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O desafio de introduzir a pauta sobre as desigualdades de genero no interior de nossas orga-

n iza9oes, o debate de enfrentamento de violencias contra as mulheres. pela d escr im in a liza 9 a o do abor-

to, enfrentamento da lesbofobia, do direito de decidir sobre nossos corpos e nossas vidas, enfnn supe-

rarmos cotidianamente o pilar machista e patriarcal que estruturaram por tanto tempo as r edoes de 

homens e mulheres. Ava n 9 a r m os companheiras! Mas estamos de acordo que so estamos com e9 a n d o. 

havera muitas lutas e desafios a veneer. 

Durante essa tese. ao analisar a luta do MST por r epresen ta9ao politica. deparei-me com a sub-
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para luta no interior do MST e na sociedade. para que nossa p a r t icip a9 ao, construida de sol a sol, nao se 

invisibilize ou apare9a apenas como apoio, e que nao seja apenas para con d u 9ao de companheiros aos 

espa90 s de poder, mas que as mulheres efetivamente acessem e ocupem esses espa90S em igualdade com 

os homens. Assim dedico esta tese aquelas que nao estao com seus nomes publicizados, mas que forjain 

indubitavelmente essa luta. A todas as minhas companheiras de luta. Mulheres guerreiras que se colocam 

para o desafio da vida. Abaixo o machismo, por novas r ela95es de genero no mundo! 



AGRADECIMENTOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em primeiro lugar, agradeco a Olorum pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p r ot e9ao e por sua ben 9ao diaria. 

A Paulo Barros e a nossa familia de Angola que, com sua for 9 a ancestral, nos motivam para 

a disciplina diaria. para o enfretamento dos desafios e para amor a vida. e, em meio ao pensamento e a 

racionalidade cientifica. desafiam-me para outras racionalidades. Estas cheias de misterios experimen-

tados, que nos orientam numa in t u i9 a o de viver. Existencia que por mais perguntar e responder nao se 

sacia, cuja for 9 a nuclear e a in q u ie t a 9 a o desse processo. Sim, posso transcender. Mu d a n 9 a s ! Insatisfei-

ta, mudarei para algum lugar nunca antes visitado por mim, impelida pela curiosidade de ver o que 

meus olhos avidos pelo novo nunca enxergaram. O desafio de nao me deixar paralisar mentalmente e 

com o pensamento reflexivo conferir a for 9 a norteadora da minha a9ao concreta. 

Agr a d e9 0  ao MST, que me estimula a pergunta e ao desafio do descentramento da verdade 

apressada. A busca pela compreensao dos imperatives da sua existencia que nos instigam e encantam. 

embalados pela can 9ao do fazer junto, nos transformando para uma realidade que urge por supera9ao 

das desigualdades sociais. A todos os companheiros e companheiras que, de alguma forma, direta ou 

indiretamente, me ajudaram nesta caminhada. Obrigada pelo apoio solidario a meu amigo Adilson 

Simoes, sua d ed ica9ao e a ten 9ao com o proximo sao um exemplo de um lutador atento as pessoas. A 

Jonas Martins, que por inumeras vezes me acompanhou nas viagens aos assentamentos nas diversas 

regioes. Sobremaneira agradecer as mulheres dessa or gan iza9 ao que me inspiram diariamente; muito 

obrigada a Elizabeth Rocha, que fez grandes m u d an 9as em sua vida ao assumir a coor d en a9 ao da Se-

cretaria Estadual do MST-BA. fu n 9 ao anteriormente desempenhada por mim. assim como as compa-

nheiras Adenilsa Monteiro e Rosa Maria. A Vera Lucia que, com seu exemplo de garra, supera seus 

proprios limites a cada tarefa. A Catarina Rocha que nao mediu esfor9os para me ajudar no la n 9 a m en -

to dos questionarios e conferencia dos dados. 

Nessa trajetoria, constitufmo-nos numa grande equipe. Obrigada a Ruy Gaspar e a Marley, pela 

con st r u 9ao do programa para s is t em at iza9ao dos questionarios. A Joatan Xavier e Leandro Max pelo 

apoio nas t r an scr i9oes das entrevistas. Agr a d e9 0  tambem aos entrevistados, que pacientemente se pronti-

ficaram a ficar horas relembrando os fatos em suas narrativas. Nesse sentido, meu muito obrigada a Mar-

cio Mattos, Weldes Valeriano, Marcelino Galo. Edneia. Jose Luis de Jesus Serra. Valmir Assu ii9 a o, Vera 

Lucia. Elizabeth Rocha, Osvaldo Silveira Rocha. Ivan Alex, Renata Rossi. Joao Do Ouro, Antonio Pes-

tana, Sandra Serqueira, Alfredo, Oronildo Costa(Evanildo), Joao Pedro Stedile. Joao Paulo Rodrigues 

enfim. a todos assentados. especialmente do assentamento Luis Inacio que entrevistei. A Adriana Telles 

pelas leituras, no sentido de melhorarmos a coerencia do texto e for m ata9oes. 

Meu carinho a Gisela Cavalcanti, uma companheira extraordinaria, sempre atenciosa e soli-

cita - seu apoio foi fundamental para a conclus3o deste trabalho. Ao paciente amigo Benedito de Sou-



za, por seu carinho e atencao. Aos que cederam documentos de suas posses, como Zena Figueiredo e 

Elias Jacob. A Celia Alldridge, por seu apoio. incentivo e por ter gentilmente revisado a traducao em 

ingles do resumo deste trabalho.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agr a d e9 0  imensamente apoio da companheira Valdfria Verdiano que 

com sua disposicao e eficiencia deu-me o suporte nas verificacoes dos dados e conferencia das infor-

mafoes. Agr a d e9 0  igualmente ao suporte da Valdirene Jesus, Maricarla Almeida, Rita Rosario e Cleia 

Borges, Mara Ribeiro. A Sandra Brandao e Rivalda Alves, por seu trabalho valioso, muito obrigada. 

Meu carinho e amizade a Bruna Sobral que, num gesto de doa9ao, se fez muitas vezes a es-

cuta reflexiva para minhas duvidas e angiistias durante a con st r u 9 ao deste trabalho. Obrigada por sua 

companhia. Nao tenhamos duvida, nossa dor e compartilhada, nao ha como se aquietar diante de tantas 

desigualdades sociais, intolerancia e preconceito no mundo. Felizmente somos muitos inquietos e es-

peran90SOS de que e possivel mudar esse estado de coisas. Igualmente ao amigo Francis Bezerra, agra-

de90  seu apoio e companhia que garantiram o sono tranquilo para os bons pensamentos da manha 

seguinte. A sua sensibilidade para a vida nos inspiram a critica matinal, necessaria ao faz e refaz im-

plicados nesta tese. 

Agr a d e9 0  enormemente a Carla Dantas - sua amizade, alegria e leveza fizeram-me repensar 

posturas que extrapolam o contexto deste trabalho e me apoiam na experiencia de viver a vida. Sua 

ponte me levou a grandes encontros com especiais amigos; a Elson Carvalho, exemplo de "desobedi-

encia civil", que compartilha comigo o entendimento que a ordem capitalists ja nao arruma o mundo, 

alias, nunca arrumou e que e preciso construir outra referenda. A Ciomara - com certeza uma mulher 

a frente do seu tempo, sua perspicacia ao enxergar o ser humano mudaria muitos paradigmas da psico-

logia moderna. A todos voces meus queridos amigos, obrigada. 

Aos colegas e amigos de turma: Fernanda Leal, Edjane Silva, Fagundes Paiva, .losilene Nascimento, 

Genison Evangelista. Almira Medeiros. que compartilharam comigo os debates e reflexSes em sala dc aula, sem 

duvida, enriquecedores do nosso processo de formacao junto a este programa. Ao camarada Doutor Roberto 

Miranda, pelas dicas no caminho. 

Finalmente, aos queridos(as) professores(as), os(as) quais orientaram esta trajetoria com seus 

bons e pertinentes conselhos. Meu carinho a Marilda Menezes, Edgar Malagodi, Lemuel Guerra, Ro-

berto Veras, Ramonildes Gomes, Elizabeth Lima, Gonzalo Rojas. Marcio Canielo, Mercia Batista e 

Magnolia Gibson. Agr a d e9 0  a Rinaldo Rodrigues que demonstrou, ao longo desses anos, muito profis-

sionalismo e d ed ica9ao aos alunos deste programa. Agr a d e9 0  especialmente ao meu orientador, Luis 

Henrique Cunha, que me guiou neste trabalho. presei^a imprescindivel para enfrentar os desafios no 

caminho de con s t r u 9 ao desta tese; sem duvida, seu olhar amigo, atento aos meus contextos, foi decisi-

vo para a conclusao desta etapa. Sao referencias o seu rigor reflexivo das questoes de pesquisa, a co-

br an 9a necessaria e a a ten 9ao aos limites pessoais, aprendizados que levarei para toda minha vida aca-

demica e pessoal. 

A minha familia, que acompanhou e torceu pelo meu sucesso. A alegria de te-los em minha 

vida e fundamental para dar sentido a minha existencia. As dificuldades superadas juntos nos ensinam 



o valor da solidariedade, amizade e tolerancia com o outro. Obrigada pai, o senhor venceu mais uma 

vez. A senhora dona Maria do Carmo, minha inspiracao de luta, disciplina e amor, obrigada para sem-

pre. Meus queridos irmaos, Jamaica , Josiane, Joveniiton e Flavia, cujas vidas sao tao cheia de percal-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

90 s e desafios, exigindo de voces, a cada instante, muita d isp os i9 a o de supera9§o e for 9 a . A todos vo-

ces meu amor eterno. 

Agr a d e9 o finalmente a um dos maiores incentivadores neste processo. Obrigada Valmir! Sua 

cumplicidade ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dedica9Eio, com as quais encarou essa etapa na minha vida definem sua sensibilidade 

como pessoa, seu carinho de amigo e seu amor de namorado. Obrigada por todas as conversas, pela 

palavra sincera e o compartilhar das incertezas que surgiram ao logo desta trajetoria. 



HOMENAGEM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a forca que nos faz seguir em frente 

em situacdes limites advent dos grandes misterios que nos habitant zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gostaria de homenagear aos familiares dos companheiros que foram vitimados fa-

talmente no acidente em 21 de maio de 2011, companheiros e companheiras que dedicaram 

suas vidas a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras sem terra. A morte dos companheiros 

Antonio Araujo Filho, Leonardo Araujo dos Santos, Joares Araujo (Charles Brow) e a profes-

sora Jamille Casa nos arrebatou de tristeza. Minha homenagem postuma a todos eles que, du-

rante suas vidas, nos presentearam com suas especiais presencas, com suas criticas oportunas, 

com a doacao de si para a causa popular e pelo compartilhamento de momentos inesqueciveis. 

Naquela ocasiao do acidente, Antonio Araujo, um pai que sofrera a perda da sua filhinha 

(Bruna Araujo). estava justamente se deslocando para a missa de um ano, fatalidade...! A dor 

no peito ja instalada pela saudade da pequena Bruna, mais uma vez afogou o coracao daqueles 

que os amavam. 

A forca veio pela certeza de que, em vida, o desejo deles seria que continuassemos 

perseverantes na luta. Companheiros eternizados em nossa lembranca, por suas singulares 

trajetorias, especiais vidas. cada uma delas, insubstituiveis em nossos corac5es!!! 

Minha homenagem a todos os familiares, em nome de Djacira Oliveira de Araujo 

que e essa grande companheira que construiu. junto com outros tantos, o Movimento dos Tra-

balhadores Rurais Sem Terra. A voce, Djacira, minha admiracao. seu exemplo de forca e para 

mim a mistica viva, sintese de esperanca que. apesar dos duros golpes na vida, nos ensina o 

que e realmente, como diz a cancao, seguir tocando em frente. 



RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta tese analisa a experiencia do MST na Bahia entre 1987 - 2011, no processo de constru-

cao da participacao dos seus membros, nos espacos de representacao politica institutional 

(executivo e legislativo) e sua contribuicao ao processo de democratizacao da "ampla politi-

ca". Atraves do dialogo com a Sociologia Politica, Antropologia Politica e Ciencia Politica. 

focaliza-se o debate sobre democracia, entendendo-a como processo, portanto, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA demo-

cratizacao; enquantozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a representacao politica e percebida como relacionamento entre diferen

tes pessoas, grupos diversos e e igualmente um processo nao concluso, a politica e compre-

endida como resultante da praxis humana. Buscou-se, nesta tese, distanciar-se das leituras 

monoliticas, dualistas e segregacionistas da realidade social. Os eventos preterites apreendi-

dos, captados atraves das narrativas dos sujeitos envolvidos nesta experiencia, constituem-se 

um rico material de consulta e e uma contribuicao singular na construcao desta tese. Sem es-

sas narrativas seria muito diflcil compreender como o MST/BA conseguiu conciliar, nas figu-

racoes atuais. diferentes estrategias, como a atuacao em redes internacionalistas, entre outras, 

e a entrada no campo politico instituido, sem abrir mao do seu ideario por transformacoes 

estruturais. Os dilemas, as contradicoes, as tensoes, os conflitos, as ambiguidades e os apren-

dizados decorrentes dessa experiencia integram um quadro amplo, apresentado ao longo da 

tese, ao lado dos principals fenomenos e dinamicas, como por exemplo: a) a conciliacao das 

acoes diretas e a participacao do MST-Ba no fluxo das relacoes proprias ao campo politico 

instituido; b) explicitam-se as particularidades das relacoes do MST-Ba e o PT para disputas 

eleitorais, c) adentra-se nas especificidades dos conflitos e divergencias implicados com a 

decisao do MST-Ba em participar do processo eleitoral; d) sublinham-se as estrategias de es-

truturacao das campanhas eleitorais e as motivacoes dos assentados para apoiarem ou recusa-

rem o apoio as candidaturas oriundas do MST-Ba; e) focaliza-se um conjunto de agendas que 

expressam as estrategias dos representantes oriundos do MST que atuam nos espacos institui-

dos para resguardarem seus vinculos com o movimento. Esta tese se posiciona ao lado daque-

las que defendem e veem a participacao dos movimentos sociais como fomentadores de uma 

democracia participativa e busca problematizar o espaco do regime democratico representati-

ve, visando amplia-lo e transforma-lo numa perspectiva efetivamente democratica. 

Palavras-chave: Democratizacao. MST. Participacao Politica. Conflitos. Disputas Eleitorais. 

Aprendizados Coletivos. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

This thesis analyses the MST's experiences in [the state of] Bahia between 1987 and 2011 in 

the process of construction of its members' participation, within institutional - executive and 

legislative - political representation spaces, and in the contribution given to the democratiza-

tion of politics at the institutional and civil society level. In dialogue with political sociology, 

political anthropology and political science, this thesis focuses on: the debate around democ-

racy, understood as a process, and, therefore, aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA democratization; political representation, 

perceived as the relationship between different people, diverse groups and as a non-

concluded process; and politics, understood as the result of human praxis. It also seeks to 

maintain a distance from monolithic, dualistic and segregationist analysis of social reality. 

Past events, captured through the narratives of subjects involved in this experience, are rich 

material for consultation and a unique contribution of this thesis. Without these narratives, it 

would be very difficult to understand how the MST/Bahia in its actual configuration has been 

able to conciliate different strategies - such as active participation in internationalist net-

works, among others - with entry into the established political field, without giving up its 

ideology of structural transformations. The dilemmas, contradictions, tensions, conflicts, am-

biguities and lessons learnt from this experience are part of a broad framework, presented 

throughout this thesis, along with principal phenomena and processes, such as a) the concilia-

tion of direct actions with the MST/Bahia*s participation in the flux of relations characteristic 

to the established political field; b) the elements that distinguish the relationships between the 

MST/Bahia and the PT [Workers Party] as related to electoral disputes; c) the specificities of 

the conflicts and divergences resulting from the MST/Bahia's decision to take part in the elec-

toral process; d) the electoral campaign construction strategies and the motivations behind the 

support or rejection of candidates originating from the MST/Bahia on the part of MST "mem-

bers" [who live in rural communities and camps]; e) the set of agendas that demonstrate the 

strategies used by representatives originating from the MST who actively participate in estab-

lished spaces to protect their links with the movement. This thesis positions itself alongside 

those who defend and perceive social movements and their participation as promoters of par-

ticipative democracy, and who seek to problematize the representative democracy, with the 

aim of transforming it into a space that is truly democratic. 

Key Words: Democratization. MST. Political Participation. Conflicts. Electoral Disputes. 

Collective Learning. 
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NOME PERFIL SINTESE 

1 Adao Pretto Nasceu em Redentora em 18 de dezembro de 1945 - Porto Ale-

gre e faleceu em 5 de fevereiro de 2009. Foi agricultor e politico 

brasileiro ligado as quest5es camponesas, tendo iniciado sua 

trajetoria politica no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Miraguai, participou das Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs) e da Comissao Pastoral da Terra (CPT), instituicoes 

ligadas a Igreja Catolica, alem de ser um dos fundadores do 

Movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Rio Grande do 

Sul No ano de 1980 filiou-se ao PDT e em 1985, migrou para o 

PT, sendo eleito deputado em seis ocasioes consecutivas: como 

deputado estadual constituinte no ano de 1986, como um dos 

primeiros deputados do PT gaucho. No ano de 1990 foi eleito 

como deputado federal revisor, e reeleito como deputado federal 

nos anos de 1994, 1998, 2002 e 2006. O deputado era presidente 

da Comissao de Legislacao Participativa e foi um dos membros 

brasileiros do Parlamento Latino-Americano. 

2 Adelar Joao Pizetta Integrante da coordenacao pedagogica da Escola Nacional Flores-

tan Fernandes (ENFF) e dirigente do Movimento dos Trabalhado-

res Rurais Sem Terra (MST). 

3 Ademar Bogo Militante e coordenador nacional de formacao do MST. 

4 Aloizio Mercadante Oliva Nasceu em Santos em 13 de maio de 1954 e economista e poli-

tico brasileiro. Foi um dos fundadores do PT em fevereiro de 

1980 e o vice-presidente do partido entre 1991 e 1999. Foi se-

nador pelo estado de Sao Paulo entre 2003 e 2010. De 2011 a 

2012 foi Ministro da Ciencia. Tecnologia e Inovacao do Brasil, 

e, em 2012 tornou-se Ministro da Educacao, devido a saida de 

Fernando Haddad para concorrer a Prefeitura de Sao Paulo. 

5 Altemir Gregolim Nasceu em Coronel Freitas em 20 de abril de 1964. Veterinario 

e politico brasileiro, exerceu o cargo de ministro da Pesca e 

Aquicultura entre 3 de abril de 2006 ate o dia 31 de dezembro 

de 2010, final do Govemo do presidente Luiz Inacio Lula da 

Silva. E integrante do Partido dos Trabalhadores (PT) desde 

1985. E veterinario com especializacao em administracao rural, 

com mestrado em desenvolvimento, agricultura e sociedade pela 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

6 Angelica Femandes Direcao Nacional da EPS. Na epoca do depoimento, era tecnica 

da Secretaria de Politicas para Mulheres da Presidencia da Re-

publica e ate agosto de 2012 integrava a equipe da Senadora 

Marta Suplicy. 

7 Antonio Marques de Oli-

veira 
Assentado no assentamento Lulao. 

8 Antonio Pestana de Lima Assentado no assentamento Lulao. 
9 Aquilys Jesus dos Santos 

(Siquara) 

Atualmente (2012) candidato a vereador em Barreiras, ex-

direcao estadual do MST. ex-articulador regional do MST da 

regiao oeste da Bahia. 

10 Aroldo Goncalves de 

Assis 
Assentado no assentamento Lulao. 

11 Benedito (Nay) Assentado no assentamento Terra a Vista. 



12 Dalvadisio Santos Lima Candidato a prefeito de Itamaraju pelo PT, apoiador do MST. 

Ex-presidente do PSB em Itamaraju. 

13 Darci Chiarello Direcao Estadual do MST-Ba em 1995. Direcao Estadual do 

MST no ano de 1996. Desligou-se do Movimento em 1998. 

14 Deputada Federal - Iriny 

Nicolau Corres Lopes 
Nasceu em Lavras (MG) em 12 de fevereiro. Filha de pai grego 

(Nicolas Georges Korres) e mae brasileira (Wanda Vitorino 

Corres) integra, desde a fundacao do partido, o Diretorio Nacio-

nal do PT e foi, em tres oportunidades, presidente estadual do 

partido, alem de ter sido a coordenadora estadual de duas cam-

panhas de Lula a Presidencia do Brasil. Foi eleita deputada fede-

ral em 2002, e foi reeleita em 2006 e 2010. No inicio de 2011, 

foi convidada pela presidenta Dilma Rousseff para assumir a 

Secretaria de Politicas para as Mulheres, permaneceu como 

ministra da SPM ate fevereiro de 2012, quando retornou para 

seu mandato na Camara dos Deputados. 

15 Deputada Federal Luci 

Choinacki (Luci Teresi-

nha Choinacki) 

Nasceu em Descanso em 17 de marco de 1954; e agricultora e 

politica brasileira. Foi eleita deputada a Assembleia Legislativa 

de Santa Catarina em 1987 e 1991. Foi eleita deputada federal 

em 1991, 1999, 2003 e 2010. Atualmente e membro titular da 

Comissao de Direitos Humanos e Minorias da Camara dos De-

putados. Filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1982 

16 Deputado Federal Mar-

con (Dionilso Marcon) 

Filho de pequeno agricultor, forjou sua militancia no STR, na 

pastoral da Juventude da Igreja Catolica em Ronda Alta, Dioce-

se de Passo Fundo. Dirigente Nacional do MST. E assentado 

desde 1994 em Nova Santa Rita. Elegeu-se deputado estadual 

em 1998 e se reelegeu por dois mandatos. Em 2010 foi eleito 

deputado federal. 

17 Djacira Maria de Olivei-

ra Araujo 

Ex-direcao estadual do MST na Bahia, a partir de 2012 exerce 

cargo de coordenadora da Escola Florestan Fernandes. 

18 Dorcelina de Oliveira 

Folador 

Nasceu em 27 de julho de 1963, em Guaporema/PR. Chegou a 

Mundo Novo em 1976 com onze anos de idade. Iniciou sua 

atuacao na Pastoral da Juventude no ano de 1980. Em 1987, 

ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, candidatando-se 

no ano de 88 a vereadora. Professora, poeta, artista plastica, em 

1989 comecou a contribuir no MST. chegando a direcao estadu-

al do Movimento e atuando como reporter popular do Jornal dos 

Sem Terra. Ajudou a fundar tambem a Associacao Mundono-

vense dos Portadores de Deficiencia Fisica (A.M.P.D.F.). De-

pois de novamente candidata a vereadora em 92 e a Deputada 

Estadual em 95, Seu mandato foi interrompido em 30/10/99 as 

23h00, quando foi assassinada na varanda de sua casa. 

19 Edilson Souza Alves 

(Pastor Edilson) 
Candidato a vereador em Riachao das Neves. 

20 Edvaldo Monteiro Assentado no assentamento Lulao. 

21 Elias Jacob Matar Neto Ex-direcao estadual do MST. atualmente (2012) coordena Escri-

torio do INCRA da Regional Sul, sediado em Itabuna. 

22 Eliene Nobre Vinhas de 

Souza 
Assentada no assentamento Lulao. 

23 Elizabeth Rocha Representante do MST-Ba na direcao nacional. 

24 Felipe Campelo Militante do MST e atualmente (2012) coordena a unidade do 

INCRA na regiao sudoeste. 

25 Francisco Elizete Gon-

calves (Chico do MST) 
Candidato a vereador em Cafarnaum. 



26 Frei Dilson Batista San-

tiago 
Foi prefeito tres vezes da cidade baiana de Itamaraju e eleito 

deputado estadual no ano de 1994. 

27 Fulgencio Novaes Direcao Estadual do MST na Bahia. Disputou as previas para can-

didatar-se a prefeito do municipio de Itagiba. regiao Sul da Bahia. 

28 Gerinaldo Ferreira da 

Silva 
Candidato a vereador em Serrinha. 

29 Geronimo Pereira dos 

Santos (Geronimo) 
Militante do MST e candidato a vereador no municipio de Wag-

ner - Chapada Diamantina. 

30 Gilnei Pereira dos Santos 

(Gilnei da Bela Vista) 
Militante do MST e candidato a vereador no municipio de Ita-

maraju - Extremo Sul. 

31 Helia Santos de Souza 
(Dona Helia) 

Assentada do assentamento Terra a Vista, ligado ao MST e can-

didate a vereadora em Arataca. 

32 Ivan Alex Lima Militante do PT, coordenador do mandato do deputado federal 

Valmir Assuncao (BA) e membro do Diretorio Estadual do PT 

da Bahia. 

33 Jailzon Santos Sena -

Cobra 
Militante do MST e candidato a vereador em Juazeiro. 

34 Jaime Amorin Fundador do MST na Bahia. Direc3o Estadual do MST em Per-

nambuco atualmente (2012) membro do grupo de estudo do 

MST. 

35 Jacques Wagner Jacques Wagner, nasceu no Rio de Janeiro em 16 de marco de 

1951. e politico brasileiro, atual governador da Bahia desde 1 de 

Janeiro de 2007. 

36 Joao Daniel Militante do MST e Deputado Estadual em Sergipe, eleito em 

2010. 

37 Joao Durval Trabuco 

(Gidu) 

Simpatizante do MST e militante do PT - candidato a prefeito 

do municipio de Boa Vista do Tupim-Ba 

38 Joao Ferreira dos Santos Joao do Ouro como e conhecido. nasceu em 04 de outubro de 

1961. Militou ativamente no MST desde a fundacao. Atual-

mente esta assentado no assentamento Cruz do Ouro no mu-

nicipio de Itamaraju no Extremo Sul da Bahia, mas afastado 

da militancia e atuando na producao local do assentamento. 

39 Joao Edegar Pretto Filho do deputado Adao Pretto, iniciou sua militancia em 1986, 

ajudando o PT na primeira campanha eleitoral, apos o fim da 

ditadura militar. Em Viamao, onde estudou e mora, destacou-se 

como lideranca estudantil. De 1990 a 1994, foi assessor na Co-

missao de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legis-

lativa. Em 1994, integrou a administracao popular da cidade de 

Novo Barreiro, onde foi chefe de gabinete do prefeito, secretario 

da Fazenda e da Administracao. Foi um dos coordenadores, na 

regional Palmeira, da eleicao de Lula presidente e Olivio Dutra 

governador. Atuou como chefe de gabinete nos tres mandatos 

do deputado Marcon. 

40 Joao Guarda Vereador em Boa Vista do Tupim, candidato a reeleicao em 2012. 

41 Joao Paulo Rodrigues Militante cm Sao Paulo e Dirigente Nacional do MST 

42 Joao Pedro Stedile Nasceu em Lagoa Vermelha - Rio Grande do Sul a 25 de de-

zembro de 1953 e economista e ativista social brasileiro. E 

membro da direcao nacional do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra (MST). do qual e tambem um dos fundadores 

e participa do Grupo de Estudos Nacional do Movimento. 

43 Jorge de Jesus Rocha 

(Jorge Rocha) 

Candidato a vereador em Alcobaca. assentado no assentamento 

4045. 

44 Jose Ailton Souza Ro- Assentado no Assentamento Lulao 



drigues 

45 Jose Alves Assentado no Assentamento Lulao 

46 Jose Irailton Goncalves Um dos fundadores do MST na Bahia e urn dos primeiros mem-

bros do Movimento a eleger-se vereador no municipio de Prado. 

Ex-direcao estadual do MST da Bahia. Atualmente (2012) vice-

prefeito do municipio de Prado. 

47 Jose Luis de Jesus Serra Ex-vereador Itaete. Militante do MST. atualmente (2012) dire-

cao estadual da regional Norte. 

48 Jose Rainha Ex-direcao Nacional do MST e atual lideranca do movimento no 

Pontal do Paranapanema 

49 Josival Francisco Borges 

(Nego) 
Assentado no Nova Ipiranga, dirigente regional do MST e can-

didato a vereador no municipio de Camacan 

50 Jovecino Alves de Souza Assentado no Assentamento Lulao 

51 Justiniano (Pio) Militante do PT em Guaratinga, assentado em assentamento 

Cedula da Terra que nao faz parte do MST. 

52 Lidice da Mata e Sousa Nasceu em Cachoeira em 12 de marco de 1956 e senadora da 

Republica e presidente do Partido Socialista Brasileiro no Esta-

do da Bahia. Foi eleita a primeira presidenta do Diretorio Cen-

tral dos Estudantes (DCE-UFBA, em 1980), primeira prefeita de 

Salvador (1992) e primeira senadora da Bahia (2010). Filha de 

Margarida da Mata e Souza e do sindicalista Aurelio Pereira e 

Souza, urn comunista historico, Lidice teve intensa participacao 

nas lutas populares pela anistia e na campanha das Diretas Ja. 

53 Luiz Inacio Lula da Silva Luiz Inacio Lula da Silva - nasceu em Caetes em 27 de outubro 

de 1945, mais conhecido como Lula. e politico, ex-sindicalista, 

ex-metalurgico e ex-presidente da Republica brasileiro. Foi o 

trigesimo quinto presidente da Republica Federativa do Brasil, 

cargo que exerceu de 1° de Janeiro de 2003 a 1° de Janeiro de 

2011. 

54 Maiara Alves Ex-Militante da Articulacao de Esquerda, atualmente (2012) da 

direcao executiva estadual da EPS. 

55 Marcelino Galo E agronomo, possui relacoes muita proximas com MST desde 

1992, atuando como tecnico em areas de assentamento. foi com 

a ajuda do MST indicado a superintendente do INCRA na Bahia 

em 2006 e da Secretaria da Pesca 2009. Sua candidatura a pre-

sidente do PT foi objeto de debate nos espacos de deliberacao 

do MST, bem como sua candidatura a deputado estadual. 

56 Marcio Mattos Representante do MST-Ba na Direcao Nacional do MST 

57 Maria Dias Assuncao Militante do MST. Atualmente dirige a DIREC 12 de Teixeira 

de Freitas. 

58 Maria Lucia Ferreira dos 

Santos (Lucia do PT) 

Assentada do assentamento Rosa do Prado ligado ao MST e 

candidata a vereadora no municipio do Prado 

59 Mauricio Xavier Costa 

(Lindao) 

Candidato a vereador no municipio de Prado e militante do 

MST e assentado no assentamento Rosa do Prado 

60 Mauro Lucio da Costa 

Xavier (Jean) 

Militante do MST. Articulador politico da Chapada Diamantina, 

ex-direcao estadual do MST e atualmente (2012) candidato a 

prefeito de Itaberaba. 

61 Morival Jose de Souza 

(Mourival do MST) 

Ex-dirigente regional do MST, atualmente (2012) candidato a 

vereador no municipio de Wagner. 

62 Nalva Araujo Fundadora do MST na Bahia. Atualmente leciona no campus da 

UNEB de Teixeira de Freitas e atuou no setor da educacao do 

MST. 

63 Noeci Santos Militante do MST. Primeiro Vereador do MST na Regional 

Sudoeste - Vitoria da Conquista 



64 Evanildo Loures Costa Direcao Estadual do MST-Ba, articulador politico da Regional 

Extremo Sul. 

65 Osvaldo Silveira Rocha 

(Valzao) 

Ex-direcao estadual do MST, vereador em Itamaraju por 4 man-

da tos, concorrendo pela quinta vez (2012). Assentado 

66zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Otto Roberto Mendonca 

de Alencar - vice-

governador 

Nasceu no municipio de Ruy Barbosa em 28 de agosto de 1947 

e politico, medico e ex-professor brasileiro, foi o 48° Governa-

dor do Estado da Bahia, da qual e o atual vice-governador. 

67 Presidenta Dilma Rous-

seff 

Dilma Vana Rousseff. Nasceu em Belo Horizonte em 14 de 

dezembro de 1947, e economista e politica brasileira, filiada ao 

Partido dos Trabalhadores (PT), e a atual presidente da Republi-

ca Federativa do Brasil (2011-2014). Durante o governo do ex-

presidente Luiz Inacio Lula da Silva, assumiu a chefia do Minis-

terio de Minas e Energia, e posteriormente, da Casa Civil. 

68 Priscila de Jesus dos San-

tos (Priscila) 

Assentada do assentamento Primeiro de Abril ligado ao MST e 

candidata a vereadora no municipio de Prado. 

69 Ranieri Goncalves Bote-

lho (Ranieri Botelho) 

Militante do PT, assentado no assentamento Bela Vista e candi-

dato a vereador no municipio de Itamaraju. 

70 Renata Rossi Compoe a Direcao Nacional do PT e e Dirigente Nacional da 

Tendencia Esquerda Popular e Socialista ( EPS). 

71 Rita do Rosario Na epoca que prestou depoimento atuava como tecnica da Co-

ordenacao de Povos e Comunidades Tradicionais da Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza. Em 2012 

trabalha como tecnica da Secretaria de Politicas para Mulheres 

na Coordenacao de Gestao e Planejamento. 

72 Roberto Aviles Medina 

(Chileno) 

Exilado chileno que incorporou-se ao MST a partir do ano de 

2000. 

73 Rondineli Arena Santana 

(Nelinho) 

Candidato a vereador em Boa Vista do Tupim. Assentado no 

assentamento Beira Rio. 

74 Rubineuza Leandro Primeira candidata a prefeita do MST da Bahia, pelo municipio 

de Itamaraju. Militante do MST, iniciou a militancia na Bahia 

em 1987. Desde 2011 coordena do setor de educacao do MST 

em Pernambuco. 

75 Sandra dos Santos Ser-

queira de Assis 
Assentada no assentamento Lulao 

76 Senador Walter de Frei-

tas Pinheiro 

Nasceu em Salvador a 25 de maio de 1959 e politico brasileiro. 

Filiado ao Partido dos Trabalhadores da Bahia desde 1993, foi 

vereador de Salvador (1993—1996) e deputado federal (1997-

2011). Foi eleito senador pela Bahia nas eleicoes de 2010, sendo 

o candidato mais votado do estado e primeiro senador do PT na 

Bahia. Lider do PT no Senado. 

77 Valmir Assuncao Deputado Federal eleito em 2010 - oriundo do MST-Ba 

Ex- representante do MST-Ba na direcao nacional do MST 

78 Valtamor Caires de Souza Assentado no assentamento Lulao 

79 Valter Pomar Valter Pomar e historiador formado pela Universidade de Sao 
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INTRODUCAO 

A partir da decada de 1980, um grande numero de pesquisadores apontou os movi-

mentos sociais como coautores do processo de redemocratizacao politica do Brasil (MEDEI-

ROS, 1994; TORRENS, 1994; NOVAES, 1998; FERRANTE, 1994; SAUER, 2001; MAR-

TINS, 2004; GOFTN, 2003). Buscaram-se, tambem, os elementos inovadores nas formas pelas 

quais esses movimentos passaram a se organizar e nos modos de fazer politica, sugerindo-se 

que uma nova cultura politica popular e de base estaria sendo gerada na America Latina. Na 

decada de 1990, uma das entases desses estudos apontou a necessidade de se buscar os vesti-

gios das formaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tradicionais de fazer politica nos novos movimentos sociais, bem como iden-

tificar os novos estilos de fazer politica nos sindicatos, partidos e i n s t i t u t e s governamentais 

(WARREN, 2005). 

Esta tese reflete sobre os dilemas. desafios e c o n t r i b u t e s dos movimentos sociais, 

para alem daquele contexto de redemocratizacao, e concentra-se no prolongamento desse pro-

cesso. Atraves de um dialogo com a Sociologia Politica, Antropologia Politica e a Ciencia 

Politica, analisa a experiencia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na 

Bahia em "conjugar" as acoes diretas como ocupacoes, as marchas, mobilizacoes no espaco 

dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ampla politica e a construcao da representacao politica nas camaras de vereadores, assem-

bleia legislativa, congresso nacional, prefeituras e posicoes executivas. espacos associados ao 

campo politico instituido (BRINGEL, 2008). As tensoes, os acordos, os conflitos, os avancos 

e recuos, as ambiguidades e os aprendizados decorrentes dessa experiencia sao apresentados 

ao longo da tese. 

A nocao de representacao politica, associada a dinamica de democratizacao, e toma-

da em termos processuais e entendida como relacionamento entre diferentes pessoas, grupos e 

instituicoes, um processo politico que e estruturado nos termos da circularidade entre as insti-

tuicoes e outras esferas da sociedade e nao confinado a deliberacao e decisao na assembleia 

(URBINATI, 2006). A politica e resultante da praxis Humana e e importante distanciar-se das 

leituras monoliticas, dualistas e segregacionistas da realidade social. 

