sua) companheiro (a) desempenha? 

5. Qual a sua posicao da familia? 

1( ) Chefe da 2( ) Esposa ou 3( )Filho(a)do 4( ) Outro 5( ) Nao e 

familia marido do (a) (a) chefe da membro da membro da 
chefe da familia familia familia familia 

6. Quantos filhos voce tem? 

1( ) Nenhum 2( ) de 1 a 3 3( ) d e 4 a 6 4( ) d e 7 a 9 5( ) 10 ou mais 

7. Qual e a sua escolaridade? 

1( )Superior 2( ) Medio 3( ) Fundamental 4( ) Analfabeto 

(Juncional) 

5( ) Nenhum 

8. Qual a escolaridade do seu esposo (a)? 

1( )Superior 2( ) Medio 3( ) Fundamental 
4( ) Analfabeto 

(Juncional) 
5( ) Nenhum 

9. Todos os membros de sua familia sao alfabetizados (as)? 

1( )Sim 2( )Nao 



10. Todos os seus filhos (as) estao matriculados e frequentam a escola diariamente? 

1( )Sim 2( )Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Se a resposta for NAO, perguntar a questao W.a) 

lO.a. Por que? 

lO.b. Quais sao os seus pianos para o futuro dos (as) seus (as) filhos (as)? 

11. Quantas pessoas, que fazem parte da familia, moram no seu domicilio? 

1( ) Nenhuma 2( ) d e l a 3 3( ) d e 4 a 6 4( ) d e 7 a 9 5( ) 10 ou mais 

12. Quantas pessoas, que fazem parte da familia, trabalham no seu estabelecimento? 

1( ) Nenhuma 2( ) de 1 a 3 3( ) d e 4 a 6 4( ) d e 7 a 9 5( ) 10 ou mais 

13. Quantas pessoas, que fazem parte de sua familia e que moram no seu domicilio, trabalham fora de 
forma permanente? 

1( ) Nenhuma 2( ) d e l a 3 3( ) d e 4 a 6 4( ) d e 7 a 9 5( ) 10 ou mais 

13.a. Em qual atividade? 

14. Quantas pessoas, que fazem parte de sua familia e que moram no seu domicilio, trabalham fora de 
forma temporaria? 

1( ) Nenhuma 2( ) d e l a 3 3( ) d e 4 a 6 4( ) d e 7 a 9 5( ) 10 ou mais 

14.a. Em qual atividade? 

15. Quantas pessoas, que fazem parte de sua familia, que moram no seu domicilio, trabalham no seu 
estabelecimento e em outro local ao mesmo tempo de forma permanente? 

1( ) Nenhuma 2( ) d e l a 3 3( ) d e 4 a 6 4( ) d e 7 a 9 5( ) 10 ou mais 

15.a. Quais sao as atividades realizadas por essas pessoas? 

16. Quantas pessoas, que fazem parte de sua familia, que moram no seu domicilio, trabalham no seu 
estabelecimento e em outro local ao mesmo tempo de forma temporaria? 

1( ) Nenhuma 2( ) d e l a 3 3( ) d e 4 a 6 4( ) d e 7 a 9 5( ) 10 ou mais 



16.a. Quais sao as atividades realizadas por essas pessoas? 

17. Quantas pessoas, que fazem parte de sua familia, que moram fora, que trabalham em outras 
atividades e contribuem com a renda mensal da familia? 

1( ) Nenhuma 2( ) d e l a 3 3( ) d e 4 a 6 4( ) d e 7 a 9 5( ) 10 ou mais 

Dados socioecondmicos - Condicoes de vida 

18. Como voce avalia as atuais condicoes de vida de sua familia? 

1( )Otima 2( )Boa 3( ) Regular 4( )Ruim 5( ) Pessima 

19. Como voce avalia as condicoes de moradia de sua familia? 

1( )Otimas 2( ) Boas 3( ) Regulares 4( ) Ruins 5( ) Pessimas 

Na sua casa tem: 

20. Energia eletrica? 1( ) Sim 2( )Nao 

21. Agua tratada dentro de casa? 1( ) Sim 2( )Nao 

22. Banheiro intemo? 1( ) Sim 2( )Nao 

23. Mais de 1 (um) comodo? 1( ) Sim 2( )Nao 

24. Construcao de alvenaria? 1( ) Sim 2( )Nao 

25. Piso com ceramica? 1( ) Sim 2( )Nao 

26. Fogad a gas? 1( ) Sim 2( )Nao 

27. Geladeira? 1( ) Sim 2( )Nao 

28. Televisao? 1( ) Sim 2( )Nao 

29. Telefone?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {flxo ou celular) 1( )Sim 2( )Nao 

30. Computador? 1( ) Sim 2( )Nao 

31. Internet? 1( ) Sim 2( )Nao 

32. Saneamento? 1( ) Sim 2( )Nao 

33. Coleta de lixo? 1( ) Sim 2( )Nao 

34. Como voce avalia as concedes de acesso aos servicos de saude? 

1( ) Otimas 2( ) Boas 3( ) Regulares 4( ) Ruins 5( ) Pessimas 

34.a. Por que? 

35. Como voce avalia as condicoes de alimentacao? 

1( ) Otimas 2( )Boas 3( ) Regulares 4( ) Ruins 5( ) Pessimas 



35.a. Por que? 

35.b. O que comem? 

35.c. Quantas vezes por dia? 

36. Voce participa ou ja participou de algum programa do Governo? 

1( )Sim 2( )Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Se a resposta SIM, responder a questao 36.a) 

36. a. Qual (quais) programa (s) voce participa ou participou? 

36.b. Ha quanto tempo? 