A literature sobre o MST tern enfatizado principalmente as acoes "diretas" de mobi-

lizacao, estas embora dependam de uma avalicao de fatores externos, estao no ambito interno 

do MST decidir por sua realizacao ou nao, como por exemplo (as ocupacoes de terra, as mar-

chas, as ocupacoes de espacos publicos, as audiencias publicas etc.) que voltadas para o as-
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sentamento de familias de trabalhadores sem terra e a garantia de recursos que atendam as 

demandas criadas para a consolidacao das areas reformadas. Trata-se igualmente das confron-

tacoes do MST com os espacos institucionalizados. a exemplo dos grandes proprietaries de 

terras, partidos politicos, Estado, organismos financeiros e empresas transnacionais produto-

ras de pacotes tecnologicos para agricultura. Sao confrontacoes e articulacoes que, segundo 

essas analises, produzem, em certas circunstancias conjunturais e historicas, a estruturacao de 

agendas de debate nacional, a exemplo dos temas da reforma agraria. das campanhas contra as 

transnacionais praticantes dos monocultivos e produtoras de alimentos e sementes genetica-

mente modificados, a pauta da soberania alimentar, o debate sobre o limite da propriedade da 

terra e a problematizacao de um modelo de desenvolvimento da agricultura orientado pelo 

agronegocio sao expressivos das varios tematicas debatidas e problematizadas pelo MST e 

pelas redes das quais faz parte (ALY, 2005; TORRES, 1994; FERRANTE, 1994; MEDEI-

ROS, 1998, 2003; ZIMMERMANN, 1994). 

Muitos trabalhos focam tambem os aspectos da organizacao social interna, subli-

nhando os processos de recriacao dos metodos organizativos (REIS, 2008; GOMES, 2009; 

MIRANDA, 2006), das estrategias de formacao politica dos seus membros (SANTOS, E. 

2008); da producao de metodologias de educacao diferentes (CALDART, 2004; ARAUJO, N 

2000); de promocao da igualdade de genero no interior do movimento (ARAUJO, D, 2011), 

da estruturacao de espacos de socializacao politica (REIS, 2008; SAUER, 2001); socializacao 

que oportuniza experiencias que reforcam o "espirito civico" dessas pessoas que se motivam a 

lutar por seus direitos na esfera publica (SOUZA, 2004); construcao de um novo cooperati-

vismo no Brasil (PIRES, 2004; CARVALHO, 2002); da elaboracao da memoria da luta pela 

terra (SILVA, 2004). 

Ha ainda uma producao de carater mais avaliativo, que visa quantificar e qualificar 

os efeitos e dinamicas da politica de assentamentos, destacando o MST como construtor de 

uma nova espacialidade atraves do processo de territorializacao (MANGANO, 1998; 2000; 

SANTOS, 2003; PRADO, 2002); a ampliacao das acoes desse movimento via articulacao em 

redes nacionais e internacionais, a exemplo do Forum Nacional de Reforma Agraria e a Via 

campesina (BRINGEL, 2008; WARREN, 2000); analises sobre a qualidade de vida nos as-

sentamentos de reforma agraria e o impacto dos assentamentos para o meio rural brasileiro 

(IENO, e BAMAT, 1998; LEITE, 2004). Ha trabalhos. finalmente, que fazem referenda, co-

mo dito acima, a acao do MST, ligando-o aos processos politicos gerais de democratizacao no 

Pais (WARREN, 2005; BRINGEL 2006; GOHN 2003; 2010; VITULLLO, 2002, BARONE, 
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2011); explicitando as estrategias do movimento para garantir sua autonomia diante das suas 

relacoes com os governos (BRINGEL, 2006); ou os que defendem que o MST, ao contrario 

de contribuir, estaria na contramao do processo democratizante no Brasil, a medida que usur-

pa a voz dos trabalhadores sem terra (NAVARRO, 1998; 2002; MARTINS, 1997; 2000; 

2011; BRENNEISEN, 2004). Ha, porem, escasso numero de trabalhos que se voltam para a 

analise especifica da participacao do MST nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campo politico, expressa pela entrada de mem-

bros oriundos do MST nas disputas por cargos no legislative e executivo. Destacam-se os 

trabalhos sobre a representacao politica do movimento (OLIVEIRA, 2004); a segmentaridade 

do voto dos assentados (FARIA, 2005. 2011) e a participacao dos assentados nas eleicoes 

municipals no Ceara (ALENCAR, 2005). Num momento em que se intensifica o processo de 

construcao da representacao politica no MST, e importante que outros olhares sejam apresen-

tados sobre essa dinamica. Este trabalho soma-se aos poucos que abordam essa tematica. 

Ao se falar sobre as relacoes entre o MST e o campo politico instituido, e recorrente 

um olhar cauteloso, alertando para os riscos de desmobilizacao, desradicalizacao das acoes do 

movimento e do esvaziamento das suas reivindicacoes frente ao Estado. Ressaltam as acoes 

diretas no ambito da sociedade civil como mais salutares para a luta social. Sem desconsiderar 

essas preocupacoes, esta tese recusa uma visao dicotdmica entre Estado e sociedade civil, 

recusa a visao que considera as acoes no campo politico instituido como deslegitimadoras do 

papel dos movimentos sociais, como terei a oportunidade de demonstrar ao longo do trabalho, 

a partir da analise de um conjunto de variaveis identificadas na experiencia do MST na Ba-

hia', no ambito das disputas por vagas no legislativo e executivo por militantes e liderancas 

do movimento. A realizacao das acoes "diretas" nos periodos analisados por esse estudo, e 

um exemplo de que o movimento vem mantendo a regularidade quanto a realizacao dessas 

acoes. Essa regularidade e demostrada atraves de um quadro comparativo que construi com a 

finalidade de observar a realizacao das ocupacoes de terra, das mobilizacoes, dos cursos de 

formacao e a participacao solidaria em redes com outros movimentos sociais , a regularidade 

de um conjunto de agendas e reivindicacoes tambem sao demostradas atraves de outras varia-

' Construi um quadro para observar a realizacao dc Marchas. ocupacoes de terra, mobilizacoes. atividades dc 

formacao nos dois periodos que demarquci para fazer um comparativo (o periodo 1987-1996 anterior a dccisSo 

do movimento & entrada no campo politico e o outro periodo 1997-2011. posterior a decisSo) adianto que iden-

tifiquei que a entrada no campo politico n3o implicou num arrcfecimento dessas acOes. mesmo quando obser-

vamos os momentos de maior atividades no campo politico como os periodos eleitorais por exemplo. verifica-

se a manutencao dos calendario dc "acoes diretas " do MST. E quando ocorreu um refluxo nestas acOes outras 

variaveis estiveram rclacionadas como, por exemplo, a morosidadc das politicas de dcsapropriacSo no Ministerio 

Agrario. entre outros. Vcr quadro anexo no capitulo II. 

2 O que nSo se constilui num axioma sobre as relacfles entre movimentos sociais e as relac8cs destes com o cam-

po politico instituido. Sendo a cada vez necessario atentar para um conjunto de variaveis presentes em cada ex-

periencia particular, que demandam uma contextualizacSo no tempo e no espaco. 
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veis apresentadas ao longo da tese. Defendo, portanto, que e preciso complexificar as refle-

xoes sobre as relacoes entre as esferas da acao direta e da representacao politica, que muitas 

vezes sao tidas,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori, como contraditorias e inconciliaveis. 

De um lado, ha os que defendem o valor absoluto da democracia representativa como 

a forma viavel diante de uma sociedade de massas, e que, diante da impossibilidade de todos 

estarem nas esferas de decisao pessoalmente, e preciso autorizar representantes para tomar as 

decisoes consonantes aos interesses, opinioes e expectativas do povo. De outro, estao os que 

negam qualquer possibilidade de avancos com esse modelo e propoem uma ruptura, passando 

a operar efetivamente com o postulado da democracia direta, prescindindo da representacao 

parlamentar. A primeira abordagem endossa uma visao da representacao que combinou eli-

tismo nas instituicoes politicas (o unico local tanto da deliberacao bem como do voto) e legi-

timacao popular (localizada na votacao atraves da eleicao) (URBINATI, 2006). A segunda, 

tendo seus referenciais insurrecionais e da impossibilidade de haver democracia no sistema 

capitalista, ve como proposta plausivel os processos revolutionaries de ruptura. Numa direcao 

contraria, compreendo essas dimensoes em seus entrelacamentos e nos fluxos das relacoes 

para construir as transformacoes sociais, politicas e economicas no Pais. 

Acao "direta" e participacao nas eleicoes, para usar os termos usados entre os mili-

tantes do movimento, em referenda a entrada no campo politico, tambem e vista com muita 

cautela no MST. Trata-se de um dissenso que ganhou relevo em 1997, quando a Bahia deci-

diu, nas "instancias da direcao", associar as suas "acoes diretas" as estrategias de construcao 

da representacao politica no campo politico instituido, conferindo as relacoes que eram difu-

samente operadas nesse campo um lugar importante na estrategia de luta do movimento nesse 

estado. Sao emblematicas as relacoes estabelecidas ao longo da existencia do MST, nacio-

nalmente, com diversos segmentos sociais, com vistas a combinar esforcos para a construcao 

de uma alternativa de poder a esquerda, e, sem duvida, o dialogo com o PT se destaca ao se 

falar numa acao no campo politico instituido. aspecto que detalho no terceiro capitulo. 

Desde a fundacao do PT e do MST, na decada de 1980, essas relacoes tern sido pro-

blematizadas, no inicio pela demarcacao da identidade e autonomia do MST em relacao ao 

partido politico, e depois na demarcacao dos parametros que regulam suas relacoes, as quais 

de tempos em tempos sao marcadas por momentos de muita tensao, resultando, do lado do 

MST, por exemplo, na edicao em 2008 de uma resolucao national com orientacoes a militan-

cia para nao participar das eleicoes municipals. Embora esse documento nao tenha sido dire-

cionado exclusivamente ao PT, mas a todas as relacoes partidarias, ele teve, no alcance prati-
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co, uma intensidade maior para as relacoes com o PT, dada as aproximacoes historicas. A 

resolucao da direcao nacional de 14 de marco 2008 orienta: 

A experiencia historica da classe trabalhadora. em nivel intemacional e no 

Brasil. revelou como e nefasta para a organizacao dos trabalhadores, quando 

alguma corrente ideologica transforma o movimento de massas em apenas 

correia de subordinate Isso gera divisionismos, manipulacao e todo tipo de 

oportunismo. As taticas de luta dos movimentos sociais, para obter conquis-

tas sociais, melhorias de vida e acumularem politica e ideologicamente, nao 

podem se submeter apenas a taticas eleitorais, que sao proprias da natureza 

dos partidos. Nosso movimento ja experimentou diversas experiencias nega-

tivas de companheiros/as que se utilizaram do movimento para se eleger, e 

depois abandonaram os compromissos com a classe trabalhadora. 'Diante 

desse quadro, tomamos a seguinte deliberacao nacional sobre a participacao 

com candidaruras: a) Nosso movimentozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao deve colocar suas energias, 
sua militancia, sua referenda e os poucos recursos economicos, na disputa 

eleitoral municipal. b)Nenhum dirigente do movimento, em qualquer ni-
vel deve ser candidato. E no caso de algum militante ter vocacao eleitoral e 

quiser disputar as eleicoes, que e um direito legitime deve faze-lo de forma 

pessoal e retirar-se da instancia a que pertence. Estarao desautorizados a uti-

lizar os recursos humanos e de infra-estrutura do movimento. E estarao fora 

das instancias ate o final da gestao a que pertence. c) Nenhum companhei-

ro/a assentado ou acampado ou militante podera ser liberado para cabo elei-

toral de candidatos1. (MST, 2008) 

O texto remete aos dilemas e posicoes divergentes dos militantes do MST quanto ao 

apoio ao PT, ou, ainda mais problematizado, se liderancas do movimento deveriam participar 

diretamente do processo eleitoral, na condicao de candidatos(as). ou ate mesmo ocuparem 

cargos politicos. Decorre dessa situacao um conjunto de pessoas favoraveis e contrarias, com 

repercussoes diretas para a conducao do MST. Tais dilemas tern motivado, em situacoes pon-

tuais, mas consideradas relevantes, o desligamento de militantes3, por discordarem de qual-

quer apoio ou alianca. ainda que seja tatica, com o PT; sao situacoes que tensionam as delibe-

racoes internas sobre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tatica da luta por reforma agraria e por transformacao social. A defesa 

da neutralidade em relacao as eleicoes brasileiras de 2006 e a deliberacao em 2008. que orien-

3 Uma carta datada dc novembro de 2011. cndercijada ao MST, MTD. Consulta Popular e Via Campesina regis-

trou a saida dc um conjunto dc militantes destas organizacocs (51 pessoas assinam a carta) por discordarem do 

projeto estratcgico defendido por estas organ izacSes. Segundo clas estas organizacfies n3o atingirSo o objetivo da 

construcao do socialismo. julgaram que a tatica dc se aliarem ao PT, a CUT. esta errada. Em um trecho. a carta 

diz que: "O problema em qucstao n3o c que houvc uma traicao da direcao ou um abandono/rebaixamento do 

projeto politico: um erro na cscolha das taticas ou dos aliados. A qucstao fundamentalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i a contradicao entre o 

objetivo e os caminhos escolhidos para atingir tais objetivos: propunhamos o Socialismo como objetivo, mas o 

projeto estrategico que tracamos ou ajudamos a trilhar nao nos leva a esse objetivo, Tal cstrategia politica nao e 

nova na luta dc classes: sua origem esta" na socialdemocracia curopcia de hd mais dc um se\;ulo. adaptada as 

condicdes historicas do Brasil numa vers3o rcbaixada. que foi rcproduzida nas ultimas ddcadas pelo PT e CUT e 

recentementc por MST/Via Campesina. MTD e CP. Atualmente, se apresenta na forma do Projeto Democratico 

Popular c Projeto Popular para o Brasil". 
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tava a nao participacao de Iiderancas militantes nas eleicoes sao exemplos das tensoes viven-

ciadas. Essas decisoes foram reavaliadas e revogadas. considerando que, na pratica, no "tem-

po da politica" (PALMEIRA, 1996) as pessoas de um modo geral tendem a se mobilizar. A 

direcao nacional se posicionou quanto a avaliacao dos militantes que sairam4, reafirmando 

que o movimento se encontra num processo de avaliacao e mobilizacao em todos os estados, 

para a construcao das linhas e estrategias que orientara o movimento no proximo periodo, 

debate que sera socializado e aprofundado amplamente no congresso nacional do MST, pre-

visto para 2013, sendo o congresso o maior espaco de deliberacao do MST, que acontece a 

cada cinco anos. Com a revogacao da resolucao de 2008, em 2009, a direcao nacional delibe-

rou um conjunto de orientacoes para regular a participacao no processo eleitoral: a) a avalia-

cao de ter ou nao candidatures seria realizada nos estados, nos espacos deliberativos, nos 

quais se pesariam os pros e contras, as condicoes estruturais e conjunturais para colocarem 

militantes, assentados e Iiderancas nas disputas politicas; b) havendo candidatures de militan-

tes que ocupem espacos nas direcoes do MST, orienta-se que estes se afastem no periodo elei-

toral e durante os mandatos; c) as estruturas para a campanha devem ser fruto da articulacao 

da candidatura. nao colocando as estruturas do MST para financiar a campanha. Esses cami-

nhos, permeados de incertezas, ore tira-se resolucoes que orientam a nao participacao nos 

processos eleitorais, e num periodo seguinte deliberam em sentido contrario orientado como 

deve ser essa participacao. essas nuances sao bem exemplificadores das dificuldades na esco-

lha do caminho a seguir (MST 2009). 

Esses sao dilemas tambem colocados ao proprio PT, sobretudo a partir da sua chega-

da a presidencia do Brasil. Arranjos eleitorais. estrategia de aliancas, programa de governo, 

preocupacao com a governabilidade e os desafios para transformacoes sociais historicamente 

defendidas pelo partido sao alguns temas que produzem diferentes tomadas de posicao dos 

seus militantes e Iiderancas, marcados em certos periodos pela ruptura de um conjunto de mi-

4 Carta da direcao nacional do MST aos militantes que se dcsligaram, datada de 24 de novcmbro dc 2011: "Sobre 

isso, cabe-nos; a) respeitar a decisSo que tomaram; b) mantcr as criticas que nos fazcm no ambito do processo dcs-

crito acima; c) desejar que continuem nas lutas da classe trabalhadora. fazendo parte de organizacocs classistas ou 

construindo novas formas organizativas capazes de definir e implementar politicas que contribuam para que a 

classe trabalhadora conquiste uma sociedade sem exploradores e explorados. Os que sairam agora c os que agora 

voltaram para assinar o documento. certamente nos ajudarao a supcrar um dos principals desafios da esquerda nos 

tempos atuais: o de unir a teoria a prdtica rcvolucionaria, E, estando prdximos aos que se esmcram para que haja a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hora de dividir. pcrcebam que nenhum processo revolucion&rio ocorre sem a hora de unir. Que os tempos dificeis 

de hoje e as praticas politicas de alguns nao inviabilizem esse objetivo" (MST, 2011). 

5 Outros documentos expressam o posicionamento sobre a participacao dos militantes nos processos eleitorais 

como demonstrado na carta de apoio a candidatura a Dilma Rousscff em 2010. Outro indicativo de cscopo mai-

or que faz referenda a processos eleitorais 6 o video de Jo3o Pedro Stedile vciculado nas redes sociais pedindo 

apoio do povo venezuelano a candidatura de Hugo Chaves em 2012. 
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litantes com o partido6; trata-se de rompimentos e novas construcoes de tendencia7, no interior 

do partido, associados aos momentos de grandes divergencias e instabilidade com antigos 

aliados, como por exemplo, o MST, produzidas pelas incertezas dos rumos do governo. Sem 

respostas conclusivas. as diferentes posicoes tomadas por seus militantes, direcoes e aliados 

produzem figuracoes que, para o conjunto dos atores envolvidos, sao de dificil compreensao 

em curto prazo, se suas movimentacoes e tomadas de posicoes estariam seguindo para avan-

carem no projeto de emancipacao dos trabalhadores ou se, pelo contrario, estariam aprofun-

dando as situacoes para mais dominacao e opressao dos historicamente "excluidos" e empo-

brecidos no Pais. 

A experiencia do MST na Bahia e um locus adequado para a realizacao da reflexao 

acerca da construcao da representacao politica no MST, posto que, desde o inicio, o MST 

nesse estado "conjugou" acoes diretas e participacao no campo politico institucionalizado. E, 

portanto, um processo de longo prazo, que remete ao periodo de criacao do MST-Ba, em se-

tembro 1987. com a primeira ocupacao na area de eucalipto no municipio de Alcobaca, de-

nominada 4045, no Extremo Sul da Bahia. Suas relacoes com o PT tambem datam de sua 

fundacao. quando, desde as primeiras ocupacoes, as Iiderancas dividiam-se entre a mobiliza-

cao de base para as ocupacoes e as acoes de mobilizacao para criacao do PT em certos muni-

cipios, como, por exemplo, a criacao do PT no municipio de Jucurucu-Ba, em 5 de dezembro 

de 1987, e as acoes na conducao do PT no municipio de Itamaraju-Ba. Em 1988, no seu se-

gundo ano de existencia, Iiderancas do MST-Ba ja indicariam ao PT uma das suas militantes 

para disputar a prefeitura de Itamaraju. 

Ao transformar essa participacao - que acontecia na pratica. de maneira difusa, atra-

ves do apoio destinado a outros candidatos e na organizacao do partido - em uma tatica que 

combina acoes diretas, apoio em alguns casos de candidaturas de apoiadores do movimento e, 

fundamentalmente, no lancamento de candidaturas proprias, como forma de construir uma 

"politica de representacao" com os militantes do movimento nos espacos dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campo politico, 

como camaras de vereadores, assembleia legislativa, congresso nacional etc., gerou-se uma 

6 Hcloisa Helena. .Io3o Batista-Baba. Fontes e Luciana Genro a foram cxpulsos do PT em 2003. sob a motivacao 

de n3o obedecerem a orientac3o do partido em votacfies importantes, como a da reforma da Previdencia. funda-

ram o Partido socialismo e liberdadc (PSOL) em 2004: Plinio de Arruda Sampaio saiu do PT em setembro dc 

2005, ingressou no (PSOL); Cesar Benjamin saiu do PT em 1995 por discordar das linhas politicas. filiou-se ao 

PSOL em 2005, do qual se dcsfiliou em 2008. e atualmente c editor da Contraponto Editora. Na Bahia, o deputa-

do federal Bassuma foi cxpulso cm 2009, por ser contra ao aborto. por discordar da oricnlac3o interna do PT e 

em divergencia com as feministas do partido. 

7 O exemplo mais recente foi o rompimento de petistas articulados na tendencia Articulac3o dc Esquerda (AE). e 

a criacao de uma nova tendencia - ESQUERDA POPULAR E SOCIALISTA (EPS) com o objetivo de recolocar 

o socialismo na pauta do PT. Sua fundacSo aconteceu em 2 a 4 de dezembro de 2011, na Escola Nacional Flores-

tan Fernandes, do MST. 
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inflexao significativa e que mudou as figuracoes do MST na Bahia. Transformaram o que era 

uma luta difusa em uma estrategia de construcao de representacao politica, a qual resultou na 

eleicao, em 2006, de um das suas Iiderancas, Valmir Assuncao, deputado estadual mais vota-

do do PT na Bahia; na eleicao do proprio Assuncao, em 2010, para deputado federal, posicio-

nado entre os quatro primeiros mais votados pelo PT-Ba; e na indicacao de Vera Lucia Barbo-

sa, representante da Bahia na direcao nacional do MST-Ba, ao cargo de secretaria de politicas 

para mulheres na Bahia (SPM). 

Ao longo desse processo, foram eleitos militantes oriundos do movimento a cargos 

de vereador, enquanto outros ocupariam funcoes de secretarios municipals, sendo sua acao 

fundamental para eleger o Prefeito de Itamaraju em 1996. Identifica-se um numero considera-

vel de militantes e dirigentes que atuam nas direcoes partidarias, especialmente no PT. As 

articulacoes do MST-Ba no partido foram fundamentals no Processo de Eleicoes Diretas 

(PED), no sentido de eleger o Presidente do PT da Bahia, Marcelino Galo8, em 20059, num 

dos piores momentos da conjuntura do PT; e depois, numa ampla articulacao, elege-lo, em 

2010, a deputado estadual. A participacao politica do MST tambem conduziu, em 2010, um 

dos seus dirigentes, Weldes Valeriano Queiroz, a vice-presidencia estadual do PT, o MST 

coloca-se como um agente ativo nas dinamicas politicas das quais decorrem as indicacoes aos 

cargos no poder executivo, a exemplo das posicoes de superintendentes, secretarios munici-

pais e estaduais, diretores de orgaos federals e estaduais etc. Todavia, mais do que o "exito" 

em conseguir ter assento nas camaras de vereadores, assembleia legislativa e congresso naci-

onal foi perceber que a acao dos movimentos sociais10 contribuiu para a alteracao de posicoes 

e agendas na luta politica na Bahia e tern construido uma representacao politica a partir dos 

seus membros. 

Ha, parece-me, tres desafios postos para o MST no Brasil: 1) a dimensao politica da 

acao propria de um movimento social no cenario nacional, a partir de conflitos sociais decor-

Marcelino Galo - e agronomo. tcm relacoes muita proximas com o MST desde 1992, atuando como tecnico em 

areas dos assentamentos; foi, com a ajuda do MST, indicado a Superintendencia do INCRA na Bahia, em 2006. 

e a Secretaria da Pesca, cm 2009. Sua candidatura a presidencia do PT foi objeto de debate nos espacos de deli-

beracao do MST, bem como sua candidatura a deputado estadual. 

Periodo de rupturas, relacionadas as denuncias do mensal3o, em 2005/2006. No dia 14 de setembro de 2005, o 

mandato de Jefferson, delator do esquema, foi cassado, suspendendo seus direitos politicos por oito anos. Em I" 

de dezembro de 2005 foi a vez de Jose Dirccu ter seu mandato de Deputado Federal cassado pela Camara dos 

Deputados. Os dcputados acusados que conseguiram se reeleger nas eleicoes de I" de outubro de 2006. podcr3o 

enfrentar mais um processo de perda de mandato. 

10 Estiveram na campanha das candidaturas conduzidas pelo MST, em 2010, outros movimentos sociais como o 

Movimento de Luta pela Terra (MLT), Movimentos dos Assentados da Bahia (CETA), comunidades de fundo de 

pastos, Movimento Atingidos por Barragens (MAB), Movimento do Sem Teto de Salvador (MSTS), entre ou-

tros. 
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rentes das ausencias do Estado no atendimento a demandas da populacao. na identificacao 

sobre como o MST operou e opera a luta pela terra e as demandas subsequentes das familias 

por educacao, saiide, assistencia tecnica, saude, moradia e credito para atividade agricola; 2) a 

constituicao de praticas politicas como parte da dinamica da socializacao dos seus membros, 

atraves das marchas, mobilizacoes publicas, atos politicos e construcoes de redes com outros 

atores, traduzindo essas demandas em "questao politica". pelo qual se instaurou como ator 

relevante sobre questoes estruturantes, como a realizacao da reforma agraria e a defesa do 

limite da propriedade privada no Brasil; e 3) relacoes dos movimentos com a politica institui-

da, operada a partir dos partidos e voltada para as disputas eleitorais, como processo de am-

pliacao das esferas de atuacao para conformacao do seu projeto de nacao. 

Nesse sentido, o objetivo desta tese e destacar de tal experiencia as dinamicas e os 

elementos construidos ao longo do processo, visando contribuir para a reflexao, no ambito das 

ciencias sociais, sobre as praticas, fenomenos e dinamicas associadas a construcao da repre-

sentacao politica do MST. Antecipo alguns fenomenos e dinamicas, identificados durante a 

pesquisa, os quais se encontram detalhados no corpo da tese: 

a) A partir da ideia do politico mediador (KUSCHNIR, 2007), foi possivel demonstrar 

como, nesse processo, o MST plasmou para alem da "mediacao interna", que consis-

te no fluxo das relacoes entre os diversos espacos deliberativos e de direcao no inte-

rior do movimento. um tipo de acao particular que estrutura a "mediacao institutio-

nal", dando enfase aos fluxos entre a atuacao no movimento e no campo politico, por 

membros que foram eleitos aos cargos no executivo e legislative ligados ao movi-

mento por um projeto politico elaborado no MST - projeto que antecede e prolonga-

se ao periodo das eleicoes. debate que aprofundei no capitulo VI; 

b) Aumento dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA interesse dos assentados. militantes e Iiderancas em se colocarem para 

atuar na luta por representacao politica. gerando uma ampliacao do numero em al-

guns municipios de membros que se lancam nas disputas para conseguirem autoriza-

Cao do MST para serem candidatos. principalmente no caso das eleicoes a vereador; 

c) as ambiguidades que se colocaram para o MST na luta por representacao politica, 

como a sobreposicao das Iiderancas em posicoes do MST e do partido; 

d) a "socializacao politica dos assentados" decorrente da participacao nas atividades do 

MST, tais como marchas, mobilizacoes. ocupacoes etc, como principal lastro do 
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apoio dos assentados aos candidatos oriundos do MST no "tempo da politica"; com-

binada tambem a relacoes de reciprocidade. valores de gratidao. lealdade; 

e) atuacao dos representantes politicos na construcao de "rede de acesso" para atendi-

mento das demandas imediatas dos assentamentos; 

f) a sub-representacao das mulheres na politica de representacao para o campo politico; 

g) a construcao dos arranjos internos no MST, para a combinacao das acoes diretas e de 

representacao politicas, sobretudo aquelas relacionadas ao "tempo da politica". 

As analises dos variados aspectos dessa experiencia foram fundamentais para susten-

tar a tese de que as acoes dos movimentos sociais vivenciadas por seus membros sao capazes 

de construir uma formacao sociopolitica junto aos seus pares, voltada para o aprendizado da 

pratica democratica e da ampliacao da participacao dos espacos publicos (ocupacoes de terra, 

predios, realizacao de marchas, audiencias, ocupacoes de orgaos, mobilizacoes, construcao de 

redes nacionais e internacionais, organizacao de seminarios, promocao de cursos formais e 

informais etc.) e que a construcao da sua representacao politica e uma estrategia que transcen-

de ao fato da indicacao de suas Iiderancas para atuarem nos espacos institucionais da disputa 

eleitoral. e guarda relacao com a producao de uma acao qualificada da "politica" e um conse-

quente alargamento das condicoes para a democratizacao da politica no Brasil. A entrada de 

individuos com socializacao politica e com compromissos com seus movimentos historica-

mente estruturados, verificaveis em suas trajetorias de vida, oportunizam uma nova mediacao 

entre representantes e representados. mediacao que incluem outras variaveis na construcao do 

debate acerca dos temas comuns relevantes para a esfera piiblica, superando inclusive as 

agenda elitistas atuais - ate porque nao e apenas a capacidade de debater que se apresenta 

como questao, mas, sobretudo, fazer as disputas para pautar agendas consonantes aos interes-

ses dos cidadaos comuns, e nao apenas dos grupos privilegiados historicamente na politica. 

Nesse sentido, entendo a "multidimensionalidade" da participacao do MST-Ba no processo 

eleitoral, salientando que essa relacao nao acontece apenas nos marcos "institucionais for-

mais" da politica brasileira. 

Focalizo, sobremaneira, os fluxos dessas relacoes. No ambito do debate sobre demo-

cratizacao, politica e representacao politica", interpreto esses conceitos como processos in-

" Nao farei um debate da genealogia desses fenomenos nem produzirei um estudo exegeta dessas categorias: 

tambem nao tratarei da legitimidadc da ciencia em geral e/ou das ciencias sociais em especial sobre se estaria-

mos vivendo ou n3o uma crise de confianca epistemologica. Nesse sentido. procurei apenas reconhecer que a 

diversidade epistemologica do mundo e, assim, potencialmente infinita. localizando. contudo. sempre que possi-
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terdependcntes que, do ponto de visto historico, encontram-se inconclusos, o que abre enor-

mes possibilidades para a construcao de perspectivas que questionem as assimetrias. as desi-

gualdades no mundo. Por isso, meu interesse se concentrou em perceber como os atores posi-

cionados nessa experiencia a engendram e refletem sobre ela. Muito mais que os ineditismos, 

verifiquei como, no viver a luta nesse momenta historico, os movimentos sociais jogam novos 

ingredientes para pensarmos a politica no Brasil. E, sem duvida, a maior contribuicao desta 

tese esta justamente em nos dirigirmos aos aspectos contextuais, as experiencias dos homens e 

mulheres que se desafiam diante de tantos imperativos para viverem essa experiencia que se 

realiza no "fio da navalha". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A opcao por uma abordagem processual 

Para analisar as relacoes dos movimentos sociais rurais com o campo politico, adoto 

uma abordagem processual e figuracional, inspirada na obra de Norbert Elias, combinada com a 

reflexao de campo instituido da politica discutida na obra e Pierre Bourdieu; ambas sao com-

plementadas pelo estudo mais especifico sobre representacao politica, democracia e participa-

cao politica, leitura que busquei apreender heuristicamente, tecendo uma visao heterodoxa dos 

processos em questao, certa, todavia, dos riscos ao se trabalhar com concepcoes, em certos as-

pectos, divergentes. Trata-se de pressupostos adotados tambem durante a pesquisa empirica12. 

A abordagemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA figuracional e processual de Elias permite considerar uma pluralidade 

de individuos relacionados de modo interdependente, e as transformacoes dessas relacoes no 

tempo e no espaco. Os conceitos eliasianos de figuracao, interdependencia, habitus, socioge-

nese, psicogenese e segunda natureza nem sempre sao utilizados diretamente - foram apreen-

vel, as tensdes. convergences e divcrgencias entre as abordagens. portanto. as tensoes epistemologicas e algu-

mas disputas sociopoliticas das diferentes abordagens foi algo com que tive que lidar sem. contudo. torna-las o 

debate central neste trabalho; partido do prcssuposto de que todos os conhecimentos sao contextuais c o sflo tanto 

mais quanto se arrogam a n3o o serem. N3o ha nem conhecimentos puros nem conhecimentos complctos. ha 

constelacfies dc conhecimento. e, entre elas. a disputa por legitimac3o. raz3o pela qual s3o elas mesmas objeto de 

reflexao da dita ciencia moderna (SANTOS. 2005). 

12 Os conceitos sociologicos de Elias. e tambdm de Bourdieu, n3o sao meramente teoricos. Foram elaborados 

juntos com a pesquisa empirica. partindo de concepcSes gerais especificadas no processo dc pesquisa e analise 

do material cmpirico - mctodologia que tambem adotei na construcao desta tese. Confrontacfles entre essas dife-

rentes perspectivas teoricas continuam sendo alvo de atencSo. Identificar pontos de convergencias e divcrgencias 

entre elas c um cxercicio que n3o se enccrra neste trabalho. sobretudo por conta das suas relcvancias para os 

estudos sociologicos a partir de suas preocupacOes em superar dicotomias presentes no debate sociologico rela-

cionado as tematicas: a) sociedade e individuo; b) objetividade e subjetividade: c) estrutura c supcrestrutura. 
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didos heuristicamente e sao mencionados somente quando necessarios para a compreensao da 

minha analise, tomando o cuidado para nao aplica-los de modo taxinomico. A interpretacao 

da complexa atuacao do MST, seja nas figuracoes "internas", seja nas relacoes com indivi-

duos na figuracao politica mais ampla, pautou-se, em grande medida, por essa compressao 

processual, em que variaveis historicas e temporais foram consideradas. Todavia, e importan-

te que se diga que o recorte para pensarmos o MST e o campo politico em termos figuracio-

nais como espacos sociais distintos e arbitrario, operado apenas com intencoes analitico-

metodologicas. considerando-se que. na realidade social, esses universos nao estao separados. 

Dada a centralidade que a categoria de configuracao ou figuracao13 tem em Elias pa-

ra sua interpretacao do mundo social, julguei importante tecer algumas consideracoes sobre 

ela. A nocao de figuracao fora cunhada por ele como contraponto as perspectivas que partiam 

do pressuposto dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homo clausus, expressao que, em seu entender, traduzia bem o estagio das 

ciencias sociais no final do seculo XIX e inicio do XX14. A nocao de homo clausus, que tanto 

incomodava Elias, fundamenta a dualidade entre sujeito e objeto, entre individuo e sociedade. 

e significa o entendimento do individuo como um ser atomizado e completamente livre e au-

tonomo em relacao ao social. O conceito de figuracao, em contraposicao, busca expressar a 

ideia de que a) os seres humanos sao interdependentes, e apenas podem ser entendidos en-

quanto tais: suas vidas se desenrolam nas figuracoes sociais que formam uns com os outros e 

em grande parte sao moldadas por elas; b) as figuracoes estao continuamente em fluxo, pas-

sando por mudancas de ordens diversas - algumas rapidas e efemeras e outras mais lentas e 

profundas; e c) os processos que ocorrem nessas figuracoes tern dinamicas proprias - dinami-

cas nas quais razoes individuais tem um papel, mas nao podem. de forma alguma, ser reduzi-

das a essas razoes (GOUDSBLOM e MENNELL, 1998). 

O termo "figuracao" pode ser definido como "redes formadas por seres humanos in-

' Ha grande discussao nos grupos de sociologos adcptos da sociologia de Norbert Elias a respeito do uso do 

termo "configuracao" ou "figuracao". Essa qucstao nao advem de problcmas dc traduc3o do alcmao para o in-

gles; o proprio autor. cuja obra foi cscrita cm sua maior parte cm ingles, utilizou ambos os termos. Em grande 

parte de sua obra, utiliza "configuracao", palavra escolhida com o principal objetivo de fazer face ao termo par-

soniano "sistema". Apenas mais tarde em sua carreira c que passou a questionar a palavra cm si. nao seu signil'i-

cado. O ponto que incomodava Elias e que. no latim. o prefixo con- significa cxatamcntc "com", ou seja, se 

figuracao (figuration) quer dizer "padr3o" (cm ingles, pattern), "con-figuracao" (configuration) quereria dizer 

"com padrao" (with pattern). Entretanto. como o objetivo do autor era entender o padr3o em si. o prefixo con-

passou a ser visto como redundante e ele passou a preferir o uso de "figuracao" (LANDINI c PASSIANE. 2001). 

™ A critica de Elias n3o dizia respeito apenas a sociologia da virada do seculo XIX para o XX. Para ele, a con-

ccpcSo de homo clausus - que significa "liomem fechado cm si mcsmo" ou "personalidadc fechada" - esteve 

presentc na filosofia ocidcntal desde Plat3o e teve forte influcncia sobre filosofos do Rcnascimcnto. como Des-

cartes, Locke c Kant. Essa influencia pode tambem scr vista cm sociologos como Durkheim. Weber e Parsons. A 

nocao de "personalidade fechada" pode ser vista no conceito dc "fato social" durkheiminiano. no modelo teorico 

weberiano da ac3o social (mas nao em seu trabalho cmpirico) c na ideia parsoniana de que "processos ocorrem 

•dentro da caixa prcta ' . na personalidadc do ator" (MENNELL, 1998, p.188-193). 
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terdependentes, com mudancas assimetricas na balanca de podef' (BENTHAN VAN DEN 

BERGH, 1971 apud MENNELL 1998, p.252), enfatizando o carater processual e dinamico 

das redes criadas por individuos. Foi essa enfase nas relacoes de interdependencia e esse cara-

ter processual que valorizei nos estudos, atraves da qual percebo como os individuos dao for-

mato ao coletivo, denominado "nos sem terra", e tambem como esse "nos sem terra" se co-

necta ao "eu" particular, e como, na confrontacao com outros "espacos de pertinencia", ou 

seja, na confrontacao com outros atores sociais com uma causa na qual se envolvem e se li-

gam, definem uma identidade. "Espaco de pertinencia" foi o termo utilizado inicialmente por 

Elias e que viria a ser substituido pela nocao de configuracao social e designava uma "situa-

cao, com dimensao espaco-temporal variavel, a tal ponto que o que se passa ali produz um 

efeito sobre todos os individuos que nela estao implicados, que contribuem, eles mesmos, 

com suas acoes, para modificar esta situacao" (HEIN1CH, 2001, pl23.) . 

No processo das eleicoes, por exemplo, identificou-se que, mesmo que certos indivi-

duos tenham mais visibilidade por certos atributos pessoais (carisma, predisposicao) ou posi-

coes ocupadas (direcoes, coordenacoes, cargos), fato decorrente da "balanca de poder" interno 

no MST ou na politica. eles nao podem sozinhos determinar as figuracoes atuais na qual se 

encontram. Esse processo e sempre decorrente de um conjunto de individuos posicionados 

relacionalmente. De acordo com Elias (1990, p.51): 

[...] a influencia de uma pessoa sobre outras, sua importancia para elas, pode 

ser especialmente grande, mas a autonomia da rede em que ela atua e incom-

paravelmente mais forte. A crenca no poder ilimitado de individuos isolados 

sobre o curso da historia constitui um raciocinio veleitario. Nao menos destitu-

ida de realismo, contudo, e a crenca inversa, segundo a qual todas as pessoas 

tem importancia para o curso da historia, sendo assim intercambiaveis, nao 

passando o individuo de um veiculo passivo da maquina social. A mais ele-

mentar das observacoes ensina-nos que a importancia de diferentes individuos 

para o curso dos acontecimentos historicos e variavel e que certas situacoes e 

para os ocupantes de posicoes sociais, o carater individual e a decisao pessoal 

podem exercer consideravel influencia nos acontecimentos historicos. 

Assim, a funcao desempenhada pelas Iiderancas ao assumirem posicoes no campo 

politico e meu interesse. Nao a figura de Valmir Assuncao ou de Vera Lucia15, em suas indi-

vidualidades, mas os "papeis" que eles cumprem a partir do momenta em que o MST intensi-

fica sua participacao no "campo da politica". O que representou ocuparem postos no executi-

vo e legislative, sendo estes representantes oriundos dos movimentos sociais, para as figura-

Militantes fundadores do MST na Bahia e que atualmente ocupam cargos no campo politico. Valmir Assuncao 
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coes da politica na Bahia e para o MST em particular? Essa perspectiva tambem nos ajudou a 

compreender, por exemplo, as posicoes interdependentes das Iiderancas do MST e os mem-

bros assentados e acampados do movimento e seus deslocamentos para o "espaco de pertinen-

cia da politica". compreendendo que suas insercoes no MST e na politica nao dizem respeito 

somente a suas trajetorias individuals, fato observado inclusive quando identifiquei um nume-

ro relativamente equilibrado entre assentados candidatos e Iiderancas candidatas para concor-

rerem as eleicoes municipals em 201216. A forca das redes as quais esses individuos se inte-

gram em diferentes periodos de construcao do movimento foi fundamental. Pode-se observar, 

por outro lado, como desempenham suas funcoes e a intensidade das suas influencias nas de-

cisoes da direcao estadual, as quais guardam relacao direta com as deliberacoes tomadas no 

interior do MST - como, por exemplo, a formulacao de um ideario que prospecta nos militan-

tes do MST o desejo ou, seria possivel dizer ainda, levam outros membros a tracarem um pro-

jeto para ocuparem um cargo no campo politico, como possibilidade de alteracao da sua posi-

Cao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status, o que, por conseguinte, influencia sobremaneira na forma como atuavam e atu-

am na construcao do MST. 

Por fim, as experiencias pelas quais o "nos sem terra" vivenciou o campo politico 

transformam radicalmente o modo de participacao do "eu" na construcao de seus projetos de 

vida e o modo como se propoem vivenciarem suas vidas na construcao do MST-Ba17. Acredi-

to que essa participacao marca irreversivelmente a "balanca de poder" interno no MST, seja 

pelo deslocamento de Iiderancas que saem dos espacos de dirigentes (apos a decisao em 2008. 

segundo a qual quern for candidato deve sair da direcao) e possibilitam a chegada de novos 

militantes a direcao, seja pelo deslocamento dessas Iiderancas e assentados para outros "espa-

cos de pertinencia", outros "campos" de atuacao, como o politico, seja ainda pela mudanca de 

posicoes internamente no MST. Sobremaneira, inauguram-se novas dinamicas expressas pelas 

redes de tensionamento que essa participacao produziu18. O modo como os assentados estao 

colocados no jogo. seja pela reciprocidade, confianca. desconfianca e fundamentalmente pelas 

16 Aspectos trabalhados no capitulo VI 

17 Militantes, Iiderancas e assentados veem na atuacao no campo politico via a condic3o de representantes do 

MST uma possibilidade de construcao de projetos futuros, cuja atuacao pratica no interior do movimento s3o 

plasmadas, orientadas para a consecuc3o desse fim. 

Tensionamcntos com outros grupos politicos, movimentos sociais, outros partidos. Dinamicas caractcrizadas 

pela preocupacao com filiacOes partidarias, lei eleitoral, recursos para campanha, construcao das promessas no 

tempo da politica. conquista do voto, conquista e distribuicao de cargos politicos. aliancas para disputa e partilha 

do poder politico. 
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forcas das figuracoes postas'9, alteram substancialmente os rumos do MST no contexto atual, 

cuja tendencia indica, sob forma de hipotese - posto que nao e possivel antever figuracoes 

futuras, mas se supoe, por forca dos cenario analisado - que a entrada nas disputas pelo poder 

politico marca de forma irreversivel transformacoes nas dinamicas do "movimento". Estas, 

nas figuracoes atuais, apropriam-se tambem de atribuicoes historicamente presentes na logica 

ou na agenda dos partidos politicos. demandando do MST, portanto, uma nova postura no seu 

20 

"autofazer-se" . Nas bordas dessa participacao na esfera politica, contudo, sao parte de um 

processo que ainda esta em curso e se constituent em estagios de experimentacoes, de busca 

constante e em aprendizados coletivos que vao se acumulando ao longo do processo de um 

"autofazer-se" e reinventar-se permanentemente. 

Pierre Bourdieu, por outro lado, construiu sua perspectiva teorica pautada no que de-

nominou de uma "sociologia da pratica". No centro de suas preocupacoes encontrava-se a 

construcao de uma abordagem epistemologica pautada no conhecimento praxiologico, conhe-

cimento este que tem por objetivo nao somente o sistema de relacoes objetivas que o modo de 

conhecimento objetivista constroi, mas tambem as relacoes dialeticas entre essas estruturas e 

as disposicoes estruturadas nas quais elas se atualizam e que tendem a reproduzi-las (BOUR-

DIEU, 1996). Para ele, o espaco social e construido de tal modo que os agentes ou os grupos 

sao ali dispostos em funcao de sua posicao nas d i s t r i b u t e s estatisticas de acordo com os 

dois princfpios de diferenciacao: o capital economico e o cultural (BOURDIEU, 1996, p. 19). 

A "nocao de espaco" e para ele um conjunto de posicoes distintas e coexistentes, exteriores 

umas as outras, definidas umas em relacao as outras por sua exterioridade mutua e por rela-

coes de proximidade. de vizinhanca ou de distanciamento e, tambem, por relacoes de ordem. 

como acima, abaixo e entre (BOURDIEU, 1996, p. 18). 

Nesse percurso teorico/pratico, sao categorias importantes para a compreensao do 

seu pensamento as nocoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA campo e habitus. Para Bourdieu, campo e um espaco onde as 

19 Assentados - A historia de luta pela terra e acesso as demandas materials s3o rctribuida no tempo da politica 

(reciprocidade, divida moral, confianca). RenovacSo das promessas no periodo das eleicoes, identidade dc clcitor 

sobressai a de ser sem terra. 

20 Logica de atuacao dos partidos politicos o MST passa assimilar preocupacoes relacionadas aos partidos politi-

cos, como as agendas do calendario eleitoral, transferencia de tftulos. as composicoes para construcao das alian-

cas para a disputa eleitoral, o financiamento dc campanha. as plenarias para autorizacao de alguns dos seus 

membros para lancar-se na disputa eleitoral. Seria possivel ainda com base na pesquisa que num curto prazozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i 
dificil apontar largas transformacoes produzidas nas regras institucionais do campo politico, a partir da entrada 

no MST nesta luta, todavia o fato de alguns dos assentados e Iiderancas ocuparcm certas posicoes neste campo 

produzem altcracdes nas figuracoes deste campo, e as mudancas podem ser melhores compreendidas se analisa-

das por seus rcferentes simbolicos. No sentido contrario, todavia. as transformacoes ocorridas no interior do 

movimento s3o mais visiveis, sobretudo pela assimilacao da agenda dos partidos politicos e os arranjos prtiticos 

para construcao das candidaturas. 
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posicoes dos agentes se encontramzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori fixadas. O campo se define como o locus onde se 

trava uma luta concorrencial entre os atores em torno de interesses especificos que caracteri-

zam a area em questao (BOURDIEU, 1996). Considero bastante plausiveis as analises sobre o 

campo politico, realizadas por Bourdieu (2005b), as quais ajudam a perceber dinamicas no 

contexto deste estudo. As trajetorias das Iiderancas do MST-Ba, sem capital economico e 

muitas delas sem capital cultural, tidos na perspectiva bourdieusiana como capitals relevantes 

para ter "sucesso" ou acessar as melhores posicoes, confrontam a perspectiva desse autor so-

bre certos aspectos. Todavia, e irrefutavel a afirmacao do papel dos profissionais da politica 

ao ditarem, em grande medida, as regras desse campo. 

Destaca-se como importantes para mim o compartilhamento da visao entre Bourdieu 

e Elias, na interpretacao do universo social a partir de uma leitura relational, opondo-se a uma 

leitura substancializada. Esta ultima seria, para eles, um modo de pensar do senso comum - e 

do racismo. Chama-se a atencao para os cuidados em nao transformar em propriedades neces-

sarias e intrinsecas de um grupo qualquer as propriedades que Ihes cabem em um momento 

dado a partir de sua posicao em um espaco social determinado. Aspectos metodologicos pro-

postos por Bourdieu tambem foram assimilados como, por exemplo, a necessidade de incor-

porar as analises sociologicas a historicizacao dos campos, com vistas a compreender as di-

namicas que remontam sua genese, o que, em certa medida, tambem se assemelha a Elias, em 

sua abordagem processual, cuja enfase das "interconexoes dos eventos historicos'' sao funda-

mentals para compreendermos as sociodinamicas. Assim, Elias, atraves do entrelacamento 

dos conceitos de sociogenese e psicogenese, pensados no interior de um processo de longa ou 

longuissima duracao, constitui o nucleo do seu projeto (WAIZBORT, 1998), no qual busca 

explicar como os individuos instauram o social e vice-versa. E com o mesmo intuito que 

Bourdieu o faz, atraves da categoria de campo e suas nocoes sobre o espaco social, demons-

trando como a submissao a ordem estabelecida e o produto do acordo entre as estruturas cog-

nitivas inscritas pela historia coletiva (filogenese) e individual (ontogenese) nos corpos, e as 

estruturas objetivas do mundo ao qual elas se aplicam (BOURDIEU, 1997), ou seja, como os 

agentes estruturam o mundo ao mesmo tempo em que sao estruturados. 
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Outras contribuicoes para uma abordagem processual 

Se as perspectivas teoricas de Elias e Bourdieu foram fundamentals na construcao da 

analise realizada, elas tiveram que ser complementadas com autores contemporaneos que tra-

taram dos movimentos sociais, sobre representacao politica (MIGUEL, 2009; YOUNG, 2006; 

URBINATI, 2006; PITKIN, 2006), democracia (SANTOS, 2005; AVRITZER, LEONARDO, 

2005) e das relacoes politicas no Brasil (MARTINS, 2011; GOLDMAN, PALMEIRA, 2006; 

SINGER, 2009). A partir dessas orientacoes, proponho um dialogo entre perspectivas distin-

tas, a medida que avanco nas analises sobre meu objeto. Detenho-me tanto em abordagens 

que focam as especificidades e particulares dos movimentos sociais rurais no Brasil, quanto 

em analises que destacam as redes dos movimentos sociais para uma atuacao no mundo glo-

balizado. Assim, as analises de Warren (2005) e Gohn (2010) ganham enfase em minha pro-

posta analitica. Compartilho igualmente com Bringel (2008) a atencao sobre os conectivos 

entre as estrategias dos movimentos sociais e os desafios de um mundo globalizado, a partir 

dos quais e fundamental introduzir a dimensao global com suas relacoes e implicacoes com o 

local, destacando tres razoes principals: primeiro, considerando que muitas decisoes sao to-

madas nao apenas no ambito do Estado-Nacao, mas em organizacoes internacionais, e que 

repercutem na vida cotidiana das pessoas; segundo, mesmo os movimentos sociais tendo ba-

ses nacionais, eles incluem a dimensao international e lutam contra a aplicacao de politicas 

economicas ou comerciais impostas por algumas organizacoes internacionais, demandam a 

criacao de redes transnacionais compostas por diversos movimentos, a exemplo do MST, arti-

culando-se com a Via Campesina; a terceira razao e o elemento "global", o qual se converte 

em uma variavel fundamental quando essas relacoes implicam uma revitalizacao do "lugar". 

Segundo Bringel (2006, p.29): 

En defmitiva, ni el MST ni cualquier otro protagonista puede ser compren-

dido fuera del proceso de reorganization societario en curso en el mundo, lo 

que nos obliga a pensar el lugar de cada cuestion especifica, asi como la 

cuestion del lugar en el contexto de las transformaciones mundializadas en 

medio a una compleja imbrication de escalas: entre lo local, lo regional, lo 

provincial/estatal, lo nacional y lo mundial; entre la ciudad y el campo, entre 

lo que es rural y lo que es urbano. Lo que sucede a escala mundial no es la 

suma de lo que pasa en las escalas local, regional y nacional, sino lo contra-

rio, se constituyen en sus complejas y multidimensionales relaciones atraves 

de los sujetos que las constituyen. 
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As contribuicoes da Antropologia Politica sao tambem importantes neste esforco de 

analise. Bourdieu ja indicava, por exemplo, a acao dos profissionais da politica como grandes 

produtores dos produtos politicos. Ja a Antropologia Politica propoe focalizar os entrelaca-

mentos entre esses atores sociais (profanos e profissionais)21 para a producao das configura-

coes do campo politico. Procura compreender, por exemplo, como os atores sociais experi-

mentam a politica, como criam os sentidos para suas participacoes, como significam os obje-

tivos e as praticas relacionadas ao campo politico (KUSCHNIR, 2007, p. 163). Essa aborda-

gem me ajuda a refletir sobre as novas figuracoes, resultantes de mundo social heterodoxo, 

em que multiplas forcas politicas e culturais, como por exemplo, partidos. organizacoes soci-

ais, Estado, os movimentos sociais urbanos e rurais, outros grupos e individuos todos interde-

pendentes (ELIAS, 1994), tecem essa complexidade, caracteristica da contemporaneidade, 

cuja compreensao demanda novos instrumentos. 

Na perspectiva da Antropologia Politica, a "politica" e entendida, principalmente, 

como um meio de acesso aos recursos publicos. no qual o politico atua como mediador entre 

comunidades locais e diversos niveis de poder. Esse fluxo de trocas e regulado pelas obriga-

coes de dar, receber e retribuir, ou seja, esta dentro do circulo da dadiva (MAUSS, 1974), cujo 

princfpio fundamental esta no comprometimento social "daqueles que trocam para alem das 

coisas trocadas" (KURCHNIR, 2007, p. 164). 

Nesse sentido, esta tese se insere no debate sobre o campo politico, em que os con-

textos empiricos sao minhas maiores referencias, e dentro dos quais compreendo os sistemas 

de trocas das redes politicas estabelecidas entre eleitores e candidatos. As condicoes materials 

de existencias sao elementos importantes, mas as relacoes entre os individuos estao longe de 

serem acionadas somente por interesses meramente calculistas, tendo por motivacao as neces-

sidades materials de existencia. Elas se inserem igualmente dentro de um quadro referenciado 

de relacoes simbolicas e culturais que envolvem nocoes como honra, gratidao e divida moral. 

Adotando o metodo etnografico para investigar tais trocas dentro das suas redes, per-

cebo as dinamicas que se instauram a partir delas, obtendo uma melhor compreensao sobre 

seu funcionamento. A cultura politica se conforma nos agentes e vice-versa. Nessa busca, a 

Antropologia das praticas politicas e recortada por varias abordagens que vao desde as anali-

ses da macropolitica - como, por exemplo, analises dos fatores socioeconomics, avaliando 

performances institucionais no regime d e m o c r a t i c tomando o desempenho institucional dos 

21 Apenas para difcrenciar aqueles que vivem para politica e da politica. daqueles que por assim dizer, n3o vivcm 

nem para nem da politica (professores, estudantes, padres, donas de casa. agricultores, publico em geral que n3o 

se interessam pelo jogo direto da politica) (BOURDIEU. 2005b). 
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governos como parametro avaliativo e analisando a propria dinamica para construcao da de-

mocracia enquanto regime - ate versoes de analises que focam os microespacos da politica -

como, por exemplo, os lacos de parentesco, circulos de vizinhanca, redes de amizades e a con-

formacao da "tolerancia politica". Esta ultima e compreendida como o grande elemento que 

possibilita a convivencia entre os grupos sociais divergentes e interpretadas enquanto condi-

cao basilar, segundo Mc.Closky (1964), para a conformacao de uma "cultura politica demo-

cratica". No marco desses debates, chegou-se a construcao do conceito de cultura politica, 

definido, segundo Kuschnir (1999, p . l ) , como: 

Um conceito multidisciplinar. A expressao foi criada na decada de 60, por 

Almond e Verba. Refere-se ao conjunto de atividades. crencas e sentimentos 

que dao ordem e significado a um processo politico, pondo em evidencias as 

regras e pressupostos nos quais se baseia o comportamento de seus atores. E 

a expressao do sistema politico de uma determinada sociedade nas percep-

coes, sentimentos e avaliacoes da sua populacao. 

Nao se trata apenas da adocaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori deste conceito, mas de compreende-lo em seus 

usos heuristicos. Kuschnir (1999) assinala que o importante, ao se operar com o conceito de 

cultura politica, e considera-lo dentro de um quadro referencial abrangente, que vai desde a re-

lacao entre ele e os indicadores de avaliacao do desempenho governamental, observando a rela-

cao entre os tipos de regime e metas sociais atribuidas, ate as condutas. normas, valores mani-

festados pelos individuos vinculados aos seus contextos institucional e historico; e, ainda, con-

siderar as trajetorias individuals, o mapeamento das redes sociais que permitem discutir a multi-

plicidade de percepcoes e valores associados as praticas sociais (KUSCHNIR, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os caminhos da pesquisa empirica 

O que faremos aqui parecer-vos-a, talvez, irrisorio, mas, antes de mais nada. 

a construcao do objecto - pelo menos na minha experiencia de investigador 

- nao e uma coisa que se produza de uma assentada, por uma especie de acto 

teorico inaugural, e o programa de observacoes ou analises por meio do qual 

a operacao se efectua nao e um piano que se desenhe antecipadamente, a 

maneira de um engenheiro; e um trabalho de grande folego. que se realiza 

pouco a pouco, por retoques sucessivos, por toda uma serie de correccoes, de 

emendas, sugeridos por o que se chama o oficio, quer dizer, esse conjunto de 

principios praticos que orientam as opcoes ao mesmo tempo minusculas e 

decisivas (BOURDIEU, 2005b. p.27 ). 
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Assim as exigencias de toques e retoques se fizeram presentes em todas as etapas de 

producao desta tese, embora, ao final da pesquisa, considerei que a familiaridade com esse 

campo favoreceu os acessos as informacoes que busquei. Todavia a familiaridade era para 

mim objeto de problematizacao, de maneira que o olhar viciado pela convivencia nao condu-

zissem as analises. As estrategias metodologicas foram se complementando a cada etapa. Os 

questionarios, as entrevistas. a observacao participante dos espacos onde essa experiencia se 

desenrolou foram todos importantes por oportunizarem a apreensao de diferentes aspectos e 

ponto de vista do objeto. Nas secoes seguintes da tese, farei um esforco para demonstrar os 

diferentes e complem en tares momentos deste trabalho. 

A minha familiaridade com varios atores envolvidos neste estudo (como o MST, PT 

atraves das tendencias Articulacao de Esquerda - AE e tendencia Esquerda Popular Socialista -

EPS) significou um grande desafio. Se o "fio da navalha" para os representantes oriundos da 

luta social e o constante risco de desconexao com o movimento, no meu caso o "fio da navalha*' 

foi justamente o risco de nao conseguir o deslocamento reflexivo necessario para a construcao 

deste trabalho. Para tanto, busquei me cercar de alguns cuidados necessarios a pesquisa, como 

me apoiar num instrumental teorico-metodologico para as confrontacoes das diversas relacoes 

das quais participo. A estruturacao das questoes centrais que deveriam orientar a pesquisa exi-

giu muitas idas e vindas as referencias bibliograficas e a observacao participante de encontros 

no MST, PT e o espaco do assentamento. Perguntava-me, algumas vezes, sobre a condicao do 

assentado, militantes e dirigentes do MST, quando entrevistados por mim - estariam eles sobre 

tensao? Conseguiriam ficar mais a vontade e seguros por se tratar de alguem familiar? Ou, pelo 

contrario. minha condicao de ex-coordenadora da secretaria estadual do MST impunha barreiras 

para acessar certas informacoes? Como nao poderia ter respostas assertivas, busquei alguns 

instrumentos que garantissem o controle dessas variaveis ate onde possivel. 

Este trabalho mobilizou, portanto, diferentes e complementares estrategias de pesqui-

sa. Isso significou um desafio enorme na organizacao e sistematizacao dos dados dos questio-

narios, horas de transcricoes das entrevistas e inumeras retomadas ao diario de campo com as 

anotacoes, frutos das observacoes nos diferentes espacos. Um trabalho exaustivo, mas igual-

mente necessario, dada a complexidade das relacoes envolvidas no ambito deste trabalho. Ha 

apenas uma consideracao sobre a abrangencia da pesquisa: talvez hoje eu fizesse opcoes me-

nos abrangentes, tanto em termos quantitativos, como, por exemplo, o numero de questiona-

rios aplicados nos assentamentos ou o numero de entrevistas realizadas, quanto sobre a abran-

gencia das perguntas contidas nos questionarios. Na impossibilidade em retornar a campo, 
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tive um trabalho enorme para sistematizar todos os dados, muitos deles inclusive de pouca 

relevancia para este estudo; porem, somente cheguei a essa conclusao num estagio mais adi-

antando do trabalho. Todavia, ao iniciar a pesquisa, muitos caminhos nao estavam suficiente-

mente claros, lacunas que fui percebendo a medida que avancei nas analises e, com o amadu-

recimento da problematica, propriamente falando, e que se constituem, sem duvida, aprendi-

zados adquiridos nesse processo. Detive-me um pouco mais nos aspectos metodologicos, nes-

ta introducao, porque julguei necessario explicitar de partida os pontos fundamentals de cada 

etapa da pesquisa, a saber: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sobre as trajetorias dos dirigentes do MST - os acontecimentos diacronicos e sincronicos 

dessas experiencias foram apreendidos a partir de tecnicas da historia oral. Selecionei a traje-

toria do deputado federal Valmir Assuncao e da Secretaria de Estado de Politicas para as Mu-

lheres da Bahia, Vera Lucia Barbosa, principalmente por causa das diferentes posicoes que 

ocuparam no MST ao longo das suas vidas e, mais recentemente, por ocuparem posicoes no 

campo politico. Sao trajetorias que foram apreendidas sobre tres aspectos: suas biografias 

pessoais antes da entrada no MST, suas posicoes ocupadas no MST e seus deslocamen-

to/sobreposicao para o campo politico. 

Entrevistas: uma interacao social - com a clareza que o processo das entrevistas e interacao 

social que vai alem do pedir a permissao para ligar o gravador, entendendo que ele traz consi-

go um complexo de atitudes que nao o torna um processo simples, cuja conducao nao pode 

ser realizada sem uma atencao minuciosa e sem alguns amparos de natureza teorico-

metodologicos, detive-me amplamente nessa etapa. Sublinhei dois aspectos relevantes, entre 

tantos outros, que dizem respeito as entrevistas: o primeiro e propriamente o momenta das 

entrevistas, relacionado com a necessidade de negociacoes entre as diferentes narrativas, mar-

cadas pelas diferencas de geracao. genero, posicoes, implicadas com as memorias e identida-

des presentes no campo, e deste com o pesquisador. Tambem foram relevantes as atitudes, a 

partir das quais foi possivel o estabelecimento dos lacos de confianca. Como procedimento 

para todas as entrevistas, sempre falava a data e o objetivo da pesquisa, e o entrevistado falava 

seu nome, sua localizacao social e sua funcao nesse espaco. A partir dai, seguindo o roteiro e 

os pontos que o entrevistado recorrentemente trazia, a conversa ganhava dinamica viva, por 

assim dizer. 

A partir de uma negociacao, escolhiamos um lugar mais silencioso, nos acomodava-

mos conforme as condicoes do local, no caso dos assentados e acampados, geralmente em 
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baixo de uma arvore, na cozinha da casa, num banquinho no quintal. Com membros da dire-

cao, ocorreram nos escritorios dos deputados Valmir Assuncao (federal) e Marcelino Galo 

(estadual), na Secretaria de Politicas para Mulheres-Ba, na Secretaria do MST e em minha 

casa, todos localizados em Salvador, e ainda nos locais dos encontros realizados em Barreiras, 

Brasilia e Salvador. O acesso as pessoas e aos espacos de observacao nao foram minhas maio-

res dificuldades, excetuando-se a situacao entre as Iiderancas e dirigentes selecionados para a 

entrevista, em que obtive tres negativas, e nas quais insisti, sem exito. Analisava que seria 

relevante, considerando suas posicoes de ex-representantes na direcao nacional e estadual do 

MST. Destes, um foi contrario a participacao do MST nas eleicoes; outro nao chegou a ser 

contrario a tal participacao, mas se posicionou contra a alianca com o candidato a deputado 

estadual nas ultimas eleicoes, e que associado a outras divergencias, afastou-se da direcao 

estadual; e o terceiro, dirigente estadual, favoravel a participacao, colocando-se inclusive co-

mo candidato a prefeito, que nao se negou, mas nao compareceu aos encontros para a realiza-

cao da entrevista. 

As entrevistas com Iiderancas transcorreram com agendamento nos escritorios e em si-

tuacoes de encontros. Igualmente havia um roteiro semiaberto para orientar. A enfase nas falas 

girou em torno da demonstracao dos seus conhecimentos sobre o MST e/ou do partido, bem 

como buscaram demonstrar haver coerencia com as decisoes individuals por eles tomadas e a 

orientacao coletiva. Evidenciavam-se suas posicoes de mediadores do MST e/ou do PT, justifi-

cando-se pelas cobrancas dos assentados e/ou dos militantes partidarios. Diferenca exponential 

foi que, enquanto os assentados focavam nos problemas, as Iiderancas evidenciavam as situa-

coes de exito e as solucoes que encontraram para os problemas. Contudo, as particularidades de 

cada uma se constituem em rico material que, uma vez confrontado com as entrevistas dos as-

sentados, me ajudaram a ter uma ampla visao dos contextos do MST e do PT-Ba. 

A concentracao foi aliada indispensavel, ja que se compreende que todas as narrati-

vas sao relevantes, independentemente de apresentarem eventos extraordinarios ou nao. "Co-

mo historiadores-(pesquisadores) orais, nossa arte de ouvir baseia-se na consciencia de que 

praticamente todas as pessoas com quern conversarmos enriquecem nossa experiencia [...] 

Cada entrevista e importante, por ser diferente de todas as outras'" (PORTELLI, 1997, p. 17). 

O segundo momento importante da entrevista foi o dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tcxtualizacao2 2 . Os compro-

missos anteriores tambem permaneceram nessa etapa, ainda que tenha, obviamente, suas es-

22 A transcricSo literal, apcsar de extremamente necessaria, sera apenas uma etapa na feitura do texto final, que 

chamo de textualizacSo, por ser ao fim e ao cabo um modo de se reproduzir honesta e corretamente a entrevista 

em um texto escrito (FERREIRA, 1996, p.263). 
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pecificidades, a exemplo da transformacao da fala em documento escrito, o qual nao pode, 

sob hipotese alguma, descaracterizar-se ao ponto de o entrevistado nao se reconhecer nele. 

Assim, para transcrever a secao das analises das duas trajetorias da direcao nacional, bem 

como dos demais entrevistados, optei pelo metodo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transcriacao e o teatrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da linguagem 

proposto por Marieta Ferreira, visando realizar o refmamento das entrevistas para contemplar 

no texto as diferencas entre o falado e o gestual: "valemo-nos de dois conceitos da linguistica, 

que nao podem ser entendidos separadamente: o de transcriacao. proposto por Ffaroldo de 

Campos, e o de teatro de linguagem, formulados por Roland Barthes, ambos adequados a pra-

tica da historia oral por Jose Carlos Sebe Bom Meithy. 

A textualizacao final deve conter em si a atmosfera da entrevista, seu ritmo 

e, principalmente, a comunicacao nao-verbal nela inclusa: emocoes do depo-

ente como risos ou choro, entonacao e inflexao vocal, gestos faciais, de 

maos, ou mesmo do corpo. O texto, ainda, nao pode abandonar as caracterfs-

ticas de originalmente falado, devido ser identificado como tal pelo leito. 

(FERREIRA, 1996,p.264) 

A entrevista de menor tempo entre os assentados durou 30 min. e a de maior tempo, 

50 min. Entre os dirigentes do MST-Ba, a de menor tempo durou 20 min., sendo que o perio-

do de gravacao durou apenas 7 min. (a entrevistada precisou sair, de repente, para outro com-

promisso), e a de maior tempo durou lh54min. Ja entre as Iiderancas do PT - AE, a de menor 

tempo teve 30 min. e a de maior duracao teve lh40min. Ressalta-se que as entrevistas com os 

deputados estadual e federal demoraram, respectivamente, lh40min. e 2h49min. No primeiro 

caso, a entrevista foi realizada em tres tomadas, por causa de interrupcoes com o telefone; no 

caso do deputado federal, ocorreram duas tomadas no mesmo dia. 

O total de horas transcritas e de 18h49min. De antemao e por experiencia adquirida 

no processo da dissertacao, sabia que demandaria auxilio nesse trabalho. Assim, ja no proces-

so de entrevista, fazia avaliacao quanto a possiveis informacoes de extrema confidentialidade, 

que pudessem representar exposicao dos entrevistados ou das organizacoes envolvidas - situ-

acao que nao ocorreu - , tendo nesse percurso a clareza de que nao poderia de maneira ne-

nhuma divulgar o conteudo das entrevistas sem a previa autorizacao dos entrevistados. Torna-

dos esses cuidados, contei com apoio para as t ranscr ibes . 

Apos as transcricoes, ouvia novamente para checagem do trabalho, para complemen-

tar as anotacoes e confrontar com as primeiras observacoes sobre cada entrevista. Esse mate-

rial foi consultado periodicamente durante a construcao deste trabalho. Trata-se de material 

que se constitui, sem duvida, em uma fonte riquissima de consulta sobre o olhar dos entrevis-
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tados acerca desse tenia, nesse contexto especifico, mas que nao sera anexado ao final da tese, 

considerando o grande numero de paginas (mais de 100). 

Excetuando-se as entrevistas em maior profundidade de Vera Lucia da Cruz Barbosa 

e Valmir Assuncao, para verificar a trajetoria, foram entrevistadas mais 19 pessoas: 4 mem-

bros da direcao estadual do MST; 4 membros da direcao da Tendencia Articulacao de Es-

querda, atualmente articuladas em uma nova tendencia (EPS); 4 assentados; o deputado esta-

dual Marcelino Galo; o vereador de Itamaraju, Osvaldo Silveira Rocha; o vice-presidente do 

PT e membro da direcao estadual do MST, Weldes Valeriano Queiroz; os atuais representan-

tes pela Bahia na direcao nacional do MST, Marcio Matos e Elizabeth Rocha; e os dirigentes 

nacionais do MST, Joao Paulo Rodrigues e Joao Pedro Stedile. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aplicacao de Questionario - sem duvida nenhuma, os momentos de aplicacao dos questio-

narios foram extremamente produtivos e informativos. Extrapolavam ao ato de assinalar as 

respostas objetivas do formulario. A repercussao da conversa, depois, entre os assentados, 

sobre suas respostas foi uma experiencia interessante. Esse processo ocorreu em cinco dife-

rentes regioes do estado baiano, as quais foram selecionadas sob o criterio do mapa eleitoral, 

no qual os deputados federal e estadual apoiados pelo MST obtiveram maior votacao: Regio-

nal Extremo Sul, Regional Sudoeste, Regional Chapada Diamantina, Regional Sul, Regional 

Reconcavo. Foram aplicados 280 questionarios, dos quais 240 foram aplicados em 33 assen-

tamentos23, entre os meses de abril a agosto de 2011, compondo a amostragem dos assenta-

dos; 40 foram aplicados aos membros da direcao. durante reuniao da direcao estadual em Bar-

reiras, entre 10 e 12 de agosto de 2011, compondo a amostragem da direcao estadual do MST-

BA. 

No processo de aplicacao dos questionarios, contei com o apoio de mais duas pesso-

as. A primeira e membro da equipe tecnica que acompanha os assentamentos na Bahia e a 

segunda e Catarina Rocha, militante do MST. Esse processo exigiu uma reuniao previa com 

eles, para explicacao da metodologia e cuidados necessarios no momento da aplicacao. 

Foi necessaria a criacao de um programa para a sistematizacao dos questionarios, o 

qual foi desenvolvido por profissionais. Estes desenvolveram o mesmo formulario em tecno-

logia WEB, usando como linguagem principal o PHP 5 e utilizando como banco de dados o 

Postgres 8.3. Foram necessarias 16 horas de desenvolvimento para a conclusao da soluc&o. A 

aplicacao foi hospedada na Web, em servidor proprio. 

A relacao dos assentamentos constam ao final da tese, com as respectivas datas de aplicacao dos questionarios. 
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- Descricao da Solucao passo a passo: 1 - Formulario WEB de entrada de dados; 2 -

Consultas por demanda ao Banco de Dados da aplicacao; 3 - Exportacao para o Excell; 

4 - Consolidaclo de tabelas; 5 - Geracao de graficos. O lancamento das informacoes pa-

ra o ambiente virtual, apos o termino da aplicacao, foi realizado por mim, com o apoio 

de Catarina Rocha. Esse material gerou umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA survey. Produzi um material impresso com 

a consolidacao das informacoes, o qual, considerando o volume de paginas, nao sera 

anexado, conforme ja assinalado, mas encontra-se a disposicao para consultas. As in-

formacoes necessarias para a construcao deste trabalho podem ser identificadas no cor-

po da tese. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observacao Participante - tendo como pressuposto a compreensao de que sempre existe um 

"continuo" entre as posicoes de uma trajetoria individual e o conjunto dos outros agentes en-

volvidos no mesmo campo, considerei fundamental observar os espacos coletivos nos quais 

esses individuos membros do MST e PT se organizam e orientam-se ao mesmo tempo. Assim, 

as reunioes, encontros, congressos e seminarios foram fontes de observacoes, assim como o 

espaco do assentamento. 

Mantive-me atenta quanto a realizacao dessas atividades nas organizacoes pesquisa-

das, ja sinalizando para eles minha demanda em participar, principalmente no caso do PT, 

tendo em vista a minha pouca insercao nos espacos oficiais desse partido, como reunioes, 

encontros ou congressos. O MST, como informado, foi sempre acessivel por causa da minha 

atuacao junto ao movimento. Alem de analisar as figuracoes desses espacos e as relacoes a 

eles caracteristicas, confrontaram-se formulacoes coletivas e as opinioes individuals presentes 

nas entrevistas e nos questionarios. Outra justificativa para a escolha desses espacos deveu-se 

ao fato de serem espacos de legitimacao dentro das estruturas dessas organizacoes e formal-

mente reconhecidos pelos seus membros, portanto, espacos que definem as regras do "jogo'", 

as metas e as estrategias que orientam, em certa medida, as acoes dos individuos filiados as 

organizacoes. Constituiram espacos de observacao: 

A) Espacos oficiais do PT 

1) Encontro Estadual do PT em Salvador - 2010; e 2) IV Congresso Nacional do PT 

em Brasilia-DF - 2, 3 e 4 de setembro de 2011. 
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B) Espacos e eventos da tendencia Articulacao de Esquerda 

1) Reuniao da Direcao Ampliada da Articulacao de Esquerda, realizada em Salvador 

nos dias 19 de marco 2011; 2) Congresso Municipal de Salvador da AE, nos dias 29 

de maio de 2011, 3) Congresso Estadual da AE em Salvador, em 23 de julho de 2011; 

4) o que seria o Congresso Nacional da AE, em Brasflia-DF, em 30 de julho; 5) Plena-

ria para tratar da saida da tendencia AE pelas delegacoes todos os membros da BA, 

parte dos de Santa Catarina e Sao Paulo, em 1° de agosto de 2011, Brasilia; 6) Semina-

rio de fundacao de uma nova tendencia no PT, por causa do rompimento entre os 

membros da AE-Bahia com a AE nacional, em Brasilia, no dia 1° de setembro 2011. 