37. (De acordo com a resposta da questao anterior) de que forma voce avalia este (s) programa (s)? 

1( )Otimo 2( )Bom 3( ) Regular 4( )Ruim 5( ) Pessimo 

38. Voce ou alguem de sua familia recebe recursos do INSS? 

1( )Sim 2( )Nao 

38.a. Quanto? 

Producao e Consumo 

39. Ha quanto tempo voce e agricultor? 

1( ) Menos de 1 2( ) de 1 a 5 3( ) de 6 a 10 4( ) d e l l a 20 5( ) 21 anos ou 

ano anos anos anos mais 

40. Qual o principal tipo de producao no seu estabelecimento? 

1( ) Agricola 2( ) Pecuaria 3( ) Pesqueira 4( ) Artesanato 5( )Outros 

40.a. O que produz? 



41. O que voce produz e: 

1( ) Somente para o consumo | 2( ) Somente para vender 3( ) Para o consumo e vender 

41.a. Caracteristicas da producao: 

Qual a 

quantidade? 

Qual o preco dessa 

producao? 

Quantidade que 

vende (%). 

Quantidade 

que consome 

(%)• 

Pra onde vende a 

producaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (mercado, 

feirasf! 

42. Qual a sua renda mensal? (Somente da producao) 

1( ) Menos de 1 2( ) 1 salario 3( ) de 1 a 2 4( ) de 2 a 3 5( ) Mais de 3 

salario minimo minimo 
salario(s) 
minimo(s) 

salarios minimos salarios minimos 

43. A renda da familia vem principalmente dessa producao? 

1( )Sim 2( )Nao 

44. Quantas pessoas, que nao fazem parte de sua familia, auxiliam na sua producao? 

1( ) Nenhuma 2( ) d e l a 3 3( ) d e 4 a 6 4( ) d e 7 a 9 5( ) 10 ou mais 

44.a. Quantos sao temporarios? 

44. b. Quantos sao permanentes? 

44.c. Quanto paga? 

45. Em relacao as condicoes de uso e posse da terra, voce e: 

1( ) 2( ) Parceiro 3( ) Meeiro 4( ) Posseiro 5( ) Arrendatario/Comodatario 

Proprietario 

46. Qual a tecnica empregada na sua producao? 

1( ) Mecanizacao 2( ) Irrigacao 3( ) Rotacao de 

culturas 

4( ) Sementes 

melhoradas 

5( ) Tecnicas 

manuais 

46.a. Qual (quais) ferramenta (s) voce utiliza na producao? 

47. Qual meio de transporte voce possui? 

1( ) Animal 2( ) Bicicleta 3( )Moto 4( ) Carro 5( ) Nenhum 



47.a. Voce utiliza este transporte no trabalho? Como? 

Avaliacao do Agroamigo 

48. Ha quanto tempo voce participa do programa de microcredito Agroamigo? 

1( ) Menos de 1 2( ) de 1 a 2 anos 3( ) de 3 a 4 anos 4( ) de 5 a 6 anos 5( ) 7 anos ou 

ano mais 

49. Como voce tomou conhecimento do programa Agroamigo?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (marcar apenas uma resposta) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ) Pela TV, revistas e jornais 

2( ) Indicacao de familiares e amigos 

3( ) Cooperativa/Sindicato/Associacao 

4( ) Assessor do Agroamigo 

5( ) Outros 

50. Qual era a sua renda mensal antes do Agroamigo? 

1( ) Menos de 1 2( ) 1 salario 3( ) de 1 a 2 4( ) de 2 a 3 5( ) Mais de 3 

salario minimo minimo 
salario(s) 

minimo(s) 
salarios minimos salarios minimos 

50.a. Como eram as suas condicoes de trabalho antes do Agroamigo? 

50.b. Como voce descreveria as condicSes atuais de trabalho? 

51. Como voce avalia a atuacao do assessor de microcredito do Banco do Nordeste? 

1( )Otima 2( )Boa 3( ) Regular 4( )Ruim 5( ) Pessima 

52. Como voce avalia o valor concedido pelo programa de microcredito para a melhora de sua 

producao? 

1( )Otima 2( ) Boa 3( ) Regular 4( )Ruim 5( ) Pessima 

53. Sobre as condicoes para obter credito/financiamento para a sua producao, voce acha que sao: 

1( ) Muito 

simples 
2( ) Simples 3( ) Mais ou 

menos 
4( ) 

Complicadas 

5( ) 

Muito complicadas 
54. Em que voce aplicou o dinheiro do financiamento do microcredito do BNB? 

1( ) Atividades 
agricolas 

2( ) Atividades 
nao-agricolas 

3( ) Compra de 
eletrodomesticos 

4( ) 

Saude / educacao 

5( ) Outros 



54.a. Por que? 

55. Como voce avalia as condicoes de pagamento do financiamento do BNB? 

1( )Otimas 2( ) Boas 3( ) Regulares 4( ) Ruins 5( ) Pessimas 

55.a. Por que? 

56. Voce faria urn novo financiamento do Agroamigo? 

1( )Sim 2( )Nao 

56.a. Por que? 

57. O programa Agroamigo ajudou na melhoria das condicoes de vida de sua familia? 

1( )Sim 2( )Nao 

57.a. Por que? 

58. Como voce avalia a atuacao do Agroamigo? 

1( )Otima 2( )Boa 3( ) Regular 4( )Ruim 5( ) Pessima 

58.a. Por que? 

59. Se pudesse mudar de trabalho, o que voce gostaria de fazer? 

60. O que voce costuma fazer quando nao esta trabalhando? 



61. Em poucas palavras, como voce descreveria sua vida hoje? 