C) Espacos do MST 

1) Encontro Estadual de 2009 em Salvador, no periodo de 14 a 17 de dezembro 2009; 

2 ) Encontro Estadual 2010 em Vitoria da Conquista, no periodo de 17 a 20 de dezem-

bro de 2010; 3) Reuniao da Direcao Estadual, cuja pauta incluiria o debate sobre as 

eleicoes, em Barreira - Ba, nos dias 10 a 12 de agosto de 2011; 4) Reuniao dos Articu-

ladores Politicos do MST em Salvador, em 27 de setembro de 2011, na qual se definiu 

o criterio referente a participacao dos membros nas eleicoes, tirando a seguinte resolu-

Cao: os membros da direcao do MST que tambem estiverem na direcao do partido es-

tadual ou forem candidatos devem optar por uma das direcoes, e no caso dos candida-

tos, estes devem sair da direcao. 

D) Campanha eleitoral 

Acompanhei ainda no "tempo da politica"', observando a campanha eleitoral dos de-

putados oriundos do MST, Valmir Assuncao (federal) e Marcelino Galo (estadual), entre ju-

lho e outubro de 2010. Acompanhei as reunioes da coordenacao da campanha. algumas plena-

rias e comissoes, descritas ao longo deste trabalho. Tambem acompanhei algumas atividades 

com fins de pesquisa, durante a campanha eleitoral em 2010, especificamente a plenaria com 

os movimentos sociais que declararam apoio as candidaturas de Valmir Assuncao e Marcelino 

Galo, como representantes dos movimentos de luta pela terra, realizada em 17 de agosto de 

2010; duas reunioes da coordenacao da campanha, realizadas em 13 e 20 de setembro de 2010 
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(as quais aconteciam as segundas-feiras); o comicio de lancamento da candidatura, em 31 de 

julho; e o ultimo comicio, em 2 de outubro de 2010, ambos realizados em Salvador). Trata-se 

de espacos nos quais busquei identificar algumas estrategias adotadas na construcSo das can-

didaturas. 

E) Assentamento Lulao 

Nas observacoes realizadas no assentamento Luis Inacio Lula da Silva, com fins de 

localizar na especificidade do assentamento os nexos sobre a representacao politica construida 

pelo MST-Ba, nao classifiquei as conversas com os assentados como entrevistas propriamente 

- elas seguiram um fluxo de conversa para anotacoes no diario de campo e posterior analise. 

Algumas dessas conversas foram gravadas e transcritas e integram a construcao do texto no 

capitulo V, sobre o olhar dos assentados acerca as eleicoes. 

Analise Documental - tambem analisei os documentos que tem relacao com o objeto de estu-

do, como, por exemplo, cartilhas, relatorios da direcao estadual, cartas, resolucoes do MST e 

do PT, programa do partido (descritos nas referencias bibliograficas). 

Sobre os dados - os quadros a seguir apresentam o perfil dos entrevistados. Dos 280 entre-

vistados, 58% sao homens e 42% sao mulheres: 

Quadro 1: Perfil dos entrevistados segundo o sexo 

% por SEXO 
Entrevistados 280 

% Sexo Total Percentual Membros Direcao 

Homens 163 58% 133 30 

Mulheres 117 42% 107 10 

Quadro 2: Perfil dos entrevistados segundo a fimcao no MST 

% de Tipos de Entrevistados 

Entrevistados 280 

Total Percentual Homens Mulheres 

Diretoria 40 14% 30 10 

Membros 240 86% 133 107 
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Quadro 3: Perfil dos entrevistados segundo o tempo de permanencia no MST 

Percentual de Tempo MST 

Entrevistados 280 

Tempos Total Percentual Membros Diretoria 

1 a 5 anos 61 22% 60 1 

5 a 10 anos 74 26% 68 6 

10 a 15 anos 80 29% 68 12 

15 a 20 anos 47 17% 33 14 

Quadro 4: Perfil dos entrevistados segundo a escolaridade 

Percentual de escolaridade 

Entrevistados 280 

Escolaridade Total Percentual Membros Diretoria 

Nao Estudou 30 11% 29 1 

Primario 94 34% 92 2 

Ginasio 55 20% 47 8 

Nivel Medio 79 28% 60 19 

Ensino Superior 20 7% 12 8 

Nao informaram 2 1% 0 2 

Nab informaram o tempo 18 6% 12 06 

Organizacao dos CapituloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - este trabalho organiza-se em seis capitulos. No primeiro, pro-

pus um dialogo multidisciplinar sobre democracia e representacao politica, com o intuito de 

demarcar os pontos de partidas conceituais que orientam as analises que se seguem nos de-

mais capitulos. No segundo, debato a estrategia do MST-Ba em conciliar as ac6es diretas e a 

participacao nas esferas de representacao politica no executivo e no legislativo. No terceiro 

capitulo, problematizo e analiso as relacoes do MST na Bahia e o Partido dos Trabalhadores. 

No capitulo quatro, pontuo as tensoes, conflitos e divergencias que marcaram essa experien-

cia. No quinto, descrevo e analiso como os membros do MST vivenciam o "tempo da politi-

ca", na organizacao das campanhas e na mobilizacao dos eleitores. No sexto capitulo, reflito 

sobre as estrategias e acoes dos representantes do MST-Ba nos espacos institucionais que re-

fletem seus vinculos e ou afastamentos do conjunto dos membros do movimento. Ainda nesse 

capitulo construo um quadro referencial para compreender como os representantes oriundos 

do MST atuam como "mediadores politicos", visando ao atendimento das demandas imedia-

tas e por direitos. 

Quanto mais a gente se expSe, mais possibilidades existem de tirar proveito da 

discussab e, estou certo, mais benevolentes serao as criticas ou os conselhos (a 

melhor maneira de liquidar os erros - e os receios que muitas vezes os ocasio-
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naram - seria poderrnos rir-nos deles, todos ao mesmo tempo. (BOURDIEU, 

2005b, p.19) 
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CAPITULO I 

EM BUSCA DE UMA INTERPRETACAO MULTIDISCIPLINAR DA DEMOCRA-

CIA E DA POLITICA 

Figura 1: Bandeiras do MST contra o sol 

Fonte: Agenda Brasil, 2010 
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A
democracia e objeto de permanente disputa acerca de seus sentidos simbolicos e 

praticos. Debate-se acerca dos modelos de democracia representativa, em suas ver-

soes formalista, jurista ou ainda como democracia de governo ou democracia elei-

toral, todas essas formas destituidas do politico propriamente, mas apontadas como a unica 

forma possivel em face das sociedades de massa. Em confrontacao aos modelos de democra-

cia representativa, busca-se o reconhecimento de formas alternativas para a democracia, estas 

ultimas imbuidas do desafio de responder as variadas demandas decorrentes da pluralidade 

social na atualidade. 

Nesta tese, a democracia e a representacao politica sao compreendidas como "pro-

cessos interdependentes", inconclusos e em disputa sobre suas significacoes e abertos em seu 

devir. Uma "democracia participativa" que vislumbra o alargamento do politico, no debate do 

interesse publico como bem comum, e resulta da conjugacao das diferencas, sem abrir mao 

delas. E tambem necessario incorporar novas praticas aos espacos tidos como espacos classi-

cos de atuacao da politica (camaras de vereadores, congresso, assembleia legislativa, prefeitu-

ra, partidos, etc.), por isso. e necessario tambem tornar a "representacao politica" democrati-

ca, como afirma Urbinati (2006). 

Ha, de um lado, analises e opinioes politicas que defend em que os movimentos soci-

ais, ao se implicarem mais intensamente com o "campo politico instituido", sao alvo de pro-

cessos de cooptacao de suas Iiderancas e de institucionalizacao. Para Martins (2004), por 

exemplo, essas dinamicas fragilizam as autonomias e subordinam as decisoes do movimento 

social e, portanto, diminuem significativamente as suas possibilidades de contribuicao para os 

processos de democratizacao da politica de modo geral. Para ele, ao contrario do que conclu-

em algumas analises Carvalho (2002), o MST e um empecilho para a efetivacao da emancipa-

Cao das categorias empobrecidas e pouco ajuda para a construcao da democracia no Brasil, a 

medida que, internamente, os metodos do movimento sao "nada" democraticos. 

Anuancando a interpretacao de Martins (2004 e 2011) "sobre a nao contribuicao do 

MST para democratizacao do pais", esta tese posiciona-se ao lado daqueles que reforcam a ideia 

de que essas experiencias - a participacao dos movimentos sociais nos espacos politicos - tem 

contribuido para a producao de novas agendas e canais de negociacao entre representantes e re-

presentados, diminuindo distancias entre governantes e governados (BRINGEL, 2008; VITUL-

LO, 2007; FARIA, 2006). E importante sublinhar as diferentes sensibilidades incorporadas no 

interior do "campo instituido" da politica pelas Iiderancas que tiveram suas formacoes politicas no 

interior dos movimentos sociais. Sensibilidades que oportunizam outras leifuras da real id ad e bra-
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sileira e a criacao de outras agendas no sentido de superar as tradicionais dicotomias entre os inte-

resses dos representantes e representados, construindo assim novos espacos de negociacoes e con-

tribuicoes substanciais para alteracoes de processos tradicionais no "campo politico". 

A entrada de individuos com socializacao politica e com compromissos com seus 

movimentos estruturados historicamente e verificaveis em suas trajetorias de vida viabilizam 

uma nova mediacao entre representantes e representados, mediacao que inclui outras variaveis 

na construcao do debate dos temas comuns para a esfera publica, superando inclusive as 

agendas elitistas atuais - ate porque nao e apenas a capacidade de debater que se apresenta 

como questao, mas, sobretudo, fazer as disputas para pautar agendas o mais proximas dos 

interesses dos cidadaos comuns e nao apenas dos grupos privilegiados historicamente com a 

politica. Chamo a atencao igualmente ao fato de que, para alem do que e e o que deve ser a 

democracia, haja um potencia que estimula os individuos nessa relacao; por isso, a importan-

cia da minha reflexao para a construcao dos porta-vozes do MST-Ba, havendo momentos que 

nos indicam coexistirem relacoes entre essas dimensoes, isto e, acoes orientadas para o campo 

instituido e acoes para mudancas das figuracoes encontradas. 

Nesse sentido, pareceu-me relevante percorrer, ainda que de maneira breve, uma pe-

quena contextualizacao sobre as concepcoes e questoes relacionadas aos debates sobre a de-

mocracia. Esse percurso, que vai desde as concepcoes contratualistas, concepcoes liberals ate 

a democracia participativa, e um indicativo da polissemia do conceito, bem como localiza as 

diferentes interpretacoes, as quais serviram para a consolidacao de diferentes experiencias ao 

longo do seculo X X e ao continuo debate no seculo XXI. 

Assim, proponho de maneira breve, localizar a importancia das teorias contratualistas e 

do discurso de legitimacao pelo contrato social na consolidacao do modelo representative. Na 

sequencia, realizo um debate sobre a hegemonizacao da democracia liberal no seculo XX, apon-

tando alguns argumentos sobre a ascensao e posterior crise de democracia liberal. Apoio-me nas 

analises de Leonardo Avritzer e Boaventura Santos (2005); Vitullo (2007) e Bringel (2008), os 

quais defendem novas formas de representacao e participacao politica. argumentando em prol de 

uma nova abordagem construida a partir das experiencias geradas no interior dos movimentos 

sociais e das variadas formas de organizacao local e regional, sendo para eles experiencias de de-

mocracia participativa; identificando-os como geradores de alternativas efetivas aos problemas da 

representatividade por meio de praticas de soberania participativa, descentralizacao do poder poli-

tico e deliberacoes, a fim de construir um processo verificavel "empiricamente" nos seus referen-

tes democraticos. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AS DISPUTAS NA CONSTRUCAO DAS NOCOES DE DEMOCRACIA E REPRE-

SENTACAO POLITICA 

1.1 DEMOCRACIA NA GRECIA - UMA LEITURA CONTRAVERTIDA 

A disputa pelo sentido de democracia pode ainda ser encontrada em referenda a ou-

tro periodo historico, anterior inclusive as chamadas sociedades modernas, como afirma Sell 

(2006) em relacao as experiencias em Roma, nas cidades da Idade Media ou mesmo na Italia 

durante o initio da era moderna, e as destacadas referencias as experiencias de democracia 

grega (sec. VIII a.C). Embora nao pretenda me estender sobre isso, seria oportuno dizer que e 

recorrente o prolongamento desse debate que pode, inclusive, assumir feicoes comparativas 

entre diferentes experiencias de democracia entre sociedade medieval e sociedade moderna24. 

A Grecia, por exemplo, aparece como experiencia de democracia direta. na qual os cidadaos 

exerciam o poder sem intermediaries ou representantes. Claro que isso tambem porta muitas 

controversias, posto que, para determinadas visoes, por estar baseada na escravidao, a demo-

cracia grega nao passou de um tipo de regime politico das classes aristocraticas. Os gregos 

chamavam suas cidades dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA polis e a sua autonomia politica era chamada de "autarquia"" (po-

der proprio ou autonomia). Nao obstante as controversias, esse fator foi fundamental para a 

formulacao da ideia sobre democracia grega, pois cada cidade tinha independencia para orga-

nizar-se da forma que "quisesse" (SELL, 2006). 

Das cidades gregas, Atenas foi onde a o regime democratico com suas feicoes da 

epoca alcancou seu maior desenvolvimento. Primeiro ela foi governada por reis, depois por 

nove "arcontes" e, finalmente, no sec. IV a .C, adotou o "regime democratico", cujos gover-

nos de Solon (594-593 a.C.) e Clistenes (508-507 a.C.) introduziram uma serie de "mecanis-

mos institucionais" pelos quais o povo passou a exercer, conforme os valores daquele contex-

to, "diretamente", o poder politico. Os principals institutos da democracia grega foram: a) 

Eclesia - assembleia popular convocada 40 vezes ao ano; b) Isegoria - direito dos cidadaos 

Interessante es tudo a respei to da democrac ia grega pode ser encont rado em F I N L E Y , Moises . Democracia: 

antiga e moderna . Rio de Janeiro: Graal , 1981. 

25 Arcon te era o tftulo dos m e m b r o s de u m a assemble ia de nobres da Atenas antiga, que se reuniam no arconta-

do. Inicialmente vitalicio, mas depois passou para o perfodo de dez anos. Os arcontes durante a "democrac i a 

a ten iense" eram responsaveis por dirigir a vida religiosa da c idade e presidir as cer i tn6nias do culto. Eles e ram 

sor teados dentre os c idadaos e o seu manda to durava um ano. 
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maiores de 18 anos, homens livres, de se inscreverem e falarem nos debates na agora, praca 

publica de debate; c) Conselho dos 500 - divisao sociopolitica da cidade, constituida de dez 

tribos, cada uma da quais elegia 50 membros para participar do Conselho dos 500, responsa-

vel em executar as decisoes das assembleias; d) Ostracismo - quando alguem era apontado 

como culpado, podia-se colocar seu nome em uma ostra e, se considerado culpado de fato, era 

banido do grupo. Alem desses mecanismos, destaca-se como grande contribuicao a historia 

politica ocidental a clara distincao entre as esferas privada (reservada para mulheres e escra-

vos) e a esfera publica (reservada para as atividades dos cidadaos). Para eles, a politica se 

exerceria na esfera publica (coletiva), nao sendo expressao do poder privado (SELL, 2006). 

Fazendo coro com o artigo de Bringel (2008), recupera-se a reflexao de Castoriadis 

(1986), para quern a essent ia da vida polit ico-democratica da Grecia antiga nao e seu modelo , 

mas sim seu processo historico instituinte, ou seja, as atividades e as lutas que se desenvolve-

ram em tomo da transformacao das instituicoes e a autoinstituicao explicita dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA polls como 

processo permanente. Sobre a democracia, cabe lembrar, como fez Mignolo, (2005) que o fato 

de os gregos terem inventado o pensamento filosofico nao quer dizer que tenham inventado o 

pensamento. Em referenda ao debate sobre democracia, Bringel ressalta que, embora a Grecia 

tenha vivido certo tipo de democracia nao significa que vem de la a substant ia essential da 

nocao democratica existente na contemporaneidade . Para ele, existem outras epistemologias, 

outras formas de pensar a democracia, a maioria delas silenciadas e, inclusive, perseguidas 

pelo liberalismo democratico dominante (BRINGEL, 2008). 

Conforme ainda destaca este autor, a democracia evoluiu historicamente atraves de 

intensas lutas sociais e, com frequencia, foi tambem sacrificada em muitas dessas lutas. As 

tensoes sobre seus rumos e significados estao arraigados em conflitos historicos, como aque-

les que enfrentaram as conviccoes liberais contra a tirania e os Estados absolutos no seculo 

XVI; as lutas pelos direitos humanos no final do seculo XVIII; as luta pelo acesso ao sufragio 

universal durante o seculo XIX; ou os conflitos mais contemporaneos , plasmados, em grande 

medida, nos debates entre as perspectivas tecnocraticas. elitistas, pluralistas e radicals 

(BRINGEL, 2008). O que farei abaixo e um breve percurso de alguns debates sobre esse pro-

cesso como forma de localizar aos leitores pouco familiarizados com o tema e para ao final 

26 Atualmente a Grecia passa por profundos abalos em seu "sistema democratico", o qual, na contemporaneida-
de, tem feicftes neoliberais. A crise international tem colocado esse pais numa profundo impasse quanto as suas 
instituicoes, ao crescente desemprego, a capacidade de cumprir os contratos fragilizados nas relacoes internacio-
nais - tudo isso tem criado um clima de tensab. Tornou-se recentemente palco de grandes mobilizacoes popula-
res contra a crise financeira que se instalou e tem sido apontada como o lugar das novas ondas de experimenta-
coes de medidas ultraneoliberais 
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me posicionar sobre os pressupostos que orientam o debate sobre democracia no contexto 

deste trabalho. 

1.2 M U N D O MODERNO - DOS CONTRATUALISTAS A HEGEMONIA D A DEMO-

CRACIA L I B E R A L 

O mundo moderno caracteriza-se com ruptura com o paradigma teologico, cujos cri-

terios de justi9a e estratifica9ao social eram fundados na logica do divino. A tarefa do homem 

moderno era construir uma nova etica, uma nova politica e um novo fundamento social, ajus-

tados aos novos tempos e aos ideais de autonomia e de liberdade que floresciam e iluminavam 

a sociedade do seculo X V I I . Destacam-se na formula9ao do novo paradigma moderno a esco-

la do direito natural e a teoria racional do contrato social. 

A primeira esta consubstanciada na ideia de um direito estatico, de um conjunto de 

regras expressas por normas positivas fundadas em leis naturais e inscritas de forma eterna e 

inalienavel na natureza humana. Rompendo com o jusnaturalismo medieval, os jusnaturalistas 

modernos acentuavam que a nova racionalidade da vida individual e coletiva e uma racional i -

dade secular que deve prevalecer nas questoes nationals e internationals (SANTOS, 2000. 

p.123). 

Nesse sentido, a Renascen9a, as ideias iluministas e o discurso dos direitos naturais 

promoveram a reuniao das for9as politicas, economicas e sociais que inauguram o Estado 

Moderno (CORREA, 1999). Para construir essa nova etica, essa nova politica. enfim, uma 

organiza9ao social capaz de harmonizar liberdades individuals, vontades particulares em uma 

perspectiva de convivio social, era indispensavel ao pensamento da epoca a cons t ruct do 

consenso dos individuos, principals atores do periodo (BOBBIO, 1994). O poder passava a 

ser compreendido como uma organiza9ao politica, simbolicamente representada por um con-

trato firmado entre homens livres e iguais, posto por uma logica de obediencia diversa daque-

la devida ao pai em uma sociedade familiar, ou ao senhor na ordem social medieval. A con-

sensualidade adjetivou o pacto, pois os individuos, em nome da preserva9ao de sua liberdade, 

delegaram ao Estado poderes para agir de acordo com as leis que eles proprios prescreveram 

no momento da realiza9ao do contrato (BOBBIO, 1994, p.61). 

Esse principio de legitima9ao do poder encontra em valores como a liberdade, a 
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igualdade e a propriedade, bem como, no mito fundante do estado de natureza/sociedade civi l , 

as razoes de obediencia a lei, ao Estado e ao Soberano. Destacam-se nas teorias contratualis-

tas, Rousseau, Hobbes e Locke, os quais pensaram os fundamentos juridico-politicos da mo-

dernidade e que, pode-se dizer, influenciaram sobremaneira a formacao das modernas demo-

cracias. EmzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O Contrato Social, Rousseau deixa expressa uma das primeiras promessas do 

discurso moderno, que e "encontrar uma forma de associacao que defenda e proteja. com toda 

for^a o comum, a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, unindo-se a todos, 

so obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tao livre, quanto antes" (ROUSSEAU, 

1998, p.20-21). Hobbes, pelo contrato social, idealiza o Leviata - entendido como estado for-

te, sustentado por um pacto social habil a por fun na violencia nascida do exercicio de poten-

cias porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA d e fin i9 a o ilimitadas, potencias que caracterizavam a sociedade retalhada do feuda-

lismo medieval. O Leviata detem, portanto, todos os direitos e apenas um dever: a garantia da 

paz, da seguranca e do valor fundamental - a vida. Para Hobbes, o unico direito que o homem 

nao renuncia ao instituir o Estado civi l e o direito a vida (1996, p.72). Ja para John Locke, 

contratualista contemporaneo da R e vo lu 9 a o Industrial, o espirito da modernidade esta igual-

mente baseado nas luzes e na racionalidade humana e conta com o mercado. com o comercio. 

e com os direitos naturais. Locke coloca-se contrario ao pacto de submissao que institui o 

Leviata de Hobbes, propondo um pacto que institui o Estado minimo, no qual a transfercncia 

dos direitos e parcialissima e o Estado, tido como juiz imparcial (CHATELET et al., 2000), e 

capaz de dirimir conflitos e resguardar os "direitos naturais" do homem. especialmente o di-

reito a propriedade privada. 

Embora haja divergencias entre as propostas teoricas, tanto para Rousseau como para 

Hobbes e Locke a ordem politica que advem do pacto social e a ordem da razao que poe ter-

mo a ordem dos desejos ilimitados, do arbitrio, da desigualdade e da co r r u p 9 a o (TOURAINE, 

1996), constituindo-se no referencial teorico da a lia n 9 a definitiva entre os direitos naturais e a 

sociedade civi l (SERRER, 2003). 

Ainda no marco de esclarecer a relevancia do valor da liberdade para o mundo mo-

derno. Chatelet destaca as con cep 9 oes de Benjamim Constant, o qual t r a 9 0 u um paralelo entre 

o conceito de liberdade no mundo antigo e no mundo moderno. Para os individuos do seculo 

das luzes, pouco importava que a soberania fosse popular, monarquica, aristocratica - o que 

importava era a liberdade garantida pela l im i t a 9 a o do poder do Estado. Popular ou nao, a uni-

ca soberania legitima e uma soberania limitada, pois nenhuma autoridade sobre a terra e i l i m i -

tada (CONSTANT apud CHATELET et al., 2000). Ele defende que o sistema representative 
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constitui-se na modalidade de exercicio do poder propria do homem moderno, que quer ver 

seus interesses defendidos, mas nao tern tempo para defende-los diretamente, pois a proprie-

dade, as fruicoes privadas lhe sao mais caras. Esse contexto de interpretacoes promove a defi-

nicao de dimensoes distintas de afazeres, a dimensao publica e a dimensao privada. A primei-

ra e representada pelo Estado e a segunda, pela sociedade, os atores sociais. Assim, a liberda-

de para o homem moderno se opoe as concepcoes civicas do mundo antigo, e a politica se 

profissionaliza, deixando de se definir como expressao das necessidades da coletividade. Da 

mesma forma, a democracia se reduz a atos de controle, exercido por atores sociais sobre o 

poder politico (SERRER, 2003); mesmo porque "a sociedade civi l e, acima de tudo, as rela-

coes de mercado eram concebidas como autorreguladas, e era ao Estado que cabia garantir 

esta autonomia (SANTOS, 2000). 

O Estado surge no mundo moderno gracas ao aparecimento da sociedade civi l . A so-

ciedade nao se confunde com o Estado, uma vez que este e o campo do politico, do publico. A 

sociedade civi l e a esfera do economico e do privado. Nesse caso, para Touraine, esse proces-

so resulta em reivindicacao de privilegios e direito de governar, feita por uma elite de sabios 

desligados das preocupacoes dos trabalhadores comuns, ou na reducao do cenario politico ao 

choque de interesses particulares (TOURAINE, 1996, p.42). 

Tanto o discurso de regulacao social como a necessidade de limitacao do poder esta-

tal e a adocao de criterios democraticos de soberania popular foram legitimados pelos direitos, 

em especial pelos direitos de liberdade e igualdade juridica. Em nome desses direitos, o Esta-

do foi expulso das relacoes sociais de producao, reduzindo a vinculacao dos individuos com o 

poder politico ao respeito das instituicoes juridicas, bastando ao Estado, por sua vez, garantir 

o exercicio de interesses individuals sem participar nas questoes materials sobre a qual se ope-

ra a vontade livre dos individuos (LUCAS, 2001, p. 116). 

Dessa maneira, a acao politica e retirada do seio da sociedade e o Estado moderno 

passa a legitimar-se somente pela coerencia logico-formal do processo legislativo e das insti-

tuicoes de direito (LUCAS, p. 117). Resulta dai o distanciamento dos individuos das questoes 

politicas e sociais. Tais aspectos foram se incorporando aos modelos democraticos liberals. 
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1.3 DEMOCRACIA NO SECULO X X - D A DESEJABILIDADE DA FORMA A O CON-

SENSO PARA FORMACAO DE GOVERNOS 

O seculo X X destaca-se nesse debate da questao democratica, com a intensifica9ao 

das disputas em torno dessa questao. Tal disputa foi travada ao final de cada uma das Guerras 

Mundiais e ao longo do periodo da Guerra Fria e envolveu dois debates: a) na primeira meta-

de do seculo X X , o debate centrou-se em torno da "desejabilidade da democracia", posto que, 

no seculo X I X , a democracia tinha sido considerada consensualmente perigosa. Avritzer 

(2005) localiza os autores que mobilizaram esse debate naquele periodo (WEBER, 1919; 

SCHMITT, 1926; KELSEN, 1929; MICHELS, 1949; SCHUMPETER, 1842). Se, por um 

lado, tal debate foi resolvido em favor da desejabilidade da democracia como forma de gover-

no, por outro lado. a proposta que se tornou hegemonica ao final das duas Guerras Mundiais 

implicou em uma restri9ao das formas de participa9ao e soberania ampliadas em favor de um 

consenso em torno de um procedimento eleitoral para a forma9ao de governos (SCHUMPE-

TER, 1842). O segundo debate girou em torno das "condi9oes estruturais da democracia" 

(MOORE, 1966; O 'DONNEL, 1973; PRZEWORSKI, 1985), em que se discutiram a compa-

tibilidade e/ou incompatibilidade entre democracia e capitalismo: 

Haveria, portanto, uma tensao entre capitalismo e democracia. tensao essa 

que, uma vez resolvida a favor da democracia, colocaria limites a proprieda-

de e implicaria em ganhos distributives para os setores sociais desfavoreci-

dos. Os marxistas. por seu lado, entendiam que essa solu9ao exigia a desca-

racteriza9ao total da democracia, uma vez que nas sociedades capitalistas 

nao era possivel democratizar a rela9ao fundamental em que se assentava a 

produ9ao material, a rela9ao entre o capital e o traballio. Dai que, no ambito 

desse debate, se discutissem modelos de democracia altemativos ao modelo 

liberal: a democracia participativa, a democracia popular nos paises da Eu-

ropa Leste, a democracia desenvolvimentista dos paises recem-chegados a 

independent . (AVRITZER, 2005, p.40) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que o debate sobre o significado estrutural da democracia mudava seus ter-

mos a partir da ultima decada do seculo X X , no pos-Guerra, com a exlensao do modelo hege-

monico, liberal, para o sul da Europa, ainda nos anos 1970, o debate que se colocou foi o pro-

blema da forma da democracia e da sua varia9ao. Para Santos (2005), a resposta elitista dada 

por Joseph Schumpeter funda-se no que se poderia chamar de concep9ao hegemonica da demo-

cracia, considerando: a contradi9ao que sua analise apresentou entre mobiliza9ao e instituciona-

liza9ao; a valoriza9ao positiva da apatia politica, uma ideia muito salientada por Schumpeter, 
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para quern o cidadao comum nao tinha capacidade ou interesse politico se nao para escolher os 

lideres, aos quais caberia tomar as decisoes (1942, p.269, apud SANTOS, 2005, p.42); a con-

centracao do debate democratico na questao dos desenhos eleitorais das democracias; o trata-

mento do pluralismo como forma de incorporacao partidaria e disputa entre as elites; e a solu-

cao minimalista para o problema da participacao pela via da discussao das escalas e da comple-

xidade (BOBBIO, 1986; D A H L , 1991, apud SANTOS, 2005, p.42). Para Santos (2005), quanta 

mais se insiste na formula classica da democracia de baixa intensidade, menos se consegue ex-

plicar o paradoxo de a extensao da democracia ter trazido consigo uma enorme degradacao das 

praticas democraticas. Segundo Santos, 

A expansao global da democracia liberal coincidiu com uma grave crise desta 

nos paises centrais onde mais se tinha consolidado, uma crise que ficou conhe-

cida como a dupla patologia: a patologia da participacao, sobretudo em vista do 

aumento dramatico do abstencionismo; e a patologia da representacao, o fato de 

os cidadaos se considerarem cada vez mesmos representados por aqueles que 

elegeram. Ao mesmo tempo, o fim da guerra fria e a intensificacao dos proces-

sos de globalizacao implicaram uma reavalia9§o do problema da homogeneida-

de da pratica democratica. (2005, p.42) 

Ainda como elementos estruturadores de uma concep9ao hegemonica. ampliada na 

segunda metade do seculo X I X , Santos posiciona as argumenta9oes de Hans Kelsen (1929); 

Joseph Schumpeter e Norberto Bobbio, como respostas elitistas as principals questoes daquelc 

periodo, quais sejam: a) a rela9ao entre procedimento e forma; b) o papel da burocracia na 

vida democratica; e c) a inevitabilidade da representa9ao nas democracias de grande escala. 

Para Santos (2005), as respostas dos tres autores constroem uma concep9ao que ve a demo-

cracia pelo vies procedimentalista e incorpora uma visao elitista da democracia e uma forma 

apenas para forma9ao de governos representatives. Sobre a questao da burocracia. a discussao 

sobre sua complexidade e sua inevitabilidade foi se fortalecendo na mesma medida em que as 

fur^oes do Estado tambem foram crescendo com a institui9ao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA welfare state nos paises eu-

ropeus e a burocracia vai mudando o torn para uma interpreta9ao positiva. Norberto Bobbio e, 

segundo Santos (2005), o autor que mais uma vez radicaliza o argumento weberiano ao afir-

mar que o cidadao, ao fazer a op9ao pela sociedade de consumo de massa e pelo estado de 

bem estar social, sabe que esta abrindo mao do controle sobre as atividades politicas e eco-

nomicas, em favor de burocracias privadas e publicas. 

Uma ultima questao referente a representa9ao em sociedade de grande escala associ-

ada a uma concep9ao hegemonica reside em se preocuparem apenas com a dimensao da auto-
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rizacao. Ao abordar o problema da representacao, ligando-o exclusivamente ao problema das 

escalas, ignora que a representac3o envolve pelo menos tres dimensSes: a da autorizacao, a da 

identidade e a da prestacao de contas. Santos (2005) afirma que a representacao nao garante, 

pelo metodo da tomada de decisSo por maioria, que identidades minoritarias ir3o ter a expres-

s3o adequada no parlamento e destaca este como sendo mais um limite da teoria democratica 

hegemonica: a dificuldade de representar agendas e identidades especificas (SANTOS, 2005). 

Essas questoes n3o resolvidas remetem ao debate entre democracia representativa e democra-

cia participativa, principalmente naqueles paises onde existe maior diversidade etnica, entre 

aqueles com maior dificuldade em ter os seus direitos reconhecidos, nos paises onde a questao 

da diversidade de interesses se choca com o particularismo de elites economicas. 

1.4 CONCEPCOES CONTRA HEGEMONICAS - UMA RESPOSTA A L T E R N A T I V AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 

DEMOCRACIA 

Pelo exposto acima, paralelamente as concepcoes ditas como elitismo democratico, 

na segunda metade do seculo X X surgia tambem um conjunto de concepcoes alternativas que 

podem ser denominadas como contra-hegemonicas. Embora essas concepcoes nSo tenham 

rompido com o procedimentalismo kelseniano, elas propoem outras respostas. Trata-se de 

negar as concepcoes substantias de raz§o e as formas homogeneizadoras de organizac3o da 

sociedade, reconhecendo a pluralidade humana. Tal concepcao pode ser encontrada na obra 

de autores como Lefort (1986), Castoriades (1986) e Habermas (1984; 1995), nos paises do 

norte; e Lechner (1988), Boron (1994) e Nun (2000) nos paises do sul, conforme classifies 

Avritzer (2005, p.51). 

Alem das contribuicoes desses autores, outro aspecto relevante para construcao de 

uma concepcao contra-hegemonica esta no papel de movimentos sociais na institucionaliza-

c3o da diversidade cultural. Essa questao, que ja esta antecipada na crftica a teoria hegemoni-

ca feita por Lefort e Castoriadis, aparece mais claramente no debate democratico a partir da 

teoria dos movimentos sociais. Segundo Santos (2005, p.53): "os movimentos sociais estari-

am inseridos em movimentos pela ampliacao do politico, pela transformacao de praticas do-

minantes, pelo aumento da cidadania e pela insercao na politica de atores sociais excluidos". 

O MST, por exemplo, e um desses atores que surgem no Brasil, no final da decada de 
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1970 e initio de 1980, e que comeca seu processo de estruturacao interna e autonomizacao da 

CPT e do PT. O MST, ao mesmo tempo em que se constituia, passou a inserir milhares de 

pessoas no cenario politico brasileiro, atraves das ocupacoes de terras, marchas e mobiliza-

coes, pressionando o governo brasileiro por reforma agraria e direitos sociais. 

1.5 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NO S E C U L O X X I 

O processo de democratizacao implicou a entrada de varios atores na cena politica, nos 

anos 1970, e o resultado dessa ampliacSo foi justamente a disputa pelo significado da democracia 

e pela constituicao de uma nova gramatica social. As tres questSes - a) relacao entre procedimen-

to e participacao social; b) burocracia e democracia e c) o problema da relacao entre representan-

tes e diversidade cultural e social - voltam a cena do debate, recolocadas pelas novas experiencias 

vivenciadas sobretudo pelos movimentos sociais, os quais introduziram novas respostas a essas 

questoes. Problematizando as relacdes de genero, com as experiencias dos movimentos feministas 

e de mulheres, de raca, de etnia, movimentos contra o privatismo dos recursos publicos, os movi-

mentos sociais colocaram na ordem do dia a necessidade de se formular uma nova gramatica so-

cial e uma nova relacao entre Estado e sociedade (SANTOS, 2005, p.54). 

O aumento da participacao social tambem levou a uma redefinicao sobre a adequa-

cao de solucdes das experiencias participativas nos paises rece^m-democratizados do sul, 

transferindo praticas e informacoes do ambito local para o ambito administrative na constru-

cao de novas solucoes. As formas de relativizacao da representatividade ou de articulacao 

entre democracia representativa e democracia participativa parecem mais promissoras na de-

fesa de interesses e identidades subalternas (SANTOS, 2005, p.55). 

Tal opiniao e tambem compartilhada por Vitullo (2007), que defende a incorporacao, 

na analise sobre democracia, de outras vozes, outras perspectivas, outro tipo de acionar o nao 

contemplado nem previsto pelo jogo das instituicoes, o que pode estimular tambem o olhar 

critico desses movimentos sociais, os quais aspiram muito alavancar um processo democrati-

zante no Pais, de maneira participativa e criativa. 

Em sua proposta te6rica, Vitullo problematiza criticamente um conjunto de estudos 

originarios nas subdisciplinas classificadas como Estudos da "transitologia e consolidologia" 

no ambito da Ciencia Politica. Para ele, esses estudos, ao subtrairem as variaveis economicas 
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e sociais das analises, como forma inclusive de se confrontarem as correntes estruturalistas 

predominantes na academia na decada 1950 e 1960, que apontavam para debilidade da bur-

guesia nacional, a pobre estruturacao das classes sociais, o predominio de uma cultura politica 

autoritaria e a dependencia dos grandes centros economicos e financeiros internacionais como 

fatores responsaveis pela ruptura dos regimes democraticos no passado, ja n3o davam conta 

de analisar o cenario de transic3o dos regimes autoritarios. As correntes da transitologia, par-

tindo do pressuposto de que periodos de transic3o s3o caracterizados por uma indefinic3o e 

uma permanente mudanca nos procedimentos ou nas regras do jogo, s3o, por sua vez, objeto 

de questionamento e de luta politica. Deslocou-se, assim, o foco das suas analises para as eli-

tes politicas e para suas decisdes, opcoes e estrategias. A democracia passou a ser vista, a par-

tir de ent3o, como o resultado das habilidades, tomadas de decisoes e estrategias racionais 

seguidas pelos grupos dirigentes e atores politicos "mais relevantes" ( V I T U L L O , 2007, p.23): 

A disposicao das elites, seus calculos, suas negociacSes e os pactos que ce-

lebram determinarao, segundo essa perspectiva, as probabilidades de uma 

abertura para a democracia e as caracteristicas mais marcantes que esta ira 

assumir. Nessas analises. as distincdes substantias entre um sistema politico 

e outro se explicam pelo tipo de funcionamento das elites dirigentes e pelos 

graus de compromissos, de cooperac&o e de confianca que manifestem, as-

sim como pelo nfvel de diferenciacao e de unidade que demonstrem... A ne-

cessidade de selar compromissos e a desejabilidade da celebracao de pactos 

entre os encarregados do regime autoritario e os lideres do regime politico 

nascente, ocupam, portanto um importante espaco nesses trabalhos 

Assim, 3 medida que Vitullo (2007) elenca e problematiza as caracteristicas das 

abordagens da transitologia - como, por exemplo, o excepcionalismo metodologico, justifica-

do por essa abordagem pela excepcionalidade das situacoes estudadas e a inadequac3o das 

Ciencias Sociais para analisarem periodos de estabilidade politica, raz3o pela qual n3o poderia 

servir para analisar mudancas de regime, transicoes ou etapas de crise aguda, momentos mar-

cados por profundas incertezas - , ele critica tambem as terminologias de referencias ludicas, 

como jogo, lances, jogados, tabuleiro etc.. as quais, para ele, reforca a vis3o procedimentalista 

e reducionista dos processos; contrapoe-se a concepc3o sequencial e gradualista da concepc3o 

hegemonica que, ao expressar o argumento de que as possibilidades de uma transic3o bem-

sucedida depende em grande medida da relac3o com os ritmos dos processos de restaurac3o 

das instituicdes democraticas, tern uma vis3o evolutiva da democracia. a partir exclusivamen-

te das instituicdes formais; critica ainda o aspecto das analises casuisticas, buscando um com-

parative e aproximacoes dos casos estudados, pois para ele estariam embutidas nessas analises 
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o referential excessivamente restritivo e formal do liberalismo democratico, ao tentar incluir 

num mesmo conjunto situacoes tao diversas como as vividas nos paises da America Latina, da 

Europa Ocidental e do Leste, o que levou ao reducionismo politico que, ao transladar experi-

encias de outros contextos, o fizeram de um modo aprioristico e acritico. 

Concordando com as criticas de Wood (2003), SantoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e Avritzer (2005) - Vitullo 

(2007) compartilha que azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vers2o democratica liberal hegemonica e produto da ascensao e da 

consolidacao das classes proprietarias, inicialmente frente a coroa, depois frente as multidSes 

populares. Uma concepcao democratica carente de todo conteudo social, uma noc3o despoliti-

zada de povo e essa definicao passiva de cidadania sao as que se tern imposto, deixando para 

tras a assotiacSo que existia entre um regime democratico e a iniludivel presenca de uma co-

munidade ativa de cidadaos, preocupados com a discussao e com a gestao coletiva dos assun-

tos publicos. Esses autores, junto aos quais posiciono meu ponto de vista, criticam a incapaci-

dade do procedimentalismo presente nas concepcoes hegemonicas de democracia liberal, por 

estas nao admitirem formas de democracia mais amplas nem a intervencao popular nas ins-

tancias de tomada de decisao. Para eles, nas acepcoes hegemonicas liberals ha uma redefini-

98 0  da democracia que acompanha o processo de desvaiorizacao do conceito de cidadania, 

impulsionada pelo desenvolvimento do sistema economico capitalista e pela promo93o de um 

arcabou9o institutional que formalmente corporifica 0  poder popular, mas que na prdtica atua 

em prol de sua lim ita9ao e controle. Ao propor uma nova leitura dos processos democratizan-

tes das experiencias dos segmentos populares, dialogo com a seguinte perspectiva sobre os 

pressupostos da "democracia participativa" ( V I T U L L O , 2007, p.53): 

Tal inclusao exige, logicamente, uma mudanca na propria forma de conceber 

e entender a democracia. Nos referimos a uma democracia muito menos ins-

titucionalista e 'governocentrica' e muito mais ancorada no que acontece nas 

bases sociais, prestando especial aten95o as aspira95es, as ambicSes, as opi-

niOes, aos movimentos e as atitudes dos setores populares e a rela95o que es-

tes estabelecem com as inst itu i96es de representa9§o e com o universo da 

politica num sentido mais amplo, mais rico, mais abrangente. 

Nesse sentido, minha pesquisa coaduna com essas perspectivas, entendendo a demo-

cracia como processo, posto que minha enfase prioriza 0  vivenciar dos atores politicos na 

construcao das suas representa96es politicas, 0  que, por um lado, constitui uma forma de con-

testa93o do votar nas elites historicamente estabelecidas. Nesse sentido, julgo importante prio-

rizar as dinamicas vivenciadas, n3o somente na campanha - como a express3o de uma nova 

forma de viver o politico - , mas na socializa9ao politica construida ao longo das lutas dos 
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movimentos sociais, atraves da marcha, das mobilizacoes, na articulacao de redes de solidari-

edade, no enfretamento dos problemas estruturais, como a questao agraria, e na contestacao 

do modelo de desenvolvimento do Pais via uma agricultura baseada nos monocultivos e con-

centracao fundiaria. Busquei ver a complexidade das vivencias nos assentamentos e acampa-

mentos pelo Brasil afora, os quais tern bandeiras locais e problemas nacionais e internacio-

nais, como a solidariedade ao povo indigena na demarcacao das suas terras e o enfretamento 

das empresas multinacionais de silvicultura, como demonstro no capitulo sobre a luta nos 

assentamentos da regiao Extremo Sul da Bahia. 

Numa combinac3o de lutas, o MST contesta a legitimidade apenas pelo vies legal, 

instrumental, atua no enfrentamento direto dos grandes proprietaries e dos representantes dos 

segmentos ligados 3s condutas tradicionais do campo politico, evitando apoiar candida-

tos/representantes alheioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as suas bandeiras de luta, desconectados da sua realidade politica. 

Coloca-se diante do desafio de construir candidaturas pr6prias, passando a exigir uma ressig-

nificac3o da democracia que permita recuperar os sonhos, o que torna possivel o enfretamento 

das oligarquias locais que tern o lastro no poder economico. 

Ao adotar a compreensao da democracia como um processo - portanto, como demo-

cratizac3o - julgo interessante mencionar a considerac3o de Carlos Nelson Coutinho (2008), 

que recupera a vis3o do filosofo marxista Georg Lukacs, postulando que a democracia deve 

ser entendida n3o como algo estitico, mas como um processo. Por isso ele julga ser sempre 

mais adequado falar em "democratizac3o". Ao fazer referenda ao ensaio escrito em 1979, 

cujo titulo e "A democracia como valor universal", salienta que, mesmo passadas mais de tres 

decadas, n3o haveria muita coisa a mudar senao pelo titulo, agora para "A democratizacao 

como valor universal", ja que o que tern valor universal n3o s3o as formas concretas que a 

democracia adquire em determinados contextos historicos - formas essas sempre modifica-

veis, sempre renovaveis, sempre passiveis de aprofundamento - , mas sim esse processo de 

democratizac3o que se expressa essencialmente numa crescente socializacao da participacao 

politica (COUTINHO, 2008). Procurei incorporar tal perspectiva a este trabalho, que busca a 

compreens3o desses processos, nos quais os novos movimentos sociais, as criticaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a represen-

tac3o tradicional e a emergencia de novas formas de ac3o politica expandem a definicao de 

participacao e abrem novos campos de intervenc3o e de criac3o de espacos publicos. Para 

Bourdieu (2005b), trata-se tambem de uma luta incessante para tornar as relacdes sociais me-

nos arbitrarias, as instituic5es menos injustas, a distribuic3o de recursos e opcSes menos de-

sequilibradas e o reconhecimento menos escasso. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O D E S A F I O DO MST-BA NA P A R T I C I P A C A O I N S T I T U C I O N A L E L U T A C O T I -

DIANA P O R UMA A G E N D A D E T R A N S F O R M A C O E S S O C I A I S 

Ao se deparar com o desafio da complementaridade entre o espaco instituido da poli-

tica e sua dimens3o instituinte, o MST coloca-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a prova constante, desafia os riscos implica-

dos pela institutionalizacao, coloca-se a problematizacao cotidiana para n3o desradicalizar 

sua luta politica. A experiencia de ter um dos seus representantes no posto de Secretario de 

Estado, por exemplo, nao resultou em arrefecimento das deliberacoes de enfrentamento ao 

Governo Wagner, na Bahia. Por sucessivas vezes, o MST ocupou a Secretaria de Agriculture 

e o 6rg3o estadual responsavel pelas acoes de Reforma Agraria - a Coordenacao Desenvolvi-

mento Agrario (CDA). Durante os dois mandates desse governo, o MST manteve seu calen-

dario de luta, realizou marchas e mobilizacoes para cobrar os acordos relativos a reforma 

agraria na Bahia e no Brasil, ocupou fazendas ligadas a multinacionais no Extremo Sul da 

Bahia; organizou cursos de formacao junto a outros segmentos sociais, para debater e formar 

uma perspectiva popular das lutas sociais, como a Jornada de formacao da juventude realizada 

em 2011, em todas as regioes do MST-Ba; manteve as reuniSes periodicas com outros movi-

mentos que integram a Via Campesina, para pautarem as reivindicacoes da luta por reforma 

agraria, como forma de enfrentar o desafio para n3o domesticar suas demandas. Assim, a luta 

por representacao politica n3o se tornar o fim em si mesmo, mas integra-se a uma estrategia 

que prioriza a mobilizacao e construcao de um lastro na relacao "direta" com as familias e 

outros movimentos sociais. S3o processos que, a meu ver, ajudam na democratizacao do es-

paco publico e animam a participacao de varias pessoas que historicamente n3o estavam con-

templadas numa forma de participacao social. 

Assim, fica claro que o entendimento do MST sobre a luta por representacao no 

campo politico integra-se como mais uma tarefa da organizacao para problematizar e disputar 

espacos que possam ajudar no atendimento das demandas populares, na ampliacao de direitos 

e na luta pela democratizacao do espaco e do conteiido politico no Brasil. Por outro lado, abs-

ter-se dessa luta pela participacao no campo politico, como disse Jos6 de Souza Martins 

(2004, p.21), seria querer ser politico negando aquilo que e essencialmente politico, esvazian-

do, portanto, seu potential para construir relacoes com outros atores sociopoliticos e com a 

propria esfera estatal. 

Os sentidos atribuidos pelos assentados a democracia, durante a pesquisa, demons-
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tram seu ideario sobre democracia. A positividade e os limites que atribuiram tambem expres-

sam o desejo de fazer a disputa sobre esse debate, relacionando o sentido de positividade a 

outros conceitos ou adjetivos como, por exemplo, a conquista de direitos, luta por reforma 

agraria, liberdade, igualdade, demonstrando o uso verdadeiramente heuristico desse conceito 

no "processo de democratizacao". Isso e tambem expressivo da capacidade desses atores em 

estabelecer conexao entre a sua luta e os processos democratizantes que vivenciam como, por 

exemplo, a luta por direitos sociais (educacSo, saiide, moradia etc.) e democratizacao da terra. 

Identifiquei, atraves da aplicacao de questionarios com militantes e assentados do 

MST-Ba, a recorrencia de sete sentidos atribuidos a ideia de democracia - direitos, liberdade, 

respeito, participacao, igualdade, luta, poder - e outros sentidos mais gerais, como reforma 

agraria, soberania social, uniao, educacao etc. 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5: Os sentidos da democracia para militantes e assentados do MST 

Sentido Atribuido Percentual de frequencia 

Direitos 36% 

Liberdade 14% 

Respeito 5,36% 

Participacao 4,3% 

Igualdade 2% 

Luta 2% 

Poder 2% 

Outros (reforma agraria, 

uniao, soberania) 

17, 14% 

Responderam (nab sei) 3% 

Nao responderam 14,2% 
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3 T E C E N D O O D I A L O G O P A R A U M A P E R S P E C T I V A M U L T I D I S C I P L I N A R 

Julgo importante tambem mencionar que alguns pressupostos presentes nas analises 

sao resultantes das reflexoes contidas nos estudos de Breno Bringel (2008), que, ao abordar os 

processos de democratizacao e sua relacao com os movimentos sociais, identifica quatro 

"fronteiras" que impedem uma analise multidimensional dessas relacoes: ao falar sobre a pri-

meira - a fronteira da ciencia - , problematiza que, em face da complexificacao das sociedades 

contemporaneas. tornam-se mais fecundo os estudos sobre os movimentos sociais de um mo-

do geral e, em particular, a relacao desses com os processos de democratizacao, geralmente 

abordada atraves das perspectivas da Sociologia, Historia e Ciencia Politica, quando se opera 

numa chave de interdisciplinaridade. com a incorporacao de outras disciplinas que no passado 

foram marginalizadas, como a Geografia, por exemplo. Destaca-se a relevancia desta ultima, 

para o entendimento das relacoes entre protesto. natureza e territorio e a construcao de espa-

cos de democracia radical baseados nas praticas espaciais dos movimentos e as relacoes inter-

nacionais que permitem aprofundar o estudo da dimensao global, das redes e acoes coletivas 

transnacionais etc. 

Na perspectiva da tcntativa desse dialogo interdisciplinar, deparei-me com uma das 

minhas maiores dificuldades. que foi justamente construir um dialogo com leituras que vao 

desde Ciencia Politica, Sociologia ate Antropologia Politica. Sei exatamente que essa escolha, 

obviamente realizada por forca da complexidade das relacoes aqui analisadas, podem se cons-

tituir uma das minhas maiores fragilidades, mas e tambem sem duvida um desafio que me 

ajudou a avancar neste trabalho de pesquisa. e na compreensao mais ampla sobre essa pro-

blematica. 

Ainda sobre a fronteira da ciencia, Bringel (2008) chama atencao para o proprio sen-

tido da ciencia. ou do cientifico. no desafio dos estudos sobre os movimentos sociais, os pres-

supostos epistemologicos de onde partem os processos de pesquisa sobre os movimentos so-

ciais, os quais incidem no desenvolvimento de uma pesquisa, a medida que ha diferentes for-

mas de abordar e conhecer o mundo. Ao identificar o problema inter-relacionado com os refe-

renciais epistemologicos. o metodologico, ressalta a relevancia da complementaridade de uma 

"hipotese compreensiva", pela qual e possivel visualizar as dimensoes mais esquivas a verifi-

cacao explicativa - empirica dos fatos. Destaca como fundamental para a compreensao do 

objeto estudado considerar as intuicoes, praticas internas, conviccoes e subjetividade coleti-

vas. Poder-se-iam analisar, assim, o sentido da mobilizacao. suas simbologias, praticas inter-
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nas e sua incidencia. nesse caso, na democratizacao. Tal pressuposto me fez, inclusive, pro-

blematizar varios elementos da pesquisa - como, por exemplo, no final da aplicacao dos ques-

tionarios, em que consegui atraves do exercicio problematizador das respostas objetivas dadas 

pelos assentados, a partir do esforco com a ajuda inclusive da banca de qualificacao pelo fato 

de algumas perguntas serem desnecessarias ou ter elementos implicitos que direcionavam 

certas respostas. Essa situacao me levou a campo novamente e as anotacoes do diario de cam-

po, buscando uma analise compreensiva das questoes. situacoes. fluxos de relacao, tensoes 

que a objetividade dos questionarios nao puderam me fornecer. Assim, muitas das respostas 

dadas nao foram a conclusao, mas sim o ponto de partida para a reflexao. 

Um exemplo dessa situacao foi perguntar ao assentado se ele era contra ou a favor de o 

MST ter candidates. A resposta majoritariamente a favor foi o dado obtido no primeiro momen-

ta, o que, de partida, poderia ser explicado pelo centralismo democratico do MST; todavia, nao 

me informava como o MST conseguia essa adesao majoritaria; ou, ainda, problematizei a pro-

pria formulacao da questao. entre favoraveis e contrarios, que depois pareceu-me pouco plausi-

vel que alguem quisesse, pelas proprias tensoes internas. colocar-se publicamente numa posicao 

de contrario, justamente pelos elementos simbolicos presentes nessas relacoes. Muitas questoes 

funcionaram posteriormente como problematizacao sobre minhas fragilidades metodologicas no 

momenta da formulacao e aplicacao do questionario. situacao que busquei reparar na sequencia 

da pesquisa, obviamente com a ajuda do orientador deste trabalho e da banca de qualificacao. 

no manuseio dos outros recursos metodologicos que integraram minha pesquisa, sobretudo pe-

las anotacoes do diario resultado da observacao em campo. 

Ao tratar da segunda fronteira - o Estado-nacao - que estabelece as conexoes entre 

diferentes escalas, do local ao global, que interferem nos processos de democratizacao a partir 

da espacialidade da politica, Bringel considera que a analise da relacao entre movimentos 

sociais e democracia, tendo em conta essa fronteira, implica pensar como os movimentos so-

ciais se organizam para atuarem no cenario international, quais sao as atividades e vias de 

participacao abertas nesse contexto. qual e o seu novo repertario de acoes coletivas e. ainda. 

quais sao as influencias ou impactos desses movimentos sociais nas relacoes internacionais, e, 

em concrete, na democratizacao dessas relacoes. Nesse sentido, o movimento antiglobaliza-

Cao vive um momenta de redefinicao, com uma revalorizacao do lugar, um maior protago-

nismo das redes sociais do sul global - o autor cita, como exemplos, que certas demandas, 

como a soberania alimentar (que surgiu em 1995, no seio da via campesina, como alternativa 

a proposta de seguranca alimentar discutida pela FAO) continuant sendo pleiteadas global-
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mente, mas sao construidas localmente, a partir das espacialidades dos movimentos sociais 

que conformam essa rede, a exemplo do MST no Brasil, a Federacao Bartolina Sisa na Bol i -

via ou a Uniao Nacional de Camponeses (UNAC) em Mocambique. enfrentando-se assim as 

especificidades da construcao dessa demanda (ou de sua desconstrucao local) nos diferentes 

contextos locais, nacionais e regionais. 

Com tal abordagem, consegui captar os nexos entre a problematica no Extremo Sul 

da Bahia. atraves da experiencia do assentamento Lulao e suas dimensoes internacionais. As 

acoes locais dos assentados e pequenos agricultores no enfretamento das grandes propriedades 

de silvicultura questionam o modelo da agricultura que, ao inves de promover a reducao da 

concentracao fundiaria a amplia, bem como questiona a expulsao do pequeno agricultor das 

suas pequenas propriedades, levando-os a condicao de trabalhadores dessas grandes empresas 

multinacionais, cujo nucleo de decisoes encontra-se em outros paises, como a Stora Enso 2 7 

por exemplo. Assim, essa experiencia mostra os nexos de luta que e travada por esses traba-

lhadores/assentados no piano local, mas que remete as esferas nacional e international. 

Ao abordar a terceira fronteira, a da institucionalidade, Bringel destaca que na rela-

cao com a democracia os movimentos sociais respondem a uma dinamica complementar, de 

dupla direcao: a dialetica entre o ambito instituido e o ambito instituinte. No instituido, o eixo 

central e o impacto da atuacao dos movimentos sociais nas "democracias realmente existen-

tes", mas e no instituinte que esta o eixo fundamental para a criacao de novas experiencias 

democraticas. que vao alem do ambito do instituido. Nas experiencias analisadas, identifiquei 

muitas acoes do MST que contem elementos desse processo, seja nas acoes de organizacao 

interna seja nas acoes externas junto ao poder publico. Embora haja diferentes opinioes sobre 

diferentes dinamicas, arranjos e espacos de atuacoes. nao identifiquei uma postura de colocar-

se numa perspectiva exclusivista de uma pela outra, mas de atuacao sincronizada e simulta-

nea, sem pretender com isso adotar a formula da complementaridade pela complementaridade, 

mas acoes sincronizadas que incluem contestacoes. tensoes e criticas que resultam em formu-

lacoes. propostas e aprendizados, os quais sinalizam para uma perspectiva de ampliacao dos 

espacos de debate e democratizacao da politica, conferindo um sentido mais ativo, pratico na 

vida das pessoas envolvidas nesses processos. 

2 7 A empresa sueco-finlandesa Stora Enso e a maior produtora mundial de papel e cartab, produzindo sozinha o 

dobro da producab de papel do Brasil. Dona de um faturamento anual de aproximadamente EUR 15,2 bilhSes, a 

Stora Enso tern 50% das acoes da Veracel Celulose S.A.. localizada no sul da Bahia, uma das maiores fabricas 

de celulose em linha linica do mundo e, tambem, produz papel para impressao de revistas e catalogos no Parana, 

em Arapoti. Na Europa, a Stora EnsozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i o resultado da uniao de duas empresas tradicionais. Ela foi criada em 

1998, a partir da fusSo da sueca Stora com a finlandesa Enso. 
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A quarta e ultima fronteira destacada por Bringel, e que me ajudou a pensar esta ex-

periencia, foi a fronteira do momenta historico. Esta se refere a enfase das analises sobre mo-

vimentos sociais e democracia, associando-a a uma conjuntura historica especifica. Trata-se 

das transicoes politicas, por ocasiao da passagem de regimes autoritarios para regimes demo-

craticos. "mais ou menos consolidados", questionando as "transicoes politicas" como referen-

da fundamental para os estudos entre movimentos sociais e democracia. Propoe adicionar o 

"continuo" dos movimentos sociais no jogo democratico, sob o enfoque multidimensional, em 

que os movimentos sejam considerados nao somente propulsores de processos de democrati-

zacao, mas tambem protagonistas de uma continua reinvencao da politica democratica, respei-

tando as politicas das memorias (BRINGEL, 2008). Ao somar as analises que identificam a 

disputa pelo conceito de democracia, Bringel destaca que: 

[...] De forma geral na historia de enfrentamentos pelos sentidos da politica 

democratica, subjaz a luta por determinar se a democracia significa, por um 

lado, algum tipo de poder popular - uma forma de vida em que os cidadaos 

participam nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA autogovemo e na ar/forregulacao - , ou se, por outro lado, tra-

ta-se simplesmente de uma contribuicao a tomada de decisoes - um meio de 

legitimar as decisoes dos eleitos, de vez em quando, por votacao (os 'repre-

sentantes'), para exercer o poder (Held, 1996, p.20). Essas duas formas de 

pensar a democracia nos levam, em ultima instancia, a disputas incessantes 

entre uma definicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA substantial e uma de/lnicao procedimental, a pugna en-

tre um piano descritivo (o que e a democracia) e um piano prescritivo (o que 

deve ser a democracia), que nao podem transitar por caminhos separados. 

(BRINGEL, 2008, p.458. Grifos do autor) 

Apoiado nas leituras de Touraine (1997), o autor permite pensar uma dupla face da 

democracia, a partir de suas relacoes com os movimentos sociais: de um lado, a democracia 

como demanda e. de outro, a democracia como criacao social. A primeira baseia-se numa 

perspectiva mais exogena. baseada nas acoes coletivas que estao orientadas para incluir novos 

conteudos e dimensoes para a democratizacao politica, a exemplo do que identifiquei nas re-

des de atuacao e a estruturacao dos diferentes tipos de demanda construidos pelo MST com 

outros movimentos sociais e organizacoes civis. A segunda privilegia uma perspectiva mais 

endogena - e mais abandonada pelos teoricos dos movimentos sociais e da democracia - cujo 

epicentro sao as praticas quotidianas dos atores sociais, sua composicao e organizacao interna, 

a horizontalidade nos espaco deliberativo e a igualdade de genero (BRINGEL, 2008); situacao 

que pude exercitar sobremaneira quando observei as dinamicas internas do MST-Ba na cons-

trucao das relacoes para plasmar sua representacao politica no campo institutional; as quais 

me levaram a convergir em algumas analises de Bringel acerca das acoes do MST. Bringel 
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(2008) considerou o movimento como caso paradigmatico no Brasil. Para ele, uma das princi-

pals caracteristicas do MST e que sua luta pela democracia nao esta restrita a democratizacao 

do uso da terra ou das instituicoes politicas, mas arraigadas na democratizacao politica e soci-

al em um sentido mais amplo, justificada por quatro aspectos importantes, quais sejam: as 

varias acoes coletivas (marchas, mobilizacoes e ocupacoes) atraves das quais interpela o po-

der politico quanto a necessidade de tornar mais operativa a democracia realmente existente; 

atraves das radios comunitarias, circulacao de jornais. revistas e varios outros projetos contra-

informativos, em parceria com outros atores sociais, diversificando o fluxo de informacao 

controlado pelos meios de comunicacao hegemonicos; contribui para ampliar o espaco parti-

cipative nao somente atraves da sua presenca na cena politica local, nacional e international, 

mas tambem atraves de iniciativas paralelas, como a proposta de consultas populares, a exem-

plo do plebiscito popular sobre a estatizacao da Vale do Rio Doce, em setembro de 2007: e a 

influencia na agenda de politicas publicas. Em todas essas dimensoes, o MST contribui para a 

democratizacao. pensando a democracia como demanda, a partir da exteriorizacao de suas 

acoes. O autor entende que um dos principals motivos do "exito" do MST como movimento 

social e que ele nao se restringiu a luta pela democracia como proposta, em suas interacoes 

politicas, mas buscou criar espacos proprios de exercicio de democracia (radical) em suas 

praticas sociais e espaciais, articulando habilmente ambas as dimensoes (BRFNGEL, 2008). 

Apos essa incursao pelas leituras sobre democracia, para nortear as analises da expe-

riencia do MST, adotei uma abordagem que privilegia uma compreensao processual da demo-

cracia - portanto, seria mais adequado dizer, compreender os eventos como integrantes dos 

processos mais amplos de democratizacao da democracia, assim posicionando este trabalho 

junto aqueles que privilegiam tanto os aspectos instituidos, naquilo que foi possivel estruturar 

durante muitos anos. quanto na abertura para transformacoes sucessivas com vistas a torna-la 

mais inclusiva e participativa, com uma nocao do politico e da politica efetivamente democra-

ticos. Abaixo, manterei a mesma proposta de, com brevidade, analisar mais detidamente al-

gumas leituras relacionadas aos aspectos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representacao politico, considerando sobremanei-

ra a centralidade desse debate quando analisei a participacao do MST-Ba no processo de dis-

puta por representacao politica no campo instituido da politica - este compreendido em suas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

feicSes atuais como regime democratico representative). Democracia e representacao, embora 

um processo nao seja redutivel ao outro, tern suas afinidades e correlacao; por isso, me parece 

fundamental explicitar pelo menos aqueles aspectos que sao imprescindiveis para dar uma 

referenda dos pressupostos dos quais parti para chegar a certas analises. 
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4 P A R T I C I P A C A O E R E P R E S E N T A C A O P O L I T I C A NA C O N T E M P O R A N E I D A D E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O MST da Bahia, num ato deliberative, em 1996, resultante do debate na direcao es-

tadual, pos em discussao, no seu encontro estadual no assentamento 40 45, se o MST deveria 

entrar ou nao na disputa para eleger membros que atuassem como representantes nos espacos 

"formais" do campo politico brasileiro. Pois bem. esse debate e a aprovacao da participacao 

foram fundamentals para conferir contornos a uma dinamica que na pratica ja acontecia, pois 

como registram as narrativas, um ano depois de fundacao do MST no estado, ou seja, em 

1988, uma das suas militantes - Rubneuza Leandro - foi lancada candidata a prefeita de Ita-

maraju, cidade sede do MST no Extremo Sul do Estado, naquela epoca. O que significou a 

deliberacao de colocar membros na disputa pelas vagas na esfera da democracia representati-

va? Como se processou essa estrategia? As respostas a essas questoes foram objeto de analise 

ao longo desta tese. E necessario. contudo, anterior a explicitacao das respostas, realizar uma 

breve contextualizacao sobre o debate, implicando as nocoes de representacao na contempo-

raneidade, com a finalidade de tambem expor o ponto de vista com o qual trabalhei nesta tese. 

Recupero de ini t io as reflexoes de Luis Felipe Miguel (2008). Referenciado no deba-

te classico entre representacao e comunidade, ele sublinha as dificuldades na atualidade, dian-

te do surgimento de novas identidades, para se pensar a representacao da maneira como fora 

concebida no passado e que vigora ate hoje - ou seja. o modelo de representacao politica. 

fortemente ancorado no pressuposto do sujeito uno (um homem, um voto), enfrenta hoje 

enormes dificuldades para se adaptar ao descentramento das identidades. Tal situacao e ex-

tremamente complexa e torna a representacao ainda mais dificil quando se considera que os 

pertencimentos dos grupos na atualidade sao, muitas vezes. cruzados, e que nenhum desses 

grupos apreende por inteiro seus integrantes e, por conseguinte, os porta-vozes sao sempre 

incompletos. Poderia, nesse aspecto, olhar para os integrantes do MST simultaneamente orga-

nicos do Partido dos Trabalhadores e atuantes em outros espacos publicos, cargos politicos 

entre outras atribuicoes sociais e politicas. 

Miguel (2008) argumenta sobre a dificuldade que seria operar na contemporaneidade 

com democracias diretas, e que, portanto, a democracia representativa, torna-se operativa di-

ante da extensao dos Estados para que todos se reunam; este e muito populoso para que se 

possa imaginar um dialogo que incorpore cada um de seus cidadaos: as questoes politicas sao 

complexas demais para que se dispense a especializacao dos governantes, e os afazeres priva-

dos, por sua vez, absorvem demais cada um de nos, reduzindo ao minimo o tempo para a par-
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ticipacao politica. A incorporacao de tantos grupos aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA demos (trabalhadores, mulheres, imi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

28 

grantes) , ampliou a profundidade das clivagens em seu seio, tornando indispensavel a exis-

tencia'de alguma forma de mediacao. Miguel (2008, p. 164) assinala que a representacao poli-

tica e incondicional para qualquer tentativa de construcao da democracia em Estados natio-

nals contemporaneos; todavia nao se pode obscurecer o fato de que ela encerra enonnes con-

tradicoes, como por exemplo: trata-se de governo do povo em que o povo nao esta presente no 

processo de tomada de decisao; como permitir a livre expressao dos interesses em conflito e 

ainda assim manter uma unidade minima, sem a qual nenhuma sociedade pode existir, o fato 

de que a igualdade formal de acesso as decisoes nao resolve os problemas colocados pelas 

desigualdades reais que existem na sociedade; ou ainda a possibilidade de manipulacao da 

determinacao da vontade coletiva. atraves de normas de agregacao de preferencias. Trata-se 

de problemas que as instituicoes democraticas tendem a solucionar da mesma forma atraves 

da accountability (MIGUEL, 2008). 

Isso se refere ao controle que os poderes estabelecidos exercem uns sobre os 

outros (accountability horizontal), mas, sobretudo, a necessidade que os re-

presentantes tern de prestar contas e se submeter ao veredicto da populacao 

(accountability vertical). O ponto culminante da accountability vertical e a 

eleicao, que, assim, ocupa a posicao central nas democracias representativas, 

efetivando os dois mecanismos centrais da representacao politica democrati-

ca, que sao a autorizacao, pela qual o titular da soberania (o povo) delega 

capacidade decisoria a um grupo de pessoas, e a propria accountability. 

(MIGUEL, 2008, p. 165) 

Sobre a accountability (vertical), no entanto, nao encontram mais do que uma palida 

efetivacao na pratica politica. A capacidade de supcrvisao dos constituintes sobre seus repre-

sentantes c reduzida. devido a fatores que incluem a complexidade das questoes publicas, o 

fraco incentivo a qualificacao politica e o controle sobre a agenda, o que levou, nos paises de 

democracia concorrencial, ao aumento do desencanto com os mecanismos representatives, 

sinalizado pelo aumento dos indices de abstencao eleitoral, erosao das lealdades partidarias e 

manifestacoes de alienacao (MIGUEL, 2008). O autor afirma que, independentemente da ex-

plicacao prcferida, ha o reconhecimento do descredito generalizado da atividade politica, que 

substitui a mobilizaciio coletiva dos 1960 e 1970, voltada a distender os limites das democra-

cias ocidentais. Mas embora haja uma forte concordancia quanto ao valor da democracia, na 

qualidade de autogoverno popular, os cidadaos nao se sentem representados, isto e, estao en-

fraquecidos os lacos que idealmente deveriam ligar os eleitores comuns aos parlamentares, 

2 S (Demos = povo, Kratein. Kratos = governo). 
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candidates, partidos e, de forma generica, aos poderes constitucionais. Mobilizacao extraelei-

toral e apatia sao respostas diferentes - a primeira indica a esperanca de mudanca. enquanto a 

segunda revela ceticismo - mas ambas se opoem a adesao confiante no sistema politico que o 

bom funcionamento da representacao deveria disseminar (MIGUEL, 2008). 

Diante desses desafios e do quadro de fragilidades da democracia representativa, o 

autor, em face de um conjunto de proposicoes que tenta superar, em nao sendo possivel, pelo 

menos minimizar essas fragilidades fornecendo indicativos de caminhos possiveis para os 

processos democratizantes, propoe uma aproximacao das correnteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA participacionistas e o mul-

ticulturalismo. A primeira corrente, que tern nos seus precursores intelectuais Rousseau e 

John Stuart M i l l , compreende a democracia como um processo educativo (e integrador). Na 

contemporaneidade, os participacionistas nao advogam pela reducao do tamanho do Estado 

Nacional, insurgem contra a rigida separacao entre Estado e sociedade c iv i l , advogam pela 

implantacao de mecanismos democraticos nos espacos da vida cotidiana, notadamente bair-

ros, escolas, locais de trabalho e familia - pressupoe-se com essa abordagem que esses espa-

cos promoveriam a participacao politica. Dadas as dificuldades operacionais das decisoes 

mais amplas, seria necessario a combinacao com a estrutura de representacao piramidal, sem 

o prejuizo do beneficio do incremento participaterio e a ampliacao da capacidade de controle 

sobre os representantes. 

Ja para os multiculturalistas, que se opoem a premissa liberal de que somente os in-

dividuos sao sujeitos de direitos, defendem a relevancia e a legitimidade dos grupos na arena 

politica. O reconhecimento da pluralidade de grupos sociais, que o multiculturalismo sustenta, 

entrelaca a questao da comunidade com a questao da justica. apontando que o desafio da 

constituicao de uma comunidade politica legitima so pode ser superado com a ampliacao da 

justica interna a essa comunidade. Nesse sentido. nao deixando de reconhecer as diferencas 

entre essas abordagens, elas mantem alguns indicativos de valores que devem presidir minha 

busca, quais sejam: aprofundamento da democracia, aproximando-a do sentido original de 

"autonomia coletiva"; aprofundamento da justica, contemplando a diversidade de modos de 

vida justapostos nas sociedades atuais. 

A vivencia do MST, como pude observar durante a pesquisa, e que procuro demons-

trar ao longo deste trabalho, ao plasmar uma conjugacao de acoes diretas com as familias e a 

construcao dos seus representantes internos, e o modo como se desafiam cotidianamente a 

manter seus vinculos, pode ser uma referenda do exercicio que tenta conjugar participacao e 

representacao politica como processo organizador de inclusao e ampliacao de participacao. 
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Igualmente procure demonstrar como se estrutura esse vinculo entre os diferentes niveis or-

ganizativos do MST, atraves da mediacao interna entre as familias que estao nas instancias em 

nivel do assentamento, e nos nucleos de familias e membros que estao nos espacos de direcao 

via suas participacoes praticas nos encontros. marchas. assentamentos, acampamentos, ali-

mentados pelos debates, pelas diferencas de opiniao. convergencias e na elaboracao de pro-

postas para as diferentes agendas. Sao situacoes e contextos que amalgamam o vinculo entre 

os membros localizados nos diferentes espacos que compoem a estrutura organizativa do 

MST. 

4.1 REPRESENTACAO POLITICA INTERPRET A D A COMOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA RELACIONAMENTO DI-

FERENCIADO 

Outro estudo em que julguei haver conectivos com os pressupostos contidos nesta te-

se sao as leituras de Iris Young. A partir da problematica sobre a representacao especial de 

grupos sub-representados, especificamente minorias ou sujeitos das desigualdades estruturais, 

Young (2006) defende que, numa sociedade de massa, a "representacao" e a "participacao" se 

requerem uma a outra para que haja uma politica plenamente democratica. No contexto desse 

debate, algumas oposicoes sao identificadas com o argumento de que a representacao de gru-

pos especiais poderia resultar num congelamento de relacoes que sao fluidas, numa identidade 

unificada. o que poderia recriar exclusoes opressivas e nao identificadas com as diferencas no 

interior de cada grupo. Sobre essa critica, a autora salicnta que esta advem da interpretacao da 

representacao como identidade, e que, sob esse ponto de vista, nao seria possivel nenhum re-

presentante unico falar por qualquer grupo. ja que os individuos que o compoem mantem re-

lacionamentos por demais entrecruzados. Segundo Young (2006, p. 142): 

Muitos dos discursos sobre a representacao assumem implicitamente que a 

pessoa que a representa se poe numa relacao de substituicao ou identidade 

com os muitos representados, que ele ou ela esta presente por eles em sua 

ausencia. Contrariamente a essa imagem da representacao como substituicao 

ou identificacao, conceitualizo a representacao como umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relacionamento di-

ferenciado entre atores politicos engajados num processo que se estende no 

espaco e no tempo. Considerar a temporalidade e a espacialidade mediada do 

processo de representacao decentraliza o conceito, revelando tanto oportuni-

dades quanto riscos politicos. 
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E justamente nessa visao sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relacionamento diferenciado que identifico a analo-

gia com o processo de socializacao politica resultante da participacao dos membros que com-

poem o MST, nas atividades que constroem ao longo do tempo. E justamente essa socializa-

cao politica um dos elementos que compoem o quadro de variaveis que torna possivel a esco-

lha/decisao dos membros autorizados pelo coletivo a participarem das disputas pela represen-

tacao politica. Young tern uma posicao bastante firme sobre a relevancia do papel da repre-

sentacao no contexto de intensificacao e complexificacao da rede da vida social moderna, em 

que decisoes, acoes que sao desenvolvidas em ambito local guardam tambem conectivos com 

eventos e decisoes globais. Para ela, nenhuma pessoa pode estar presente em todos os orga-

nismos deliberativos cujas decisoes afetam sua vida, pois eles sao numerosos e muito disper-

sos, razao pela qual, para ela, a tese de opor democracia direta a representativa nao seria o 

melhor mecanismo para avancar na participacao e na efetivacao da democracia, considerando 

que no ideal democratico as instituicoes representativas nao se contrapoem a participacao 

cidada - antes, requerem-na para serem eficazes. 

Para argumentar sua concepcao de representacao como relacionamento, Young pro-

blematiza a ideia de "democracia autentica" vinculada ao entendimento de, necessariamente, 

os cidadaos se encontrarem num mesmo espaco para tomar suas decisoes numa ocasiao, a 

maneira de uma reuniao de ambito local, assumindo uma identidade dos governantes e dos 

governados. Os criticos da representacao a rejeitam porque as instituicoes representativas se-

param o povo do poder. ou seja, aqueles que fazem as regras nao sao identicos a todos aqueles 

que sao obrigados a segui-las. Todavia, para a autora, e impossivel captar os atributos essen-

ciais dos eleitores, o singular bem comum que transcende a diversidade de seus interesses, 

experiencias e opinioes. A objecao que alguns fazem a nocao da representacao especifica de 

grupos marginalizados, na verdade, pode ser estendida a toda representacao. Os representan-

tes politicos geralmente tern um eleitorado amplo e diversificado em seus interesses, forma-

Coes, experiencias e crencas (YOUNG, 2006). A experiencia do que foi a ultima candidatura a 

vaga de deputado federal proposta pelo MST e um bom exemplo de como a adesao de dife-

rentes grupos e segmentos sociais em torno dessa candidatura conferem a ela um nivel de 

complexidadc bastante alto para a representacao, mas nao impossivel de se efetivar. 

Young argumenta tambem que, se a representacao e necessaria e, ao mesmo tempo, 

se admitirmos a visao de que uma deliberacao democratica requer co-presenca de cidadaos e 

de que a representacao so e legitima se o representante e de algum modo identico aos eleito-

res, tem-se entao um paradoxo: a representacao e necessaria, mas impossivel. A autora pro-
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poe, portanto. sair desse paradoxo, o que implica conceitualizar a representacao sem se pautar 

por uma logica identitaria ou de substituicao, mas como um processo que envolva uma rela-

cao mediada dos eleitores entre si e com um representante. Apoiada no conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA differance 

de Derrida, a autora formula outra nocao de representacao, na qual as identidades sao pensa-

das em termos de diferenca, mantendo-as em sua pluralidade, sem requerer sua unificacao 

numa identidade comum. Para Young, portanto, (2006, p. 148): 

As coisas assumem seu ser e os signos assumem seu significado a partir de 

seu lugar num processo de relacionamentos diferenciados. As coisas sao si-

mi lares sem serem identicas e sao diferentes sem serem contrarias entre si, 

dependendo do ponto de referenda e do momento em um processo. Ao enfa-

tizar o processo e o relacionamento mais do que a substancia. a differance 

destaca intervalo de espaco e tempo. Assim na relacao representativa, cada 

qual carrega vestigios da historia dos relacionamentos que os produziram, ao 

passo que suas tendencias atuais antecipam relacionamentos futuros. 

O MST foi engendrando metodos organizativos que passam por representacao que 

sao, ao mesmo tempo, combinados com acoes diretas como as assembleias, os congressos e 

os encontros; mas, na consolidacao da organizacao, foi necessaria a complementacao desse 

processo com a representacao por meio da constituicao de varios porta-vozes em diferentes 

niveis, como, por exemplo, porta-vozes da agenda da educacao, saude, producao. formacao, 

frente de massas etc. Julgaram necessario criar tambem as instancias de representacao de d i -

recoes, regionais, estadual e nacional. Quando se observam as estruturas internas, pode-se ver 

como os lugares e suas representacoes resultam das diferencas e sao traducoes de relaciona-

mentos estruturados com variacao tambem na escala temporal, novos, antigos, intermediaries. 

Assim, me parece bastante razoavel a ideia de conceitualizar a representacao em ter-

mos de differance, que implica reconhecer e afirmar que ha uma diferenca, uma separacao 

entre o representante e os representados. Evidentemente, nenhuma pessoa pode colocar-se por 

e falar como uma pluralidade de outras pessoas. A funcao do representante de falar por nao 

deve ser confundida com um requisito identitario de que o representante fale como os eleito-

res falariam, tentando estar presente por eles na sua ausencia. Nao constitui uma critica ao 

representante afirmar que ele ou ela e alguem separado e distinto dos eleitores. Assim, em vez 

de interpretar o significado normativo da representacao como ato de propriamente por-se pe-

los eleitores, deve-se avaliar o processo de representacao de acordo com o carater do relacio-

namento entre o representante e os eleitores. O representante inevitavelmente ira se afastar 

dos eleitores, mas tambem deve estar, de alguma forma, conectado a eles, assim como os elei-
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tores devem estar conectados entre si. O sistema de representacao, por vezes, deixa de ser 

suficientemente democratico nao porque os representantes deixam de se por pela vontade dos 

eleitores, mas porque perderam a conexao com eles (YOUNG, 2006). 

Na busca dos sentidos sobre interpretacao, Young, no dialogo com Pitkin (1967) 2 9 , 

retoma o debate entre aqueles que postulam o representante como um delegado que conduz o 

mandato de um eleitorado que ele defende e aqueles que pensam que ele deve atuar como um 

fiduciario que faz avaliacoes indepcndentes sobre a coisa certa a fazer sob as circunstancias 

politicas. Para Pitkin, o modo de abordar esta mal colocado, pois cada um dos lados estaria 

correto a sua maneira: a funcao especifica de um legitimo representante consiste em fazer 

avaliacoes independentes. sabendo e antecipando o que os eleitores desejam. Questoes como 

se o organismo representativo deve espelhar a populacao representada e se os interesses repre-

sentados em tais organismos devem ser tornados como objetivos ou simplesmente como um 

produto das percepcoes e preferencias dos eleitores sao, para ela, aspectos do complexo rela-

cionamento chamado "representacao"'. e que tanto a teoria quanto a pratica requerem a com-

preensao de que a atuacao do representante deve permanecer nos diversos limites colocados 

por essas diversas questoes. 

Seguindo esse caminho de observar a complexidade da representacao. Young, ainda 

em dialogo com o conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA differance, sugere conceber a representacao como um processo 

diferenciado e mediado no espaco e no tempo, contemplando desse modo os diferentes aspec-

tos (YOUNG, 2006). Assim, representacao consiste num relacionamento mediado entre os 

membros de um eleitorado, entre este e o representante e entre os representantes num orga-

nismo de tomada de decisoes. Com a clareza de se ter um recorte normativo para se apreciar a 

eficacia de uma representacao quanto ao seu papel na promocao dos ideais e praticas demo-

craticas inclusivas, a autora propoe se pensar questao em termos de grau. Conforme Young 

(2006, p.52): 

Conceitualizada como diferenca, a representacao necessariamente envolve 

distincao e separacao entre representantes e eleitores. A representacao e um 

relacionamento diferenciado entre eleitores e rqiresentantes, em que a des-

conexao e sempre uma possibilidade e a conexao e mantida ao longo do 

tempo por meio de antecipacoes e retomadas em momentos de autorizacao e 

prestacab de contas. Dessa forma, um processo representativo d pior, na me-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O livro de Hanna Pitkin, publicado em 1967 nos Estados Unidos, sob o titulo O conceito de represent'acao, 

teve enorme impacto nos meios academicos, nab s6 pela inovacao conceitual, mas tambem pelo momento politi-

co em que os movimentos de direitos civis dos negros questionavam seriamente as instituicoes representativas 

naquele pais. Para desenvolver suas criticas a visab ortodoxa. Pitkin distingue quatro visoes de representacao: 

formalista, descritiva, simb61ica e substantiva (LOUREIRO. 2009). 
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dida em que a separacao tende ao rompimento, e melhor, na medida em que 

estabelece e renova a conexao entre os eleitores e os representantes e entre 

os membros do eleitorado. 

A "autorizacao" mencionada na citacao e um importante indicio de representacao 

destacado por Pitkin, tendo em vista que uma pessoa que representa outras de forma oficial-

mente institucionalizada precisa estar autorizada a falar por elas e, talvez, a uni-las. Eleicoes 

sao o meio mais comum e mais obvio de autorizar representacoes, mas, as vezes, prevalecem 

outras formas de selecao delegatoria de representantes para organismos de discussao e tomada 

de decisoes - nesse caso aplicadas geralmente em grupos coesos e de relativa facilidade na 

articulacao do consenso sobre a indicacao do delegado. Mas, na maioria dos casos, o eleitora-

do existe no maximo potencialmente; as proprias instituicoes representativas e o proprio pro-

cesso de autorizacao e que convocam seus membros a acao. No caso do MST, por exemplo, 

ambicionava-se inicialmente que aqueles que iriam competir no piano eleitoral funcionariam 

como delegados a cumprir a tarefa. 

Todavia o processo revela que, embora se tenha a prerrogativa de autorizar membros 

a participarem do jogo eleitoral em seu nome, isso nao significa que estes cumprirao o manda-

to como delegados, dadas as fronteiras e dinamicas desses diferentes espacos politicos. Um 

dos exemplos foi a articulacao da candidatura a deputado federal de um dos seus membros, 

processo em que surgiu a questao de construcao de uma imagem da candidatura que dialogas-

se com outros setores sociais. Colocava-se, portanto, o problema da representacao exclusiva 

do MST numa candidatura que, ao longo do tempo, pretendeu-se mais ampla. O apoio busca-

do junto a outros movimentos sociais, a exemplo da CETA, Via Campesina, setores da CPT, 

M T D , setores Candomblecistas, setores do movimento negro, ou seja, uma diversidade de 

interesses passaram a integrar a base de representacao da candidatura e, mesmo havendo uma 

conexao maior daqueles representantes oriundos do MST, isso implicou a construcao de um 

mandato de escopo amplo. As estrategias de comunicacao, por exemplo, quando analisei o 

site, as materias publicadas e os discursos proferidos, sao pensadas para uma comunicacao 

para alem do setor agrario, avancando em pautas gerais, combate ao racismo, ao sexismo, 

enfretamento da intolerancia religiosa, combate ao trabalho escravo, etc. Esse processo reve-

lou o aprendizado e, hoje, o formato das representacoes consiste na autorizacao em falar em 

nome de, mas sem se pretender delegado do MST apenas nos espacos de representacao par-

lamentar. Sobre isso compartilho o entendimento de Pitkin (2006, pi54) , para quern: 

A representacao eficaz entre uma coisa e outra incorpora ambas. A respon-
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sabilidade do representante nao e simplesmente expressar um mandato, mas 

participar das discussoes e debates com outros representantes, ouvir suas 

quest5es, demandas, relatos e argumentar e com eles tentar cliegar a decisoes 

ponderadas e justas. Os diferentes grupos e segmentos da sociedade dialo-

gam melhor em suas diferencas por meio de representantes que se encontram 

e ouvem tins aos outros. abertos a possibilidade de mudar suas posicoes. 

Nesse processo de autorizacao, que e acompanhado pelo momento de prestacao de 

contas das suas acoes. recoloca-se sempre a discussao que Ievou a sua autorizacao e antecipa 

o momento da prestacao de contas perante aqueles que alega representar. Observei que um 

dos espacos mais comuns no MST se da nas assembleias nos assentamentos e acampamentos, 

encontros regionais e estadual - sao momentos de cobranca, tensoes, esclarecimentos de du-

vidas, propostas. renovacao de conexao com os membros localizados nos assentamentos e 

acampamentos e os representantes, tanto das posicoes internas ao MST como, no caso anali-

sado, dos que estao atuando no campo politico instituido. Dessa maneira, como lembra Young 

(2006), o representante esta autorizado a agir, mas suas avaliacoes estao sempre em questao. 

Saber se ele agiu ou nao conforme aquela autorizacao e uma questao proposta em um momen-

to ulterior, quando ele vier a prestar contas de suas acoes aos representados. Embora o repre-

sentante aja por si proprio, ele age igualmente antecipando esse momento. Considerando que 

nao ha mandato autorizado para varias decisoes, a representacao e mais forte quando carrega 

os vestigios da discussao que levou a autorizacao; ou quando, de outra forma, se justifica per-

suasivamente numa prestacao de contas publica. O representante tern ainda a responsabilidade 

nao apenas de relatar aos cidadaos (grupos que representa) como cumpriu o mandato por eles 

autorizado ou como serviu aos seus interesses. mas tambem em persuadi-los da adequacao de 

suas avaliacoes (YOUNG, 2006). 

Sobre a prestacao de contas, Young problematiza que geralmcnte esse momento tern 

sido muito fragil, ou pouco aplicado, adotando-se como criterio de prestacao de contas apenas 

o tempo da politica que culmina com a reautorizacao. Todavia, numa democracia que se pre-

tende ampla e inclusiva, ha que se combinar momentos de reautorizacao e prestacoes de con-

tas nos espacos oftciais. mas tambem na esfera da sociedade c iv i l , atraves da adocao de pro-

cedimentos e organizacao dos foruns complementares, por meio dos quais os cidadaos discu-

tam, entre si e com os representantes, suas avaliacoes acerca das politicas que esses ultimos 

apoiaram (YOUNG, 2006). 

Numa argumentacao bastante enfatica, Young defende que os democratas participa-

tivos e radicals, em vez de desvalorizar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representacao politico, colocando-a como algo ruim 

para a democracia, deveriam avaliar em que medida os processos de autorizacao e prestacao 
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de contas existentes, os quais sao aspectos independentes da representacao, suscitam a parti-

cipacao ativa e inclusiva do eleitorado no debate publico. 

Sobre esse aspecto, ha que se pensar sobre o desafio, diante do regime democratico 

representativo em que vivemos, em torna-lo mais inclusivo e participativo. Sem desprestigiar 

ou ate mesmo preterir o potencial criativo para se buscar formas de participacao para alem dos 

espacos instituidos ditos oficias, ou governocentricos, mas numa interseccao das esferas esta-

dos e sociedade c iv i l , e o desafio para todos aqueles que buscam inclusive dar voz as experi-

encias que se contrapoem a uma ideia liberal da representacao, com os mesmos grupos ou 

representantes da elite social do Pais. Nesse sentido, considero a experiencia do MST uma 

grande contribuicao nesse debate, uma vez que, sem abrir mao do seu principio gerador de 

praticas inclusivas e participativas nas esferas fora do ambito institucional formal, tambem 

problematiza um legado elitista dos espacos legislatives e executivos. 

Ainda e relevante formular uma pergunta: o que damos a entender quando dizemos 

que nos sentimos representados no processo politico? Diante de inumeras respostas, Young 

considera tres possibilidades mais provaveis e verificaveis no sistema de representacao con-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* • 30 

temporaneo. Ou seja, quando sentimos que nossoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA interesses, opinides e ou perspectiva' es-

tao contemplados na atuacao dos representantes. Conforme anota a autora (2006, p. 158): 

Sinto-me representado quando alguem esta cuidando de interesses que reco-

nheco como meus e que compartilho com algumas outras pessoas. Em se-

gundo lugar, e importante para mim que os principios, valores e prioridades 

que penso deveriam nortear as decisoes politicas sejam verbalizados nas dis-

cussoes que as deliberam. Por f im, sinto-me representado quando pelo me-

nos algumas dessas discussoes e deliberacoes sobre politicas captain e ex-

pressam o tipo de experiencia social que me diz respeito, em razao da minha 

posicao social e da historia das relacoes desse grupo social. 

Poucos negariam que os membros de grupos sociais estruturais menos privilegiados 

estao sub-representados na maioria das democracias contemporaneas. A desigualdade socioe-

conomica estrutural com frequencia produz desigualdades politicas e exclusao relativa das 

discussoes politicas influentes. Por isso mesmo, as pessoas pobres e da classe trabalhadora 

frequentemente nao tern seus interesses e perspectivas tao bem representados quanto os das 

pessoas das classes medias e alta. Nesse sentido, propiciar uma maior inclusao e influencia 

aos grupos sociais sub-representados pode contribuir para que uma sociedade enfrente e redu-

za a desigualdade social estrutural. 

3 0 O debate conceitual sobre interesse, opiniao e perspectiva e detalhadamente apresentado por Young no corpo 

do seu artigo (2006). 
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4.2 REPRESENTACAO POLITICA INTERPRETADA COMO PROCESSO CIRCULAR 

Outra perspectiva relevante para esta tese foi o modo como Nadia Urbinati (2006), 

ao buscar compreender o que torna a representacao democratica, argumenta que a democracia 

representativa e uma forma original, que nao e identica a democracia eleitoral. Num dialogo 

com Pitkin e Bernard Manin, Urbinati defende que a representacao politica e umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA processo 

circular (suscetivel ao atrito) entre as instituicoes estatais e as praticas sociais. Como tal, a 

democracia representativa nao e nem aristocratica nem um substituto imperfeito para a demo-

cracia direta, mas um modo de a democracia recriar constantemente a si mesma e se aprimo-

rar. A autora defende que a soberania popular, entendida como um principio regulador, "como 

se" guiasse a acao e o juizo politicos dos cidadaos, e um motor central para a democratizacao 

da representacao (URBINATE, 2006). 

Esse carater processual, tanto no caso da democracia quanto da representacao poli

tica, e o aspecto que justifica minhas aproximacoes argumentativas com essas autoras. Assim, 

o modo como Young defende representacao como relacionamento, que contem diferentes 

momentos, traz para minha leitura essa ideia processual implicitamente; ja em Urbinati (2006) 

ela aparece como defensa central na sua argumentacao, modo com o qual foi possivel captar 

alguns aspectos da experiencia do MST na luta por representacao politica - luta que guarda 

relacao com a genese do movimento, mas que, do ponto de vista da politica brasileira, e um 

processo recente se comparado a historia politica do Brasil. Por isso, torno democracia e re-

presentacao, resguardando seus elementos caracterizadores, como processos que se encontram 

e se afastam em certos momentos historicos, mas nao sao necessariamente antiteticos. Assim, 

interpreto as acoes da ampla politica do MST como integrantes das lutas democratizadoras no 

Brasil. Posso falar tambem das acoes relacionadas ao campo politico como luta para a demo-

cratizacao dos espacos de representacao; e, ainda, das acoes no ambito interno do MST, na 

revisao dos metodos os preocupacoes para democratizar igualmente seus espacos entre os 

membros construtores do movimento. 
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CAPITULO II 

AS ACOES DIRETAS E A REPRESENTACAO POLITICA NA CONSTRUCAO E 

CONSOLIDACAO DO MST NA BAHIA: 

DILEMAS, D I V E R G E N C E S E C O N V E R G E N C E S 

Figura 2: Conjunto de imagens A 

I (direita) - MST em marcha 

Foto: Antonio Cruz 

Fonte: Agencia Brasil, 2011 

II (direita, acima) - Marcia Quadro (Sec. executiva MDA), Gilberto carvalho (Ministro da Secretaria 

Geral da Presidencia da Republica) e Joao Paulo Rodrigues (MST), durante a plenaria da via campe-

sina sobre o resultado das negociacoes com o governo 

Foto: Valter Campanato 

Fonte: Agencia Brasil, 28 de agosto de 2011. 

III (direita, abaixo) - Reuniao do MST com o governo, por ocasiio da mobilizacaO em agosto de 

2011 para ampliacao da politica de assentamento. aceleracaO da reforma agraria e negociacao da di-

vida dos assentamentos e por mais recursos para os assentados. 

Foto: Antonio Cruz 

Fonte: Agencia Brasil, 23 de agosto de 2011 
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T
em sido recorrente uma leitura da representacao politica do MST ora em confronta-

cao com a luta direta, ora interpretando-a como algo que afasta o MST das suas ca-

racteristicas de movimento social, ou ainda dando sentido exclusivamente partidario 

as acoes do movimento. Neste capitulo, procure demonstrar como essas acoes, na pratica, nao 

acontecem de modo separado. Identifica-se, nas narrativas e decisoes praticas, que a represen-

tacao politica nao aparece para o movimento com o objetivo de substituir as acoes diretas ou 

de se tornar a principal tatica de luta, em detrimento das ocupacoes de terra ou de orgaos pu-

blicos, marchas. atos publicos, mobilizacoes etc. Tambem se afirma neste capitulo que as in-

tensificacoes da mobilizacao pelo voto e organizacao das campanhas eleitorais no "tempo da 

politica" nao transformam o MST em um partido politico, no sentido restrito do termo, afas-

tando-o das suas caracteristicas de movimento social; pelo contrario, sao momentos inclusive 

de consolidacao da identidade de movimento social, pela problematizacao dos programas par-

tidarios e pressoes sobre os candidates para que estes assumam compromissos coletivos, bem 

como pela pauta de um conjunto de demandas e agendas de debates defendidas pelo MST. 

As convergencias entre os membros do MST favoraveis e contrarios a participacao 

do movimento nas eleicoes tornam-se expressivas quando se trata em preservar e garantir a 

autonomia do movimento em relacao ao campo politico, ou seja, a autonomia em relacao aos 

mandates, aos partidos e aos governos. A construcao, no interior do movimento, de acordos e 

arranjos que prezem esse aspecto pode ser exemplificada pela orientacao nacional de que os 

membros autorizados a participar das disputas no campo politico deixem as posicoes de dire-

C§o do movimento enquanto forem candidates ou assumirem os mandates. Observei que todas 

as liderancas eleitas na Bahia foram afastadas das instancias da direcao do movimento. Nesse 

sentido, e ate possivel separar analiticamente as acoes diretas e as acoes na construcao da re-

presentacao politica; todavia, nas praticas cotidianas, o investimento dos membros e direcio-

nado para essas duas esferas, sem que uma exclua a outra. 

As posicoes dos contrarios e favoraveis a participacao das eleicoes, visando que as 

liderancas ocupem os espacos no legislativo e executivo, funcionam como olhares reflexivos 

sobre cada uma das enfases de cada um, ao seu modo, e contribui para a analise das potencia-

lidades, riscos e incertezas de cada frente de atuacao. Nao se deseja aqui, contudo, obscurecer 

as tensoes, ambiguidades, os conflitos e ate rupturas na construcao do movimento, que guar-

dam relacao com o debate da representacao politica ou, de maneira mais ampla, com o campo 

politico, que tiveram suas repercussoes internas em tres momentos: o primeiro, em 1997, a 

partir da decisao oficial do MST-Ba em lancar candidates membros do movimento; depois, 
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era 2008, ocasiao da resolucao pela qual a direcao nacional do MST orientava a nao participa-

cao eleitoral, confrontando-se com a decisao da direcao da Bahia; e o mais recente, em no-

vembro de 2011, marcado pela saida de 51 militantes do movimento, os quais se colocaram 

contra qualquer manifestacao de apoio do movimento ao governo do PT e a alianca com a 

CUT, aspectos que detalho nao especificamente neste capitulo, mas ao longo da tese. 

A propria construcao do movimento evidencia que as acoes diretas de luta pela terra 

e as acoes de construcao de representacao politica via participacao em processos eleitorais 

compoem a estrategia de construcao e consolidacao do movimento na Bahia, e que me levara 

a afirmar, no proximo capitulo, como o MST se consolida como agente politico rclevante para 

o cenario politico baiano. Assim, as ocupacoes, assentamentos conquistados, a expansao e 

consolidacao do MST para diferentes regioes do estado, as transformacoes dos metodos orga-

nizativos como forma do exercicio de democratizacao dos espacos internos do movimento e a 

construcao da representacao politica via representantes oriundos da sua base, eleitos para ocu-

parem posicoes de vereadores. deputados, secretarios/as e prefeitos, atraves da articulacao 

com outros movimentos sociais, sao expressivos da legitimacao do movimento como ator 

politico na Bahia. 

A tematica desse capitulo foi construida a partir de dois marcos temporais (1987 a 

1996; 1997 a 2011), visando identificar, no primeiro momento, atraves nas narrativas dos 

membros do MST, como surgiram, atraves da estrategia de publicizacao e fortalecimento do 

MST-Ba na regiao Extremo Sul, as "bases" para construcao da representacao politica do mo-

vimento, e identificar como no segundo periodo foi articulada e materializada a estrategia de 

a partir de uma decisao em instancia de direcao ter candidaturas de liderancas oriundos do 

MST participando das disputas eleitorais. Chamo a atencao que o recorte temporal em dois 

periodos e uma construcao puramente metodologicamente visando a demarcacao de aconte-

cimentos em diferentes momentos da construcao do MST na Bahia, portanto esses periodos 

nao podem ser lidos como etapas pura e simples e sem relacao entre si. Uma leitura dessa 

maneira fragmentaria uma construcao que e de longo prazo e que nao pode ser simplificada 

em etapas como se a historia desse campo assim pudesse ser reduzida, logo os acontecimen-

tos, as dinamicas e logicas que atravessam a vida do MST enquanto agente coletivo deve ser 

interpretada como anunciamos em nossa introducao numa interpretacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA figuracional e que 

metaforicamente podemos dizer que e uma grande rede de trajetorias e acontecimentos histo-

ricos que se cruzam e se interferem de modo interdependentes. Nesse sentido podemos afir-

mar que se os acontecimentos que identificamos no primeiro periodo foram importantes para 
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visibilizacao e demarcacao da identidade do MST no Extremo Sul da Bahia, as acoes do se-

guindo periodo, como a expansao do MST para outras regioes e a decisao de participar poli t i-

camente em ambito estadual evidenciam-se como decisoes que reforcaram o carater politico 

do movimento e que o colocou num cenario bem mais amplos tanto em termos geograficos 

quanto em termos politicos. Portanto, essas modalidades de luta compuseram a estrategia de 

construcao e consolidacao do MST na Bahia. Nesse caminho, espero deixar indicados alguns 

eventos importantes, bem como identificar os sujeitos implicados nesse processo. 

Recusa-se, assim, uma leitura substancializada do MST, tomando-o como algo pron-

to. Nesse sentido, as situacoes descritas e analisadas aqui integram justamente o desenrolar do 

processo para a construcao desse agente coletivo, tanto via acoes diretas quanto na articulacao 

com o campo politico, consolidando sua acao de representacao com aqueles e aquelas que 

historicamente tiveram compromisso com o MST. 
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1 AS A C O E S D I R E T A S E R E P R E S E N T A C A O P O L I T I C A NA C O N S T R U C A O DO 

M S T - B A (1987-1996) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A chegada do MST na Bahia e marcada pelas articulacoes entre as liderancas vindas 

do Sul do Pais (Jaime Amorin. Ademar Bogo e Adelar Pizeta) e as liderancas locais do Sindi-

cato dos Trabalhadores Rurais de Teixeira de Freitas, das pastorais de base da igreja catolica e 

do Partido dos Trabalhadores (PT). Entre essas liderancas, podem-se destacar algumas: a) no 

sindicato local, Adalberto Pacheco - conhecido por Betao; Adenilsa Monteiro do Amaral. 

Nalva Araujo. Irailton Goncalves, Pedro dos Anjos e Manoel Messias, todos residcntcs em 

Teixeira de Freitas naquela ocasiao; b) como segmentos da igreja catolica, os frades capuchi-

nhos representados por Frei Chico e Frei Dilson; c) a Pastoral da Juventude. onde Jaime Amo-

rin e Adelar Pizeta conheceram Valmir Assuncao, que representava Nova Alegria e Jucurucu. 

na epoca distritos do municipio de Itamaraju; d) O contato dessas pessoas acima mecionadas 

com a Pastoral Rural, levaram ao encontro com Elizabeth Rocha, no municipio de Itamaraju. 

o ex-seminarista Antonio Martins - ou Toinzinho como era conhecido - e Rubneuza Leandro 

de Souza. Todas essas pessoas estavam, concomitantemente, conhecendo a proposta do MST 

trazida pelos dirigentes nacionais supracitados. ajudando a difundir as informacoes apreendi-

das sobre o movimento nas comunidades rurais e periferias dos municipios do Extremo Sul e 

fazendo as articulacoes entre representantes da Igreja, Sindicato Rural e PT, enfim, acumu-

lando forcas para a fundacao do MST, como relatou Betao: 

Estavamos todos muito entusiasmados com a nova proposta de realizar ocu-

pacao, Ademar Bogo era o responsavel em explicar esse novo metodo, a 

forma de fazer as reunioes, ou seja, nos apresentava esse novo jeito de fazer 

a luta pela terra, eu ficava so imaginando o momento de romper a cerca e en-

trarmos na fazenda. (Entrevista, 2011) 

Foram essas pessoas as responsaveis pela mobilizacao dos Sem Terra, ex-pequenos 

proprietaries, trabalhadores rurais, meeiros, boias-frias nos municipios de Alcobaca. Teixeira 

de Freitas, Mucuri, Prado, Itamaraju, Itanhem, Medeiros Neto e Eunapolis, localizados no 

Extremo Sul da Bahia, uma regiao marcada por profundas desigualdades sociais, resultantes. 

sobretudo, do padrao de desenvolvimento que se tornou dominante em meados do seculo X X . 

quando a expansao da economia de mercado, principalmente pelos incentivos e subsidios do 

governo e mao de obra barata para a implantacao do "polo madeireiro'", atraiu muitas empre-
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sas do Espirito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, modelo que implicou no aumento do 

desmatamento de grandes areas, sem uma politica de reflorestamento adequado, e na destrui-

cao do equilibrio ecologico da regiao, alem das pressoes sobre as propriedades de agricultura 

familiar. Neste cenario a pecuaria extensiva foi outro fator que contribuiu para uma politica 

que levou a concentracao de terras na regiao. Outro aspecto das mudancas do modelo econo-

mico foi a construcao da BR 101 na regiao, no trecho que liga o Espirito Santo a Salvador, o 

que induziu um acelerado crescimento de centros urbanos como Itamaraju, Eunapolis e Tei-

xeira de Freitas. A politica governamental pelo modelo de modernizacao conservadora adota-

va uma politica de subsidio e incentivos fiscais destinados a pecuaria e a exploracao da ma-

deira para a fabricacao de celulose na regiao, alterando de modo substantivo a forma de pro-

ducao familiar de subsistencia, provocando concentracao e expulsao das familias de suas pe-

quenas propriedades. Em 1985, dados do INCRA indicavam que as empresas de celulose 

ocupavam 4 1 % da area total da regiao, que e de 353.780 K m 2 (ARAUJO, 2000). 

Esse processo desencadeou o aumento do desemprego, do exodo rural, por conta da 

saida das familias de suas propriedades, bem como aumentou a concentracao de terras. Assim, 

todo esse ambiente de aprofundamento dos problemas sociais foram determinantes para que o 

MST ganhasse forca. ou seja, fosse visto pelas familias como uma possibilidade de lutarem 

por terras, o que significava para essas familias inicialmente oportunidade de trabalho. A in-

sercao dos dirigentes nacionais supracitados, a influencia do MST organizado no norte do 

Espirito Santo - divisa com a Bahia - e esse contexto de agravamento dos problemas sociais 

foram fundamentals para a organizacao da primeira ocupacao de terras na Bahia realizada 

pelas liderancas articuladas em torno do MST nacional. Registra-se que anterior a ocupacao 

de terra a existencia de polos de lutas isoladas de posseiros na regiao Extremo Sul, que resul-

taram nos assentamentos Corte Grande, Guaira, Nova Dely, e forma experiencias de luta pela 

terra, e que no processo esses assentamento passaram a integrar as bases de articulacao do 

MST-Ba (ARAUJO, 2000) 3 1 . 

Nesse contexto, em 1986 foi realizada, no municipio de Itamaraju, a primeira assem-

bleia dos trabalhadores oriundos de varios municipios da Bahia, a fim de discutir o Piano Na-

cional De Reforma Agraria (PNRA) e formular uma estrategia para cobrar dos governos esta-

dual e municipais agilizacao no seu cumprimento, diante da crescente concentracao fundiaria 

e conflitos agrarios. Como forma de estabelecer um dialogo com os trabalhadores, o governo 

formulou o Piano Regional de Reforma Agraria (PRRA), que basicamente seguia os requisi-

1 1 Para maiores detalhes sobre a luta pela terra no Extremo Sul da Bahia, naquela epoca, bem com uma caracteri-

zacao da historia de formacao do MST na Bahia, consultar Araujo (2000). 
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tos minimos do Estatuto da Terra, quais sejam: a) delimitacao da area de acao; b) determina-

cao dos objetivos especificos da reforma agraria na regiao respectiva; c) fixacao das priorida-

des regionais; d) extensao e localizacao das areas desapropriadas; e) previsao das obras de 

melhoria; f) estimativa das inversoes necessarias e dos custos. 0 PRRA da Bahia, elaborado 

em 1986, definiu (SANTOS, 2004, p.33): 

[...] Em 19 de maio de 1986, atraves do Decreto n° 92.689, o Governo Fede-

ral declarou a area rural do estado da Bahia como Zona para efeito de execu-

cao e administracao da reforma agraria. O INCRA-BA - institute Nacional 

de Colonizacao e reforma agraria, elaborou o I piano regional de refonna 

agraria (I PRRA-BA). O qual recoloca o discurso da Reforma Agraria no Es-

tado. A meta desse piano foi: assentar 261.500 familias em aproximadamen-

te 7.850,00 ha a serem desapropriados ao longo de seu periodo de execucao 

- 1986 a 1989. 

Nesse contexto. coube a Bahia, que era entao governada por Waldir Pires, auxiliar o 

INCRA na execucao do PRRA. Para tanto, foi criada a Secretaria Extraordinaria da Reforma 

Agraria e Cooperativismo (SERAC), posteriormente transformada em Secretaria da Reforma 

Agraria, Recursos Hidricos e Irrigacao (SERAI). A partir da constituicao de organismos esta-

duais para tratar especificamente da questao agraria, como a Gerencia de Execucao da Refor-

ma Agraria (GERA). vinculada a Companhia de Desenvolvimento e Acao Regional (CAR), 

possibilitou-se a transferencia da gestao das acoes de assentamento. em todas as suas etapas. 

do Governo Federal para o Governo Estadual (SANTOS, 2004 p.34. Grifo meu): 

[...] As principals intervencoes realizadas pela GERA-CAR referiram-se as 

acoes preliminares de mcdiacao, levantamento de recursos naturais, parce-

lamento. cadastro e selecao de trabalhadores; acoes de infraestrutura social 

como escolas, postos de saude, centres comunitarios. abastecimento de agua] 

[aquisicao dos creditos e custeio atraves do Programa Especial de Crcdito 

para Reforma Agraria - PROCERA. Houve a tentativa de criacao de PA's-

modelos (Projeto de Assentamento). 

Salienta-se que a meta do I PRRA nao foi alcancada. Somente 11.221 familias foram 

assentadas em 438.777 hectares desapropriados no periodo. Registra-se o fato de nunca se 

atingirem as metas propostas pelos governos quanto aos assentamentos das familias, e que 

sempre estiveram abaixo do esperado. A CAR ainda continua a existir no estado, realizando 

principalmente acoes ligadas a infraestrutura. Atualmente, pode ser apontada, como resultado 

da participacao no campo politico, a indicacao pelo MST, via seu representante a deputado 

federal, dos nomes dos diretores regionais a frente da CAR, em tres regionais (Reconcavo 

com a militante Edneide Xavier; Chapada Diamantina com Joao Durval Trabuco(Gidu); e 
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Sul/Extremo Sul com Jota Neto). 

As novas ideias ganhavam corpo a cada reuniao entre essas pessoas, e a conquista da 

terra parecia muito possivel, naquele contexto marcado por profundas desigualdades e con-

centracao fundiaria. Cada discurso realizado pelas liderancas animava a adesao a luta pela 

terra na regiao, como nos falou Valmir Assuncao: 

O Jaime era da acao concreta, quando ele discursava, rapaz, parecia que nada 

ia dar errado. Bogo e Pizeta pensavamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA as estrategias conosco, faziam os 

planejamcntos, organizavam as orientacoes das reunioes. Meu estilo era 

mais o de Jaime, mas, claro, compreendendo e respeitando o papel funda-

mental dos outros companheiros. (Entrevista, 9 de maio de 2007. Grifo meu) 

Assim, fruto dos primeiros trabalhos realizado por essas liderancas no periodo entre 

1986 e setembro de 1987, nos municipios da Regional Extremo Sul, conseguiu-se organizar a 

primeira ocupacao no dia 7 de setembro de 1987. Fizeram parte 350 familias, aproximada-

mente, advindas dos municipios de Alcobaca, Teixeira de Freitas, Prado. Itanhem e Itamaraju, 

da "ocupacao" da fazenda 4045 de eucalipto, no municipio de Alcobaca, de propriedade da 

Flonibra, firma de reflorestamento ligada a estatal Vale do Rio Doce, na epoca. Para aquelas 

familias, irrompiam ali as nascentes de esperanca de dias melhores atraves do acesso a terra -

terra que representava, sobretudo, a possibilidade de trabalho. Por outro lado, para o grupo de 

dirigentes nacionais do MST, Ademar Bogo, Adelar Pizeta e Jaime Amorin, aquela acao sig-

nificava a materializacao da fundacao do MST na Bahia. 

O Ze Rainha, que naquela epoca, segundo Betao, era dirigente nacional pelo estado 

do Espirito Santo, chegou a Bahia no primeiro dia da ocupacao. Sua participacao foi muito 

importante. Assim, essas pessoas todas foram as responsaveis em fomentar, nas reunioes de 

base que realizavam, o desejo de lutar pela terra e buscar concretizar os objetivos construidos 

na fundacao do movimento nacional em 1984 3 2(lutar pela terra, por reforma agraria e trans-

formacao social). Nas reunioes com as familias dos bairros pobres das cidades e das zonas 

rurais, boias frias, meeiros, arrendatarios, filhos de pequenos agricultores, eles, os novos m i l i -

tantes, suscitaram naquelas pessoas a ideia de que era possivel conquistar terra para trabalhar, 

que a vida podia ser melhor no campo. Assim, de reuniao em reuniao, aumentava o numero de 

pretendentes a participar da luta pela terra. 

O assentamento 4045, alem de ser o espaco da genese do MST na Bahia e de valida-

Cao do metodo de ocupacao, representou igualmente o espaco de experimentacao de varios 

Sobre o processo de fundacao do MST Nacional, consultar Mancano (1988). 
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outros processos como, por exemplo, os processos de organicidade atraves de comissoes de 

trabalhos, circunstancialmente compostas para estruturar o acampamento, entre elas, comissao 

de alimentacao, de barraco, de saude, e, claro, de seguranca - esta ultima visando garantir a 

resistencia as ordens judiciais de despejos, decisiva para a conquista da terra. Tambem foi o 

momento em que as pessoas envolvidas no processo despontaram-se enquanto liderancas, e 

que constituiram o primeiro "coletivo de direcao na Bahia". Sobre aquele contexto das lide-

rancas, Adenilsa Monteiro relatou que: 

[...] nao havia ali ainda uma direcao formalizada. porque o reconhecimento 

das liderancas era por sua consolidacao no trabalho diario. Eramos poucos, 

tinhamos realizado um congresso no Extremo Sul, que foi em Itamaraju, que 

depois chamamos de encontro. Tinhamos montado uma coordenacao, mas 

era a coordenacao dos trabalhos de preparacao da ocupacao e das articula-

coes como um todo, mas nao era ainda a direcao. Concretamente eramos 

nos, alguns poucos que tinham ajudado no trabalho de base, e algumas figu-

ras que despontavam internamente como Valmir Assuii9ao, Lucinha, Joel-

son,Beth, Nalva, Rubneuza, Joao do Ouro, Irailton, Joaquinzinho, Ze Mar-

tins, Gildeci, Lusa, mais nossos camaradas que ja mencionei, que dirigiam 

efetivamente aquele nosso iniciar a luta pela terra aqui, que conduziamos 

nosso movimento, que era o mesmo que dizer conduzir o movimento aqui no 

Extremo Sul. (Entrevista, 9 de Janeiro de 2007) 

Estaria a cargo desse coletivo de pessoas, inicialmente, a construcao do movimento, 

que naquele periodo nao contava com o apoio da opiniao publica na regiao; suas acoes opera-

vam eram como se clandestinas fossem. As ocupacoes na madrugada, os sigilo da area a ser 

ocupada, as preocupacoes com a seguranca no acampamento e a equipe de disciplina visavam 

garantir a seguranca das familias que chegavam, bem como uma preparacao para os possiveis 

ataques das milicias que operavam na regiao. Assim, as liderancas se revezaram no acompa-

nhamento desse processo aprendiam ao mesmo tempo com as familias que construiam as pri-

meiras experiencias de organizacao do acampamento. Essas pessoas tambem se destacavam 

como liderancas diante do movimento nacional e, para outros atores politicos na regiao, como 

a Comissao Pastoral da Terra (CPT), a Igreja, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STRs), 

o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Comunista do Brasil (PCdoB). A acao do mo-

vimento no Extremo Sul despertou a construcao de uma oposicao na regiao, organizada pela 

Uniao Democratica Ruralista (UDR), que tinha como grande objetivo combater as acoes do 

MST, como forma de garantir que suas areas nao fossem ocupadas. Para tanto, lancaram mao 

de milicias, poder economico e politico para reprimir, prender e assassinar liderancas e os 

trabalhadores que participam das ocupacoes. Eram frequentes os ataques aos acampamentos 

de Sem Terra na regiao. a exemplo do ataque ao acampamento da fazenda Bela Vista, no mu-
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nicipio de Itamaraju, em 1988. A secretaria do MST funcionava no municipio de Itamaraju, 

mesmo local da sede da UDR na regiao. O despejo para desocupacao dessa area foi um dos 

mais violentos, ate aquela ocasiao, realizado na Bahia. Muitas liderancas foram presas e tortu-

radas, como relatam varias liderancas da epoca. 

Assim, esse periodo de 1987 a 1996 compreende a fundacao do MST na Bahia, cujo 

foco de acao foi, sem duvida, a "exclusividade" nas acoes diretas adotadas pelas liderancas do 

MST, periodo em que os objetivos principals se alternavam em ampliar o niimero das ocupa-

coes para pressionar o governo a acelerar as politicas de assentamentos, aperfeicoamento dos 

metodos organizativos e a luta por legitimacao do MST na sociedade baiana. Foi tambem um 

periodo em que se observa a participacao no campo politico, mas ainda de maneira difusa, 

identificado na primeira candidatura de Rubneuza Leandro, militante do MST em 1988, a 

prefeita do municipio de Itamaraju-Ba; no apoio a construcao do Partido dos Trabalhadores-

Ba (PT) e no apoio a algumas candidaturas de aliados e parceiros do movimento na luta pela 

terra, como relata Elizabeth Rocha (Representante da Bahia na direcao nacional do MST) 

A medida que o MST-Ba ia se consolidado e ganhando respeito da socieda-

de, nos achavamos que seria possivel lancar alguns dos nossos companheiros 

as eleicSes, depois da primeira candidatura com a companheira Rubneuza 

em 1988, nunca mais tinhamos tentado, entao passamos aqueles anos apren-

dendo, ajudando a organizar o PT , ai fomos construindo a ideia, o entendi-

mento que era importante ter companheiros formados entre nos para nos re-

presentar, foi entao que lancamos mao no encontro estadual de 1993 no as-

sentamento 4045, da estrategia de ter candidatura propria a deputado estadu-

al. Indicamos o companheiro Valmir Assuncao, mas ele achava que nao t i -

nha capital politico suficiente. Apos outras analises concordamos que talvez 

nao tivessemos mesmo forca pra garantir uma candidatura sozinhos, entao, 

foi ai que entrou Frei Dilson- alguem que era originalmente da Igreja Catoli-

ca mas que podiamos dizer que tambem era do MST, considerando sua atua-

cao na epoca, entao fizemos essa alianca. Mas sem duvida ele foi nossa pr i -

meira experiencia de dizer que tinhamos um candidato proprio. Claro, teve o 

segmento da igreja que ajudou muito a elege-lo em 1994, mas na campanha 

inteira ele era um candidato do MST. (Entrevista, maio de 2010). 

Identifica-se nas narrativas que, desde 1987, ano da fundacao o MST, a indicacao de 

militantes para ajudar na fundacao do PT em alguns municipios da regiao como, por exemplo, 

tres meses depois da primeira ocupacao (portanto, em dezembro de 1987), o militante Valmir 

Assuncao fora designado a deslocar-se para o municipio de Jucurucu, para ajudar na fundacao 

do PT e, em 1988, ao lancarem a militante Rubneuza Leandro como candidata a prefeita de 

Itamaraju, exemplos que sinalizam os primeiros contornos do que viria a ser a estrategia do 

MST-Ba referente a construcao da representacao politica. Ainda segundo os relatos de Eliza-



97 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

beth Rocha sobre as razoes de participacao politica naquele periodo: 

No inicio do MST aqui nao foi facil, as perseguicoes foram muitas. eramos 

vistos por muitos como bandidos, a maioria dos representantes, prefeitos, ve-

readores, deputados eram ligados aos proprietaries de terra, amigos do juiz, 

do delegado. Tinha uma politica muito ruim, sempre humilhavam os traba-

lhadores, tratavam a prefeitura e o poder politico como se fossem suas casas, 

nao, como bem publico. Era dificil conseguir junto aos prefeitos da regiao 

professores para da aulas nos assentamentos, construcao de escola, melhoria 

das estradas, creches, ou qualquer coisa. Mas como sabemos o pessoal na 

epoca das eleicoes se envolvem mesmo, ai nos entendiamos que era impor-

tant^ tambem discutir o poder politico com os assentados, como algo impor-

tance para avancarmos. Passamos a incorporar na nossa pauta de discussao as 

eleicoes, tinhamos muitos cursos para compreender a estrutura do poder po-

litico e para tambem discutir com os assentados. Quais candidatos nesse con-

texto deveriam apoiar, nosso criterio fundamental era defender o MST e a lu-

ta por reforma agraria. (Entrevista. agosto de 2011). 

O trecho acima expoe as primeiras motivacoes de participacao no campo politico ex-

plicitadas pelas liderancas, isto e, a tentativa de acesso aos canais para atendimento das de-

mandas materials dos assentamentos, como escola, transporte, contratacao de professores e 

busca de apoio a luta pela reforma agraria pelos representantes no espaco institucional, como 

forma de legitimar o MST em sua bandeira de luta. Conforme explicou Adenilsa Monteiro: 

Sobre nossa participacao na politica tinhamos uma preocupacao grande, ate 

porque os assentados eram muitas vezes manipulados no periodo das elei-

coes por candidatos que no periodo das eleicoes ate diziam ser a favor da re-

forma agraria, mas na hora dos despejos violentos, na hora de atender as 

pautas de reivindicacao do movimento, nao eram solidarios, nos viam como 

coisa menor, sem importancia, entao tinhamos a necessidade de identificar 

quern realmente estivesse conosco, quern apoiava nossa luta. Foi necessario 

de uma maneira pedagogica. debatermos com nosso pessoal, construir uma 

tatica para, se preciso fosse, nao deixa-los entrar nos assentamentos. Alem 

do mais, nos buscamos identificar companheiros que nas horas de maior di-

ficuldade estavam conosco, que nos defendesse nos espacos institucionais. 

As pris5es por exemplo. muitas vezes foi necessario o apoio de companhei-

ros deputados como Alcides Modesto do PT para nao apanharmos de manei-

ra arbitraria nas cadeias locais, como foi por exemplo no despejo da fazenda 

Bela Vista em 1988 em Itamaraju. (Entrevista, setembro 2010) 

Diante do contexto politico, o movimento, combinando suas acoes diretas de ocupa-

cao, de mobilizacao, buscava uma interlocucao com a sociedade. Foram frequentes as articula-

coes com outros segmentos, a fim de construir a imagem do MST na regiao. Nesse sentido, 

quando ocorriam as ocupacoes, as mobilizacoes. os atos publicos nas ruas dos municipios, o 

MST buscava a participacao de liderancas da igreja (padres, coordenadores das pastorais) dos 
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partidos PT e PCdoB (presidentes do partido, vereadores, deputados estaduais e federais) e com 

STRs (presidentes, coordenadores), como forma de consolidar apoios a sua luta e principalmen-

te como forma de dar visibilidade aos atos publicos, criando um certo capital politico na regiao 

- como, por exemplo, o carater das campanhas de 1988, com Rubneuza Leandro como candida-

ta a prefeita de Itamaraju, que nao se elegeu, obteve apenas 525 votos, e a de 1994, com Frei 

Dilson Santiago a deputado estadual e depois como candidato a prefeito de Itamaraju, em 1996, 

buscando divulgar o MST enquanto um movimento legitimo que atuava na regiao. e consolida-

te como agente politico no cenario baiano, como relata Elizabeth Rocha: 

A eleicao de Frei Dilson foi fundamental para consolidar o respeito ao mo-

vimento, nos ja tinhamos avancado bastante, com muitas ocupacoes na regi-

ao, com mobilizacoes, o povo da regiao Extremo Sul j a sabia identificar bem 

o movimento, mas claro, ainda com muita desconfianca e um olhar que nos 

eramos uns vagabundos. ladroes de terra e essas coisas que foi associada no 

inicio de construcao do movimento. Nessa regiao que era de muita concen-

tracao de terras nas maos dos latifundios do eucalipto, a pecuaria controlava 

os espa^s de poder politico. Ninguem acreditava direito que nos, que o po-

vo sem terra junto, claro, com alguns setores da igreja, apoio do PSB do 

PCdoB, conseguiriamos eleger um prefeito na cidade, so que essa eleicao 

(1994) era diferente da de 1988, quando eramos um movimento muito novo, 

tinha muita repressao das milicias e pouca aceitacao da opiniao publica 

mesmo. Por isso, desde la, colocar a companheira Rubneuza a candidata t i -

nha tambem esse desejo de apresentar o movimento para sociedade, debater 

a reforma agraria, acho que ajudou de alguma forma, embora tenhamos per-

dido feio. Internamente tanto os companheiros e companheiras da direcao 

nacional e na Bahia avaliou como importante participar das eleicoes em 

1994 elegendo Frei Dilson a deputado estadual, e depois temos conseguido a 

prefeitura em Itamaraju em 1996 para ajudar a divulgar as acoes do movi-

mento como tambem conquistar espacos para ajudar a articular a luta por re-

forma agraria. Mesmo tendo sido apenas tres companheiros que se elegerem 

a vereadores, dois em Itamaraju e um no Prado, porque na hora que o bicho 

pega nas ocupacoes serviam pra pelo menos denunciar nas sessoes na came-

ra de vereadores e tambem para correr atras de advogados e apoio na socie-

dade para soltar os companheiros presos. (Entrevista, maio de 2010) 

Frei Dilson foi eleito deputado estadual com 10.342 votos nas eleicoes de 1994, o 

que foi considerado uma grande vitoria, inaugurando, por assim dizer, a estrategia de entrada 

do MST pela disputa da representacao politica nos espacos institucionais, atribuida pelas lide-

rancas como o resultado da consolidac2o do movimento na Bahia, que ampliou sua atuacSo de 

uma regional no Extremo Sul com 11 assentamentos para mais quatro regionais, durante esse 

periodo de 1987 a 1996, quais sejam: 1) Sul, criada em 1993, com sede em Itabuna, com 2 

assentamentos ; 2) Sudoeste, criada em 1994, com 4 assentamentos, com sede em Vitoria da 

Conquista; 3) Chapada Diamantina, criada em 1995, com sede em Itaberaba, com 2 assenta-
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mentos; 4) Reconcavo, criada em 1996, com sede em Santo Amaro, com 2 assentamentos. 

Ja no piano do legislative municipal, a unica regional na qual o MST lancou candida-

tos foi o Extremo Sul, obtendo exito com a eleicao de representantes do movimento ao cargo 

de vereadores: Irailton Goncalves, membro da direcao estadual do MST, como vereador no 

municipio de Prado, com 152 votos; do militante do MST e do PT, Raniere Botelho, eleito a 

vereador, com 391 votos, e Osvaldo Silveira Rocha, da direcao estadual do MST, com 373 

votos, ambos eleitos no municipio de em Itamaraju, nas eleicoes de 1996 (TSE-BA). Resul-

tante das analises internas e motivados pelas primeiras experiencias exitosas, o MST conside-

rou importante que o entao deputado estadual Frei Dilson Santiago, que representava o MST 

na Assembleia Legislativa da Bahia, participasse da concorrencia eleitoral a prefeitura de Ita-

maraju. Essa deliberacao foi tomada no encontro estadual de 1995, processo que mobilizou 

um conjunto de militantes e liderancas do MST-Ba, para buscarem apoio local, de segmentos 

da igreja, de liderancas, outros movimentos, segmentos do sindicato e empresarios do comer-

cio local. Em 1996, conseguem com essas aliancas ganhar as eleicoes (com 12.054) votos, 

equivalentes a 46.47% dos votos validos para o cargo de prefeito em Itamaraju (TSE, 1996). 

Esse processo inaugura uma situacao particular: a conducao de Frei Dilson Santiago a 

prefeitura nao advinha do "capital familiar" e economico, representou o investimento de um 

setor organizado via o movimento social, tendo como polo aglutinador o MST, posicao que 

investiu o MST de uma autoconfianca na disputa eleitoral. Tambem ajudou na elaborate do 

discurso sobre a forca de mobilizacao dos Sem Terras nesse campo. Despontavam, nesse muni-

cipio, os argumentos sobre a importancia da representacao politica a ser realizada pelos mem-

bros advindos do proprio movimento. Naquele contexto do movimento na Bahia, nao havia 

grandes polemicas ou divergencias entre membros da direcao sobre a participacao que estava se 

dando nas disputas eleitorais. As relacoes do MST-Ba com a direcao nacional sobre isso nao 

representou grandes divergencias; a direcao nacional analisou, na epoca, como positiva a con-

quista da prefeitura de Itamaraju, cidade sede do movimento na Bahia, o que representaria mais 

urn caminho para consolidar o movimento nesse estado. O monumento criado em frente da pre-

feitura em homcnagem ao MST e o modo de o prefeito se referir a Itamaraju, como "a capital da 

reforma na Bahia". foram exemplos da sintonia sobre o inicio dessa participacao. 

Nesse primeiro periodo, como se pode observar, acontecem as primeiras acoes que se 

misturam as acoes diretas do MST, a luta por representacao politica. E nesse periodo que identi-

fiquei as dinamicas que justificam algumas leituras que estou conferindo a representacao do 

MST. Como expressam as analises de Bourdieu (2005b), o campjo politico aparece como forma 
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de ajudar as liderancas do MST na divulgacao do proprio movimento como tambem na luta pela 

legitimacao do movimento junto a sociedade. Nos termos de Bourdieu (2005b, p. 157): 

O misterio do processo de transubstanciacao que faz com que o porta-voz se 

torne no grupo que ele exprime so pode ser penetrado por uma analise historica 

da genese e do funcionamento dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representacao, pela qual o representante faz o 

grupo que o faz a ele: o porta-voz dotado do pleno poder de falar e de agir em 

nome do grupo e, em primeiro lugar, sobre o grupo pela magia da palavra de or-

dem, e o substituto do grupo que somente por esta procuracao existe; personifi-

cacao de uma pessoa ficticia, de uma ficcao social, ele faz sair do estado de in-

dividuos separados os que ele pretende representar, permitindo-lhes agir e falar, 

atraves dele, como um so homem. Em contrapartida, ele recebe o direito de se 

assumir pelo grupo, de falar e de agir como se fosse o grupo feito homem. 

Busquei, ao longo dessa contextualizacao, identificar aqueles e aquelas que foram au-

torizados a falar pelo MST - a medida que constroem o movimento, sao tambem construidas 

suas identidades coletivas de liderancas, dirigentes do MST. Percebe-se, nesse sentido, como a 

representacao de algumas liderancas e plasmada ao longo do tempo e nao no a priori do proces-

so eleitoral. Por isso, identificar as primeiras relacoes que dao formato ao relacionamento entre 

o movimento e as liderancas possibilitou verificar como essas liderancas constituiram-se como 

direcao executiva do movimento naquelas circunstancias historicas e, no decorrer do processo, 

como algumas dessas liderancas foram autorizadas a atuarem no campo politico para represen-

tar o MST, situacao identificada, por exemplo, quando Valmir Assuncao representante do MST-

Ba na direcao nacional, foi indicado por esta, para representar o MST no diretorio nacional do 

PT para os mandatos (1995-1996) e novamente indicado para o segundo mandato (1997-1999). 

Tal aspecto ilustra que a origem da atuacao desses representantes foi e continua sendo 

plasmada na construcao do movimento, por meio das acoes diretas, por isso, e correto interpre-

tar a representacao no ambito do movimento como relacionamento e um processo em termos de 

circularidade. dinamica que informa como o representante, circular, conecta sua atuacao no 

campo politico e no MST. A autorizacao para representar e construida em termos de circulari-

dade, que e avaliada e reavaliada sob a suspensao se sera ou nao reautorizada. Identifica-se, 

portanto, que ela nao e automatica e nao acontece sem os arranjos avaliativos de prestacao de 

contas nos espacos deliberativos do MST-Ba, enfatizando para apreciacao da coletividade se de 

fato e de direito o representante esta agindo em conformidade com os interesses, opinioes e ex-

pectativas do grupo, ou seja, se esta conseguindo manter as conexoes e vinculos com as deman-

das do movimento e o modo como desempenha suas acoes no campo politico. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA L I N H A S D E A T U A C A O , M E T O D O S O R G A N I Z A T I V O S DO M S T E O E X E R C I -

C I O D E D E M O C R A T I Z A C A O 

Ainda caracteristico desses primeiros contornos das duas acoes diretas e de represen-

tacao politica. o movimento preocupava-se em construir um processo de formacao politica 

junto aos seus membros, em tres niveis: 1) o da resistencia contra as sistematicas ofensivas 

dos proprietaries das fazendas (dos latifundiarios) que tinham influencias junto ao judiciario e 

aos governos para expedirem as ordens de despejos; 2) consolidar sua organizacao interna, 

criando seus metodos de trabalhos e aperfeicoamento das estrategias e taticas de luta combi-

nadas com um processo de formacao politica; e 3) buscar apoio de outros segmentos sociais 

para apoiar o MST e suas grandes pautas na luta pela reforma agraria e, ao mesmo tempo, 

buscar identificar e avaliar as pautas de debate no seio da sociedade, para se posicionar diante 

dos problemas presentes na sociedade brasileira. No centra do debate estavam as criticas so-

bre as instituicoes politicas tradicionalmente estabelecidas e o enfretamento com os proprieta-

rios de terras, que dificultavam o avanco da reforma agraria. O debate visava a construcao do 

projeto politico do movimento contra as politicas liberals no periodo entre 1987 a 1990 e de-

pois neoliberais, a construcao do projeto a esquerda e o sentido de participar politicamente 

dos debates sobre as desigualdades sociais, ou seja, construia-se nesse processo uma plata-

forma de luta. 

Sobre esse periodo de construcao do MST, destacam-se tambem as transformacoes 

ao longo do tempo dos "metodos organizativos", realizadas quatro vezes nesses 28 anos de 

movimento, com o intuito central de democratizar a participacao entre seus membros e incor-

porar em sua estrutura organizativa as novas familias que chegam ao movimento por meio das 

ocupacoes. Envolver seus membros tanto na construcao do movimento como nos debates e 

decisoes sobre os rumos do movimento torna esse processo dinamico. Do ponto de vista naci-

onal, o espaco com maior numero de delegados para deliberar mudancas de longo prazo e o 

"congresso nacional", que acontece a cada 5 anos, estando o proximo previsto para 2013. Ja 

nos estados, e o "encontro estadual"', realizado anualmente. Sao justamente esses espacos. 

como defendidos pelo Bringel (2008), fomentadores das condicoes para o exercicio sobre os 

processos de democratizacao. Esse variado repertorio de acoes, marchas. assembleias. encon-

tros, cursos, congressos, atuando de diferentes e combinadas maneiras, estruturam as condi-

coes de socializacao desses individuos para os debates sobre a sociedade em suas diferentes 
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agendas politicas e alargara o sentido da politica para alem das esferas institucionais. 

O primeiro metodo organizativo foi via as comissoes e um nucleo de poucas lideran-

cas na direcao executiva, que funcionou entre 1987 a 1990; o segundo foi de 1990 a 1995, 

quando as comissoes e as direcoes executivas passaram a ser denominas de setores e direcao 

estadual e nacional, ampliando o numero de participantes. O terceiro metodo foi a organiza-

cao via regional, que funcionou entre 1995 e 2005. A quarta mudanca aconteceu em 2005, 

com a adocao do metodo por brigada (REIS, 2008)3 3. 

Percebe-se, portanto, a preocupacao do MST, desde a sua genese, em construir seus 

metodos de trabalhos e espacos de participacao que pudessem garantir a contribuicao de todos 

os membros, democratizar a construcao do movimento, e, como organizacao politica que se 

pretende, visava garantir as especificidades em cada estado e a unidade nacional. Embora nao 

pretenda pormenorizar as explicacoes sobre as transformacoes nos metodos organizativos, 

farei uma consideracao sobre os "espacos deliberativos" e as "instancias coletivas" do movi-

mento, nos quais as decisoes sao tomadas, para explicitar, no contexto da minha problematica, 

como a autorizacao e conferida aos membros para atuarem como representantes do MST no 

campo politico. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA metodo e compreendido pelo movimento como o modo como irao realizar as fun-

Coes e "tarefas" para alcancarem determinados objetivos, como vao organizar as ocupacoes, 

as marchas, as assembleias, as negociacoes internas. O metodo funciona, portanto, como um 

"tipo ideal1', que define parametros que orientam a conduta e a pratica dos assentados, acam-

pados, militantes e das liderancas, no momento de negociarem e implantarem as propostas 

decididas pelas instancias. Contem elementos praticos e simbolicos. 

As instancias sao, por sua vez, os foruns e espacos coletivos e constituem-se nas 

formas que desenham a estrutura do MST. Para maior clareza, as instancias que atualmente 

organizam o MST sao micleos de familias; direcoes de brigada. regionais, estadual e nacional; 

setores de brigadas, regionais. estaduais e nacionais; coordenacoes de brigada, regional, esta-

dual e nacional. Os membros que integram essas instancias sao delegados/indicados respecti-

vamente pelos espacos, com a atribuicao de nomear. delegar, indicar quern sao (assembleia do 

assentamento, os encontros de brigada, regional, estadual e nacional; e encontro da coordena-

cao regional, estadual e nacional e no congresso nacional). Nesses espacos de encontros e 

3 3 REIS, Fabya (2008). Abordei os pormenores sobre as transformacoes dos metodos organizativos do MST, 

seus conteudos, suas motivacOes e as explicac5es sobre como funciona na pratica no interior do movimento 

durante a dissertacab de mestrado. No geral, as transformacSes buscavam dialogar com a expansao em termos 

quantitativos de membros e a insercab destas na estrutura do movimento e com os novos desafios diante de uma 

sociedade globalizada e agendas internacionalizadas de luta. 
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congresso, debate-se conjuntura politica, formulam-se as orientacdes sobre o funcionamento e 

as linhas politicas que indicam o modo como as instancias devem funcionar e os desafios a 

serem perseguidos pelo movimento. Sao os espacos deliberativos, entre cujas atribuicoes esta 

investir alguns membros como dirigentes do movimento, conferindo, portanto, legitimidade 

as acoes desses membros. Geralmente sao incumbidos de representar a coletividade aquelas 

pessoas que se dedicam a construcao do movimento a maior parte, se nao integralmente, do 

seu tempo. 

Com referenda a construcao e as transformacoes na estrutura organizacional do 

MST, pode-se afirmar que uma das principals funcoes das instancias presentes nessa estrutura 

e a "mediacao" das decisoes tomadas entre as diferentes instancias. Embora busquem nivela-

mento do caminho a seguir, em conformidade com os interesses da maioria dos membros, 

orientadas pelo principio do Centralismo Democratico, trata-se de um processo reciproco de 

influencias. responsabilidades, confianca, desconfianca,duvidas, resistencias, adesoes entre os 

defensores e opositores de cada proposta. Como exemplo, pode-se citar o visto pela direcao 

na Bahia sobre as eleicoes que, embora aprovada por maioria fundamentada pelo Centralismo 

Democratico, as divergencias tiveram consequencias praticas, seja no sentido de aprendizados 

de convivencia com as diferencas, seja como forma de fomentar o debate de ideias, e posterio-

res problematizacoes sobre as decisoes, que podem retornar ao centra do debate. A aprovacao 

sobre ter candidatos e um exemplo de uma discussao que, de tempos em tempos, e retomada 

podendo em qualquer momento alterar decisoes anteriormente consensuais, como sera expli-

citado acerca da revogacao sobre pontos da resolucao nacional. 

Desse modo, as instancias internas exercem suas mediacoes, a fim de garantirem a rea-

lizacao das acoes do MST, e reproduzem os debates e as propostas, sob a expectativa de viabili-

zarem os nivelamentos de entendimento sobre as estrategias. Por isso mesmo, dc tempos em 

tempos, o movimento promove mudancas em sua estrutura organizativa, como forma de con-

templar cada vez mais membros nas decisoes sobre o movimento. Descrevo esses aspectos para 

uma melhor compreensao sobre como internamente os membros do MST sao "autorizados" a se 

colocarem na disputa politica para representarem o MST no campo politico instituido. Nesse 

sentido, se um membra - qualquer um deles, dirigentes, assentados ou militantes - nao obtiver 

autorizacao das instancias, essas candidaturas sao consideradas pessoais e, nesses casos, os can-

didatos eleitos nao podem dizer, ao ocuparem as posicoes, seja no legislativo ou executivo, que 

representam o MST. Assim, e necessario, antes de qualquer coisa, obter a autorizacao do grupo. 

seja em assembleia. encontro regional ou encontro estadual. ou em alguma instancia (direcao de 
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brigada, regional ou estadual ou nacional) para legitimar-se como representante do MST nesses 

espacos - autorizacao que pode, em qualquer tempo, ser revogada. 

Atualmente, as instancias do MST na Bahia contam com uma direcao estadual com 

93 membros com paridade de genero; nove coletivos de direcoes regionais, compostos pelos 

dirigentes das brigadas que compoem a regional; trinta e tres coletivos de direcao nos niveis 

de brigada; 16 setores nos niveis de brigada, regional e estadual. Um coletivo com onze mem-

bros que formam os "articuladores politicos", com um representante de cada regiao mais os 

dois representantes da Bahia na direcao nacional, e mantido como um conselho consultivo, 

para debates e orientacoes, mas nao e uma instancia deliberativa. 

Identifica-se atualmente que, entre os onze articuladores politicos, cinco estao colo-

cados como representantes do MST nas disputas eleitorais de 2012, concorrendo a vagas de 

vereadores, prefeito ou vice-prefeito, situacao que, alinhada a orientacao dos candidatos, de se 

afastarem das instancias, implicou a renovacao dos responsaveis pelas regionais - as quais 

quando confrontado com candidaturas em outras instancias do movimento, como entre diri-

gentes estaduais, sao treze; e entre os assentados sao dezessete candidatos, o que compoe um 

quadro de ampliacao na construcao pela representacao politica do MST-Ba. Um dos lastros 

para essa autorizacao e justamente a experiencia na luta pela reforma agraria e o periodo que 

essas pessoas estao participando da construcao do MST na Bahia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 

1 Mauro Liicio 

Xavier 

Chapada 

Diamantina 

Prefeito -

Itaberaba-Ba 

PT 1 vez 2012 1988 

24 anos 

2 Aquiles Siqua-

ra 

Oeste Vereador-

Barreiras 

PT 1 vez 2012 1994 

18 anos 

3 Julio Honorato Sudoeste Vereador -

V. da Con-

quista 

PT 3 vez 2012 1997 

15 anos 

4 Weldes Valeri-

ano 

Rec6ncavo Vereador -

Feira de 

Santana 

PT 1 vez 2012 1988 

24 anos 

5 Jailson Sena Norte Vereador -

Juazeiro 

PT 1 vez 1995 

19 anos 

Fonte: MST-BA/2011 

Em outros termos, essas liderancas tiveram um processo de longo prazo de socializa-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

qao nas instancias e atividades do MST, estruturaram um vinculo de longo prazo. Trata-se de 

mais um elemento do modo que estou sustentando sobre a representacao como relacionamen-

to estruturado entre esses que estao sendo autorizados a disputarem com o movimento. 
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Quadro 7: Instancias organizativas do MST na Bahia 

Instancias Niimero de coleti-

vos/Periodicidade de 

Niimero de Criterio de 

participantes Composicao 
Mandato 

Direcao de 

Estadual 
A cada dois meses 93 membros 

2 representantes das 33 

brigadas 1 dirigente de 

cada regional; 9 articula-

dores politicos; 2 anos 
Direcao de 

Estadual 
16 membros representan-

tes dos setores; 2 mem-

bros da Bahia na direcao 

Direcao Regio-

nal 

9 coletivos nas regio-

nais 

Uma vez no mes 

15 a 20 

membros 

Compostas pelas dire-

coes de brigadas que 

compoem a regional 
2 anos 

Direcao de 

Brigadas 

33 coletivos 

Uma reuniao ao mes 

10 a 15 Responsaveis pelos seto-

res na brigada 
2 anos 

Articuladores 

Politicos 
Duas vezes ao mes 

11 pessoas Um(a) dirigente de cada 

regional e os dois repre-

sentantes da Bahia na 

direfao nacional 

2 anos 

Quadro 8: Coordenacdes 

Coordenacoes Periodicidade Composta por 

Coordenacao estadual Uma vez ao ano Todas as direcoes (brigada, regional e 

estadual) 

Coordenacao regional Duas vezes ao ano Todas as direcoes das brigadas 

Coordenacao de brigada Duas vezes ao ano Composta pela direfao e pelos setores 

da brigada 

Quadro 9: Espacos deliberativos amplos 

Espaco deliberativo Periodicidade Media de participantes Abrangencia das 

deliberates 

Encontro Estadual Cada ano 500 a mais Para todo o estado 

Encontros Regionais Dois ao ano 100 a mais Para regional 

Encontro de Brigada Dois ao ano 50 no minimo Para brigada 

Reuniao dos setores Dois ao ano 15 no minimo Para os setores* 

Nucleos de famflia Periodicamente 10 no minimo 

Assembleias Periodicamente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV* do assentamento 

Quadro 10: Setores/coletivos 

1 Frente de massas 7 formacao 

2 Educacao 8 relacoes internacionais 

3 Producao 9 comunicacao 

4 Juventude 10 coletivos dos cursos formais 

5 Genero 11 Coletivos de secretarias 

6 saude 12 Coletivo de assistencia tecnica 

Fonte: MST-Ba, 2012 
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3 A C O N S O L I D A C A O DO M S T NA B A H I A E A R E P R E S E N T A C A O P O L I T I C A 

(1997-2011): "A C A R A E C O R A G E M DOS S E M T E R R A NA B A H I A " 

As primeiras experiencias de acoes diretas e participacao politica, esta ultima ainda 

de forma difusa, marcaram o primeiro periodo de expansao do movimento para outras regioes 

da Bahia, bem como foram importantes para visibilizar o MST como um agente relevante na 

luta pela terra e por reforma agraria na Bahia. Os exitos nas eleicoes, com frei Dilson Santia-

go a deputado estadual em 1994 e a prefeito em 1996, e os primeiros vereadores do Extremo 

Sul, comecam a suscitar algumas liderancas do movimento a avancarem mais nas lutas no 

campo politico, oficializando essa estrategia nas instancias de direcao. Se e possivel afirmar, 

atualmente, que essa decisao nao arrefeceu as acoes diretas, nem representou o refreamento 

do movimento na Bahia, indicado pela continua e sistematica expansao do movimento e cen-

tralidade das ocupacoes de terras, mobilizacoes, marchas. cursos de formacao politica como 

demonstrarei abaixo, nao se pode afirmar, contudo, que esse processo tenha desfrutado do 

mesmo consenso sobre a participacao no campo politico do primeiro periodo. As tensoes e 

divergencias foram marcas do segundo periodo, e as articulacoes com o campo politico que se 

fizeram presentes desde a fundacao tornaram-se objeto de reflexao a partir da oficializacao 

dessa estrategia na direcao do movimento. 

Nesse sentido, a decisao a partir de 199 7 3 4 , de consolidar melhor a "ideia forca'' so-

bre lancar candidaturas de membros do MST como estrategia aliada as acoes diretas, explici-

tou sobremaneira as posicoes dos favoraveis e dos contrarios a ela, gerando tensoes entre os 

dirigentes e militantes. 

De um lado, estavam aqueles que consideravam essa estrategia como adequada, j u l -

gando que a luta por reforma agraria perpassa varios campos inclusive o politico, partindo da 

leitura de que a representacao politica e um aspecto importante no caminho da luta por refor-

ma agraria e transformacao social, e que as primeiras acoes no campo politico demonstravam 

como foi importante para o movimento se desenvolver e se visibilizar na sociedade, como 

3 4 Os primeiros candidatos foram lancados nas eleicdes de 1996 e 2000. Entre os candidatos lancados, foram 

eleitos em 1996, a vereadores: Irailton Goncalves, no municipio de Prado e Raniere Botelho e Osvaldo Silveira 

Rocha em Itamaraju. Para Prefeito de Itamaraju foi eleito Frei Dilson Santiago. Em 2000. foram eleitos a verea-

dores Noeci Santos, no municipio de VitOria da Conquista, e Jose Luis de Jesus Serra, no municipio de Itaete. 

Todos pelo Partido dos Trabalhadores. A t i 2006, o MST ja tinha indicado 26 membros a cargos de vereadores. 

No total, somente 5 se elegeram nessa trajet6ria. Tamb£m foram indicados a deputados estaduais Frei Dilson, 

eleito em 1994. e Valmir Assuncao, eleito em 2002 e em 2006. e deputado federal em 2010. 
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relata Oronildo Loures, dirigente Estadual do MST Bahia: 

Nos temos que de fato participar porque e um instrumento da gente ajudar a 

eleger pessoas mais comprometidas com a causa da reforma agraria, a trans-

fonnacao social, e se for uma pessoa mais organica, que tenha pertenca do 

movimento com certeza vai defender com muito mais propriedade essa 

grande bandeira de luta nossa. Entao por isso de alguma forma se a gente 

nao participar o nosso povo participa porque todo mundo vota no dia 5 de 

outubro, nao tern jeito, a cada dois anos e e importante a gente participar que 

agente ajuda a orientar o nosso pessoal para aquilo que e melhor. Entao isso 

e positivo, eu considero. (Entrevista, 11 de agosto de 2011, Oronildo Loures 

Costa). 

Do outro lado, posicionavam-se aqueles que, ao contrario, consideravam que o mo-

vimento poderia retroceder a luta e tornar o MST uma "correia de transmissao"' do partido, do 

governo ou uma assimilacao da ordem do "estado burgues'", levando-o ao abandono da luta 

anticapitalista e em contra o socialismo, para fazer usos das categorias utilizadas pela militan-

cia, como demonstrou Joao Ferreira, Joao do Ouro como e mais conhecido, militante do MST 

e ex-direcao do MST em 1995, atualmente assentado no assentamento Cruz do Ouro no mu-

nicipio de Itamaraju no Extremo Sul da Bahia: 

Eu sempre me posicionei contra as eleicoes, tenho uma opiniao que nao lia-

vera espaco para representantes dos trabalhadores do povo na politica bur-

guesa, o estado e burgues, acho que deveriamos seguir mesmo e na constru-

cao da revolucao como defendiamos no inicio do movimento. Eu sei que a 

conjuntura mudou, mas nao acredito em mudancas boas para os trabalhado-

res no sistema capitalismo. E entrar na politica e so perder tempo, acho que 

nao vai ajudar nossa luta nao. Os partidos hoje sao uma lambanca e os espa-

cos politicos nem se fale, acho que o fundamental e organizar os trabalhado-

res para lutar pelo socialismo, isso sim. (Entrevista, agosto de 2011) 

Ainda sobre aquele contexto e o debate entre os contrarios e favoraveis, relata Wel-

des Valeriano, diretor estadual do MST-Ba e vice-presidente do PT-Ba e 2010-2012: 

Nos tivemos diversos momentos nesse processo. O primeiro momento quando 

a gente definiu uma candidatura aqui na Bahia, houve conflitos. Pessoas que 

achava que nao dava pra conciliar politica e a luta da reforma agraria. E outras 

a favor. Definimos em reuniao que nos teriamos que ter candidato. Foi em Vi -

toria da Conqtiista - num antigo hotel que tinha la em Conquista, eu nab me 

recordo aqui o nome, mas se eu nao me engano foi em 1997. Dai se criou uma 

situacao interna, uns achando que nao daria para a gente levar uma candidatu-

ra. Bogo ele achava que o movimento na Bahia teria um retrocesso, ne, ele 

trabalhava mais a questao da escrita, que era a parte mais teorica tanto do mo-

vimento da Bahia quanto do movimento nacional. Entao houve esse debate e 

esse debate passou por diversos momentos na direcao. Aquela altura nos esta-
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vamos bem em Itamaraju. a primeira gestao de Frei Dilson, tivemos uma par-

ticipacao importante, fizemos um monumento em frente a Prefeitura em ho-

menagem ao MST, simbolizando a luta dos trabalhadores rurais, participamos 

de todo o debate de composicao da equipe. A companheira Djacira foi chcfc 

de gabinete dele, Darci Chiarello foi o secretario de obras e Valzao o de agri-

cultura, enfim, envolvemos os setores que nos apoiaram no debate, foi muito 

democratico o modo de organizacao da prefeitura. Mas como voce sabe nem 

tudo sao flores no caminho. Frei Dilson comecou com umas posturas que nao 

concordavamos. E isso comecou a dividir a opiniao se deveriamos continual' 

ou nao na vida politica. Tinha uma parte que achava que deveriamos deixar 

pra la e fazer como sempre, somente apoiar aqueles companheiros que apoia-

vam nossa luta, outros achavam justamente que nao, e ai comecou a polemica 

que frei Dilson nao era nosso, vindo do MST mesmo, e embora ele tenha sido 

uma candidatura nossa, ele nao era um de nos mesmo, entende... Entao ficou a 

polemica, me lembro que na reuniao em Vitoria da Conquista, tivemos que vo-

tar se teriamos candidato a deputado estadual nas eleicoes de 1998, foi um de-

bate tenso. Passou a proposta de que teriamos. Ai fomos a debate no encontro 

estadual em dezembro de 1997 em Teixeira de Freitas que ao final aprovou 

que deveriamos sim lancar candidatos. que era um direito dos trabalhadores 

buscarem colocar nos espacos de poder os companheiros que estavam na luta. 

(Entrevista, 18 agosto de 2011) 

Essas narrativas tornam presentes as incertezas sobre as decisoes tomadas, expressam 

as tensoes entre os membros do movimento, as quais, em minhas analises, aparecem como 

proprias das dinamicas coletivas - mas sublinho como relevante que oficializar a decisao do 

papel da participacao politica delineia a construcao da politica por representacao nos espacos 

legislativo e executivo do MST-Ba. A participacao nas eleicoes de 1998, com a indicacao de 

Valmir Assuncao, entao representante do MST-Ba na direcao nacional e membro do diretorio 

nacional do PT, consolida a entrada do MST-Ba no campo politico instituido. 

Nas eleicoes de 1998. o candidato representante do MST ficou na terceira suplencia 

de deputado estadual. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slogan de campanha " A cara e coragem do Sem Terra na Bahia" foi 

bastante expressivo do que representou aquela candidatura, com poucos apoios e com um 

candidato que, do ponto de vista do cenario politico, nao dispunha de "capital politico" que 

nao fosse sua atuacao junto ao MST, como terei a oportunidade de demonstrar em outro capi-

tulo, ao falar da trajetoria e da conducao das campanhas eleitorais. Em 2002, Valmir Assun-

cao ficou na primeira suplencia. assumindo o mandato de deputado estadual em 2005. Em 

2006, foi eleito o deputado estadual mais votado da historia do PT na Bahia. Nesse mesmo 

ano, com a vitoria do PT a frente do Governo da Bahia, foi convidado a compor o quadro de 

secretarios de estado pelo governador eleito, Jacques Wagner. Em 2010, foi eleito a deputado 

federal na quarta posicao dos eleitos do PT na Bahia, consolidando uma longa trajetoria de 

participacao de construcao pela representacao do MST nos espacos politicos. As dinamicas 

das campanhas e ocupacao dos cargos executivos que integram a construcao da representacao 
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politica serao tratadas em outro capitulo. 

Neste capitulo, como proposto inicialmente, trilhei um caminho que delineia a cons-

trucao da estrategia de representacao politica, ao passo que permite verificar que essa entrada 

no campo politico nao significou uma reducao ou deslocamento de foco das acoes diretas na 

construcao do movimento, evidenciada sob os quatro aspectos demonstrados a seguir: 1) a 

expansao para outras regionais do movimento a partir de 1997; 2) o incremento do niimero de 

assentamentos nas diversas regionais ao longo dos dois periodos; 3) a manutencao da realiza-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c3o das acoes de formacao politica e formal, marchas e mobilizacoes de repercussao nacional; 

e 4) regularidade das acoes diretas, ocupacSes expressas pelo niimero de acampamentos. 

Observa-se que, apos a decisao da participacao nas disputas eleitorais, o MST nao al-

terou seu ideario de continuar expandindo-se para outras regiSes da Bahia, como exemplifica-

do pela criacao de mais quatro regionais: 1) Baixo Sul, criada em 1997, com sede no munici-

pio de Gandii, com 3 assentamentos; 2) Norte, criada em 1999, com sede no municipio de 

Juazeiro, 2 assentamentos; 3) Oeste, criada em 2000, com sede no municipio de Barreiras, 1 

acampamento massivo de 2.500 familias; 4) Nordeste, criada em 2006, com sede no munici-

pio de Paulo Afonso, 2 acampamentos: 

Tabela A: Expansao das regionais (1997-2006) 

NORTE 

OESTE 

1999 

2000 

2006 

Ocupacao que referenda a fundacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em 11 de Abril de 1997 surge a ocupacao da faze n da Itagril 

no municipio de Tapeord com 100 familias. A segunda ocor-

reu na fazenda Canta Galo, localizada no municipio de 

Ibirapitinga e Camamu, pertencente a Angelo Calmon de Sd 

ligado ao grupo do Banco Econdmico. De 1997 a 1999, 

aconteceu na regiao 07 ocupacoes. 

Em 1999 ocuparam a fazenda Jurema no municipio de Jua-

zeiro pertencente ao fazendeiro Carlos Henrique Carra, 

hoje assentamento Sao Francisco com 106 familias assenta-

dos. A fazenda Jacare foi a primeira ocupacao feita pelo 

MST no municipio de Juazeiro com 80 familias nao desa-

propriando a area, porque era pequena, as familias se jun-

taram e fizeram outra ocupacao na fazenda Tres Bois muni-

cipio de Casa Nova hoje assentamento Luiz Nunes com 50 

familias. 

Em 2000, o MST foi para regiao oeste do estado no munici-

pio de Barreiras, no qual foifeito o maior acampamento de 

sem terra do estado da Bahia, com cerca de 5.000 familias 

sem terra. 

Ocupacao no municipio de Paulo Afonso. 

Fonte: PRADO, 2002 e MST-2001 

Atualmente, e possivel afirmar com seguranca que o MST concilia a meta de expan-

sao e consolidacao nas regionais onde chega atraves das acoes diretas, articulacao com outros 
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CAPITULO m 

MST E PT: "IRMAOS SIAMESES" OU ANTAGONISTAS POLITICOS? 

A relacao do MST com o PT e uma relacao historica e dial&ica. Nab e uma 

relaclo que se forma entre dois movimentos separados, que ai resolvem con-

versar, ou atuar em conjunto. Porque historicamente, militantes do MST e 

da reforma agraria, ajudaram a formar o PT no meio rural. E em muitos lu-

gares os militantes do PT, mesmo urbanos, ajudaram a formar o MST. De 

maneiras que mantidas as caracteristicas e funcdes diferentes entre movi-

mento de massa e organizacao partidaria. o MST e o PT nasceram juntos, 

como irmabs siameses, com olhares voltados para espacos diferentes [...] 

(STEDILE, 2011) 

FigurazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 4 : Conjunto de imagens B 

I (acima) - Homem com bandeira do MST em frente ao MDA 

II (esquerda, centra) - Dilma Rousseff com bone do MST 

III (direita, centra) - Lula com Bandeira do PT 

IV (abaixo) - Lula com bone do MST 

Fonte: Agencia Brasil, 2011 
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B
uscar os momentos emblematicos da relacao entre PT e MST, identificando as d i -

vergencias e convergencias que estruturam e que continuam motivando acoes con-

juntas, os conflitos, rupturas e afastamentos entre os membros do partido e do mo-

vimento, constitui o objetivo deste capitulo. Como afirma acima Joao Pedro Stedile. da dire-

cao nacional do MST, essa relacao de irmandade entre esses agentes coletivos comecou a se 

estruturar na decada de 1980. cada um deles solidarizando-se com os outros e estruturando-se, 

cada um ao seu modo, em espacos sociais diferentes. A seguir, demonstrarei alguns desses 

caminhos, para compreender como o PT se consolidou como um dos principals aliados do 

MST quando o assunto e politica no campo institucional. Especialmente quando se observa a 

trajetoria do movimento na Bahia, pode-se afirmar que o olhar ja nao esta tao voltado para 

espacos diferentes, como descreveu Joao Pedro Stedile. A deliberacao do MST-Ba em parti-

cipar das disputas eleitorais, com membros oriundos da militancia do MST, como forma de 

avancarem na perspectiva de representacao politica do MST no legislativo e executivo, com-

prova como esse olhar atualmente se justapoe entre as acoes diretas e acoes no espaco institu-

cional. 

Nao adentrarei o debate sobre as definicoes, objetivos e finalidades dos partidos poli-

ticos (e mesmo sobre os movimentos sociais) na contemporaneidade, e a reflexao sobre o PT 

nesta tese foi motivada exclusivamente porque, embora as relacoes tenham mudado de forma 

e intensidade, o PT continua sendo, no campo da politica institucional, um dos principals ali-

ados do MST-Ba na objetivacao, por exemplo, dos candidatos oriundos do MST-Ba para via-

bilizar suas candidaturas. Todos os candidatos oriundos dos MST-Ba que se colocaram nas 

disputas eleitorais eram inicialmente filiados ao PT . 

Este capitulo naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um estudo sobre o PT ou partido politico, a exemplo de um conjunto de estudos que se 

debrucaram sobre essa questao. Muitos analistas das agremiacoes partidarias procuram elucidar um conjunto de 

questoes que podem ser resumidas nas seguintes perguntas: o que e um partido politico? Como surgiram os par-

tidos politicos? Quais os tipos de partido politico? Qual a funcao do partido politico? Quais as caracteristicas dos 

sistemas partidarios nos diferentes paises? (SELL, 2006, p. 151). Sab trabalhos referencias sobre partidos politi-

cos: Sistema Politico Brasileiro (FLEISCHER, 2007); Elementos para uma analise antropologica do voto (In: 

GOLDMAN; SANT'ANNA, 1996); Estudos sobre partidos politicos (In: SELL, Introducao a Sociologia. 2006); 

e ainda, em relacab aos estudos classicos, ver: SANTORI, Giovanni. Partidos e Sistemas partidarios. Brasilia: 

UNB, 1982; LENIN, Vladimir. O que fazer? Sab Paulo: Hucitec, 1988; GRAMSCI, Antonio. Maquiavel, a poli

tica e o Estado Moderno. Rio de Janeiro: Civilizacab Brasileira, 1991; e ainda: MICHELS, Robert. Sociologia 

dos Partidos Politicos. Brasilia. UnB, 1982; DUVERGER, Maurice. Os partidos politicos. Rio de Janeiro. 

Zahar, 1970. 
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1 M S T E P T NA C O N S T R U C A O C O L E T I V A DA R E P R E S E N T A C A O P O L I T I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A participacao dos membros do MST na Bahia marcou a fundacao e consolidacao do 

PT em alguns municipios, como a fundacao do PT no municipio de Jucurucu, em 1987, mes-

mo ano de fundacao do MST na Bahia e sua atuacao junto ao PT no municipio de Itamaraju. 

Nessa relacao, um conjunto de aprendizados reciprocos foi gerado, decorrente das dinamicas 

da participacao dos membros do MST-Ba no ambito do partido politico, bem como deste na 

relacao com o movimento social. Estou certa de que as relacoes entre movimento social e 

partido politico nao sao, no mundo pratico, tao recortadas, embora reconheca que, em termos 

conceituais, esses atores sao identificados, qualificados e caracterizados de modo a precisar 

suas diferencas e especificidades. 

Por outro lado, ao se falar de forma generica desses agentes coletivos, ha uma expec-

tativa de que as acoes do movimento social focalizem formas diretas de enfrentamento, de 

demincia e de reivindicacao junto ao Estado, para o atendimento da pauta do movimento; es-

pera-se, portanto, uma atitude de enfretamento e antagonismo ao Estado. As aproximacoes e 

atuacoes justapostas entre movimentos sao vistas como potencializadoras de redes e sao reto-

ricamente incentivadas. o que nao ocorre quando essa justaposicao acontece, quando os mem-

bros dos movimentos atuam no campo institucional, principalmente no partido politico, ou 

cargos nas estruturas de Estado, situacoes que sao sempre alvo de problematizacoes. Em rela-

Cao aos partidos politicos, ha a expectativa de que sejam os mediadores. responsaveis na cons-

trucao dos governos e disputas dos espacos de poder que estruturam o Estado. 

A pesquisa reforcou, como ja identificado por outros estudos, diga-se de passagem, 

que na contemporaneidade ja nao se pode esperar por uma atuacao homogenea, monolitica 

dos membros dos movimentos sociais e outros agentes coletivos. Ratifica-se que este estudo 

evitou um olhar classificatorio, e, de igual modo, nao se espera que os individuos ajam de 

modo totalitario em um espaco. Parece-me necessario, portanto. superar um olhar que preten-

da encontrar, na pratica cotidiana dos militantes e membros que constroem suas identidades 

coletivas, uma acao exclusiva dos individuos, interpretando-a ora como virtude que as condu-

tas desses membros deveriam seguir, como sinonimos da postura correta, ora conferindo uma 

interpretacao negativa dessa participacao quando a justaposicao e com o campo institucional. 

Em sentido contrario a esse processo, interessou-me apreender justamente as estrategias des-

ses membros, na vida pratica, as quais possibilitaram as aproximacoes, afastamentos e os ar-
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ranjos que, ao mesmo tempo, estruturam convergencias e as distincoes desses agentes coleti-

vos. Na esfera politica, e cada vez mais comum e recorrente a justaposicao de atuacao dos 

individuos nos diversos papeis que sao chamados a desempenhar, diferentes papeis para se 

viabilizarem tanto nas esferas privadas como na vida publica. 

Afirma-se que, pelo menos para aqueles membros que estao diretamente na condicao 

de representantes no campo institucional. a justaposicao da participacao politica e uma dina-

mica presente na trajetoria desses membros que atuam no MST-Ba; justaposicao vivenciada 

por tensoes e conflitos, mas, tambem, por aprendizados e exercicios coletivos importantes que 

integram o ambiente socializador desses sujeitos em suas particularidades. Tal exercicio ga-

rantiu, ao mesmo tempo, uma acao solidaria e de compartilhamento de certos referenciais, 

mas tambem de disputas e atuacoes que reforcassem a autonomia e a distincao entre o movi-

mento e o PT. 

Sublinha-se. portanto, nessa experiencia, a evidencia de que ja nao e mais possivel 

tracar uma divisao desses processos. Os olhares, como mencionado acima, ja nao se orientam 

com exclusividade para as diferentes esferas da sociedade. Nesse sentido, identifica-se que as 

relacoes entre o MST-Ba e PT-Ba compuseram um ambiente de socializacao no qual muitos 

desses militantes, tanto do movimento social quanto do partido, construiram e permutaram 

experiencias que compoem um conjunto de conhecimento pratico para lidarem com as agen-

das partidarias. o debate da participacao politica e a reflexao sobre o que consiste o papel dos 

representantes politicos; e em muito foram importantes para estruturarem suas concepcoes e 

visoes de mundo. 
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S O B R E A P A R T I C I P A C A O DO M S T E M D I F E R E N T E S E S P A C O S 

Sobre a nocao de "participacao politica" cabe um parentese: a palavra participacao 

remonta ao seculo X V , derivada do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA participation participationis, participation. Significa 

"tomar parte em", compartilhar, associar-se pelo sentimento ou pensamento. Assim, o MST-

Ba vai tomando parte no PT atraves das suas participates nas agendas (encontros, assem-

bleias, uma vivencia pratica que envolve aprendizado dos procedimentos da burocracia, das 

normas internas, e se consegue, atraves da participacao, olhar um mapa minimo com a finali-

dade de se orientar nas situacoes de disputas internas do partido, ou seja, para formular as 

tomadas de posicao na luta pelo poder no partido. etc.). 

A participacao entendida e a acao de individuos e grupos com o objetivo de influen-

ciar o processo politico. Logo, essa participacao no interior do partido foi fundamental para o 

MST na Bahia decidir pela disputa eleitoral como um dos muitos caminhos da luta pelo po-

der. No sentido amplo, "a participacao como a acao que se desenvolve em solidariedade com 

outros no ambito do Estado ou de uma classe, com o objetivo de modificar ou conservar a 

estrutura (e. portanto. os valores) de um sistema de interesses dominantes" ( A V E L A R , 2007, 

p.264.) - aspecto importante, por exemplo, quando o PT, na decada de 1980, colocava-se co-

mo um partido que se opunha a ordem. de ideario revolucionario. propunha-se organizar os 

trabalhadores e os diversos movimentos sociais na luta anticapitalista e para a construcao do 

socialismo no Brasi l 3 7 . Esse conjunto de referencias se assemelhava as agendas politicas de-

fendidas pelos movimentos sociais de luta pela terra. 

No caso do movimento social rural, a confrontacao se deu com as elites agrarias, via 

ocupacoes de terra e denuncia das violacoes dos direitos humanos. Foi capaz de transformar 

reivindicacoes por terra, trabalho, moradia. infraestrutura. educacao. saude, em demandas 

politicas e em instrumento de defesa dos direitos de cidadania ou de contestacao ao autorita-

rismo do Estado e das elites agrarias. Por exemplo. Warren (2005) considera "particularmente 

relevante [...] a compreensao do significado e do alcance da acao politica criada atraves das 

redes de movimentos sociais" e, com base nessa experiencia, considera-se aqui a atuacao dos 

movimentos sociais nos processos de democratizacao do Pais. 

5 7 Em 1978 e 1979, a sociedade civil e os meios de comunicacao discutiam o fim da ditadura, a anistia politica e 

os direitos humanos. A conjuntura politica permitia o enfretamento direto entre operarios e patroes. (MACHA-

DO, 2001). Em 1980. em decorrencia das movimentacoes do cenario politico brasileiro pelas greves do operari-

ado no ABC paulista e um conjunto de variaveis politicas, funda-se o PT. 
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Mesmo que o sentimento seja de oposicao a um sistema dominante, a participacao 

politica ocorre dentro de limites e regras defmidas por esse sistema, legitimando-o, confir-

mando. portanto que a participacao ativa, pratica, e a condicao para melhor construcao de 

estrategias e formulacao das tomadas de posicao nessa correlacao de forcas (PIZZORNO. 

1975; A V E L A R , 2007). 

Embora uma definicao de participacao abranja as acoes que ocorrem nos limites e 

regras de um sistema politico, e os atores em disputa procurem maximizar sua influencia nas 

decisoes politicas, e todas as acoes que extrapolam as regras dominantes, confrontando-as, 

deveriam ser tratadas em outras categorias, como as dos movimentos sociais, a experiencia do 

MST aponta tambem que dos movimentos sociais ja nao se pode esperar uma participacao 

apenas de confrontacao, atribuida a esses movimentos em relacao ao Estado, ratificando. por-

tanto, que a participacao abrange um universo diferenciado de manifestacoes empiricas, e 

sempre havera dificuldades na sistematizacao de todo seu repertorio nas democracias contem-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•t o  

poraneas ( A V E L A R , 2007). Interessa-me, todavia, pontuar que, se por um lado foi impor-

tante para o MST ampliar suas relacoes com outros movimentos e entidades da sociedade 

civi l e colocar-se em constantes negociacoes com o Estado para atendimentos das demandas 

materiais/emergenciais do cotidiano, por outro, foi relevante sua articulacao com os partidos 

politicos para uma interlocucao dessas demandas no sistema politico brasileiro como um todo. 

Destacam-se, nessas relacoes entre MST e Partido, suas articulacoes com o PT e vice-versa 3 9, 

no sentido de produzirem, nas primeiras decadas da reabertura politica, convergencias ideolo-

gicas na formulacao dos seus projetos politicos. 

Diante disso, resumimos em tres grandes vias os canais de participacao: o canal eleitoral e partidaria, confor-

me as regras constitucionais e do sistema eleitoral adotado em cada pais; os canais corporativos, que s3o instan-

cias intermediarias de organizacao de categorias e associates de classe para defender seus interesses no ambito 

fechado dos governos e do sistema estatal: e o canal organizacional, que consiste em formas de organizacao 

coletiva no ambito da sociedade civil, como os movimento sociais, as subculturas politicas, as atividades das 

organizacfies nao governamentais de natureza civica, experiencias de gestSo publica em parceria com grupos 

organizados da sociedade e como o orcamento participativo, os conselhos gestores etc. (AVELLAR, 2007). 

O PT organizou-se, no papel, a partir das formulacoes de intelectuais marxistas. mas tambem continha em seu 

bojo, desde o nascimento. ideologias espontaneas dos sindicalistas que constituiram o seu "niicleo duro" organi-

zacional. O partido se articula com diversos outros partidos e grupos de esquerda latino-americanos, como 

a Frente Ampla uruguaia. partidos comunistas de Cuba, grupos do Brasil e de outros paises, e movimentos soci-

ais brasileiros, como o MST no chamado Foro de Sab Paulo, reuniao de movimentos e partidos politicos de es-

querda latino-americanos. 
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3 A F O R M U L A C A O D E U M P R O J E T O P O P U L A R P A R A O B R A S I L 

O movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, fundado em 1984, em Cascavel, 

iniciou suas acoes focalizando o metodo da ocupacao de terras como sua principal tatica de 

luta, associada aos seus programas de formacao orientados para a construcao de uma organi-

zacao politica, com o objetivo de realizar a transformacao social, norteado por alguns referen-

ciais de esquerda. No conjunto de teorias que influenciaram o MST em sua formacao politica, 

destacam-se as ideias de Lenin, a partir da qual o movimento fundamentava sua crenca na 

construcao de uma vanguarda de liderancas para conducao dos processos revolucionarios. 

Muitas dessas ideias tiveram grande apelo entre as liderancas. sobretudo aquela sobre a cons-

trucao/formacao de uma vanguarda para conduzir o processo de transformacao mais ampla na 

sociedade. Nesse sentido, foi recorrente, nas ideias do movimento, que a organizacao politica 

(dita por Lenin em seu livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O que fazer?, escrito em 1902, ao mencionar o partido de van-

guarda) nao era necessariamente o partido politico institucionalizado/integrante do sistema 

politico de um pais, mas uma organizacao politica que teria como missao a conducao dos pro-

cessos revolucionarios. Tal aspecto foi, em grande medida, assimilado nos referenciais de 

formacao politica das liderancas e militantes do MST. Segundo Lenin (1988 [1902], p.87), 

partido de vanguarda era: 

A organizacao dos revolucionarios deve englobar, antes de tudo e principal-

mente, homens cuja profissao e a acao revolucionaria. Diante desta caracte-

ristica comum aos membros de tal organizacao, deve ser absolutamente el i -

minada qualquer distincao entre operarios e intelectuais e, com maior razao, 

entre as diversas profissoes de uns e de outros. Necessariamente, essa orga-

nizacao nao deve ser muito extensa, e e preciso que seja a mais clandestina 

possivel. 

Nessa mesma linha, as teorias gramscianas tambem tiveram influencia nos cursos de 

formacao do movimento, segundo o qual "o principe moderno nao pode ser um individuo, o 

organismo determinado pelo desenvolvimento historico e o partido politico" (1991, p.6, in 

cadernos do carcere). Para Gramsci, a principal funcao do partido politico e a construcao da 

hegemonia, conjunto de ideias pela qual uma determinada classe impoe sua visao de mundo 

(ideologia) para o resto da sociedade. Assim, o movimento buscou, num conjunto de agentes 

e redes, a possibilidade de construir um conjunto de acoes para avancar na acumulacao de 

forcas, visando criar hegemonia politica, pelo menos buscando convencer os diferentes seg-
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mentos sociais no Brasil sobre a necessidade de realizar a reforma agraria, entendendo que 

sem a sua realizacao nao seria possivel desenvolver o Brasil e diminuir as desigualdades soci-

ais. 

Nesse sentido, tanto o MST quanto o PT, na condicao de organizacoes politicas fun-

dadas na mesma decada, foram plasmadas no universo cuja referenda das ideologias socialis-

tas das esquerdas exerceu grande influencia. Assim. como uma "memoria herdada", trazem 

para o seio das suas organizacoes (partidaria e na forma de movimento social) um debate re-

corrente naquele momento historico, como, por exemplo, o classico debate expresso no livro 

de Rosa LuxemburgozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reformas ou revolucao, ou ainda problematizando se deveria haver 

tolerancia com a tese de construcao/transicao gradual do capitalismo proposta pela socialde-

mocracia, ate alcancarem o socialismo, questoes que permanecem difusamente nas "disposi-

Coes" dos membros dessas organizacoes, advindos dos contextos da luta sindical, dos partidos 

e organizacoes de esquerda, das igrejas ligadas as correntes da teoria da libertacao. 

O PT surge a partir da proposta nuclear da tomada do poder pelos operarios, o idea-

rio de organizar os trabalhadores e implantar o socialismo democratico no Brasi l 4 0 . Haveria 

ainda que problematizar as nuances sobre o que entendem como "socialismo democratico", 

todavia, nao me debrucei sobre essa problematica. 

Sublinham-se, portanto, as relacoes reciprocas de apoios entre os membros do PT e 

do MST, relacoes que buscaram realizar a operacao desses "irmaos siameses", visando garan-

tir autonomia do MST, buscando distanciar-se da ideia de que o PT exercia alguma especie de 

tutela sobre o movimento. Reitera-se que nao faz muito tempo que havia um senso comum, de 

segmentos sociais que interpretavam o MST e PT como sendo uma unica organizacao, ou 

ainda de que o MST seria um setor do PT. A fundacao do MST, enquanto movimento auto-

nomo, em 1984, e fundamental para esclarecer que as primeiras ocupacoes realizadas em 

1980, ano tambem de fundacao do PT, nao foram feitas pelo partido em si - havia apenas o 

apoio desse partido a um movimento que se constituia. 

Nesse processo, e possivel destacar a atuacao do movimento construindo um conjun-

4 0 O PT nasceu com uma postura critica ao refonnismo dos partidos politicos socialdemocratas. Nas palavras do 

seu programs original: "As correntes socialdemocratas nao apresentam, hoje, nenhuma perspectiva real de supe-

ra?aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA histories do capitalismo imperialista". O PT organizou-se, no papel, a partir das formulates de intelectu-

ais marxistas, mas tambem continham em seu bojo, desde o nascimento, ideologias espontaneas dos sindicalistas 

que constituiram o seu "nucleo duro" organizacional. ideologias estas que apontavam para uma aceitacao da 

ordem burguesa, e cuja importancia tornou-se cada vez maior a medida que o partido adquiria bases materials 

como maquina burocratico-eleitoral Ainda "socialismo democratico" e um termo usado por varios movimentos e 

organizacSes socialistas para enfatizar o carater democratico de suas tendencias politicas. Tal orientacab surge 

em oposicao a outras correntes que defendem o autoritarismo como meio de transicao para o socialismo, pro-

pondo, em vez disso, a criacab de uma economia democratica descentralizada a partir de movimentos populares. 

empreendida pela e para a classe trabalhadora. 
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to de proposicoes que davam forma a sua proposta de projeto popular democratico, o que se 

pode averiguar nos trechos abaixo identificados, destacando-se o documento 4 1 que apresenta 

as principais propostas de construcao de um projeto popular, no recorte pensado para a agri-

cultura brasileira, com o seguinte objetivo: 

Essa proposta de reforma agraria se insere como parte dos anseios da classe 

trabalhadora brasileira de construir uma nova sociedade: igualitaria, solida-

ria, humanista e ecologicamente sustentavel. Desta forma, as propostas das 

medidas necessarias fazem parte de um amplo processo de mudancas na so-

ciedade e, fundamentalmente. da alteracao da atual estrutura de organizacao 

da producao e da relacao do ser humano e natureza. De maneiras que, todo 

processo de organizacao e desenvolvimento da producao no campo aponte 

para a superacao da exploracao,da dominacao politica e da alienacao ideolo-

gica e da destruicao da natureza. Buscando valorizar e garantir trabalho a to-

das as pessoas como condicao a emancipacao humana e a construcao da dig-

nidade e da igualdade entre as pessoas e no restabelecimento de relacoes 

harmonicas do ser humano com a natureza. 

Nesse mesmo documento, destaca-se ainda a sua visao sobre o papel do Estado: 

Box 1: Proposta sobre o papel do Estado para o MST zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O ESTADO D E V E D E S E N V O L V E R UMA P O L I T I C A A G R I C O L A VOLTADA PARA OS IN-

T E R E S S E S DO POVO 

Medidas 

5.1. O estado deve usar todos os instrumentos de politica agricola, como garantia de precos, credito, fo-

mento a transicao e consolidacao da producao agroecologica, seguro, assistencia tecnica, armazenagem. 

etc., prioritariamente para o cumprimento desse programa de reforma agraria. 

5.2. O estado deve garantir a compra de todos os produtos alimenticios do setor campones e da reforma 

agraria. 

5.3. O estado vai garantir financiamento para que as comunidades do meio rural desenvolvam programas 

coletivos de autonomia energetica, atravds de usinas de bio-diesel e atraves de fontes alternativas como a 

energia solar, agua, edlica (ventos) etc.. 

5.4. O estado deve garantir condicoes para que todos os agricultores tenham acesso aos meios de produ-

cao necessarios, como: maquinas, equipamentos, insumos, agroindustria, etc.); se necessario instalar fa-

bricas de empresas estatais. 

5.5. Um programa especial de credito para a reforma agraria 

a) Criar um programa especial de credito rural destinado as familias assentadas pela reforma agraria e aos 

agricultores/as pobres, atraves da rede de bancos publicos, de forma desburocratizada e acessivel. 

b) Destinar recursos suficientes e priorizando os investimentos produtivos, que reorganizem as unidades 

produtivas. E tamWm, recursos para implantacab de agroindustrias, sistemas de irrigacao e estimulo a 

outras formas industrias combinada no meio rural. 

c) Desenvolver uma metodologia participativa em que o sistema financeiro publico va ate os pequenos 

agricultores de forma mais desburocratizada possivel, mas estimulando formas cooperadas e combatendo 

oportunismos e desvios. Pode-se combinar o uso de recursos de credito com garantia de compra antecipa-

da da producao. 

10. O APARATO ADMINISTRATIVO-INSTITUCIONAL DO ESTADO 

Para realizacao desse programa de mudancas no campo visando um programa de reforma agraria popular, 

1 Essa proposta foi atualizada em documento datado em 9 de julho de 2009 (Cf. Anexo, ao final deste trabalho. 

Fonte: MST, 2009). 
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deve-se realizar mudancas imediatas na forma de funcionamento das instituicoes publicas. Para isso pro-

poem-se as seguintes medidas: 

10.1. Reestruturacao e fortalecimento do INCRA como instrumento publico para reestruturacao da pro-

priedade da terra no Brasil. Adequando portarias, contratando funcionarios e agilizando seus procedimen-

tos administrativos. E vinculando-o diretamente a Presidencia da republica. 

10.2. Reestruturacao da CONAB e transformando-a numa empresa publica da agricultura popular tendo 

como papel, a garantia de precos, o abastecimento dos mercados locais e regionais de alimentos, e a com-

pra de todos os produtos da agricultura reformada. Instalagao de agroindustrias nos assentamentos. Garan-

tia de fornecimento de insumos necessarios para a reforma agraria. priorizando os de origem organica e 

local. 

10.3 Criac3o de um instituto publico vinculado ao programa da reforma agraria, que tenha como func3o 

garantir a assistencia tecnica publica e gratuita, coordenando a metodologia e os programas de fomento. E 

a capacitac3o geral dos agricultores para o novo modelo. Esse instituto atuara em coordenacao com outros 

organismos publicos de pesquisa (Embrapa, e empresas estaduais,) e de assistencia tecnica que possa 

atender melhor seus objetivos. E com a participacao das organizacSes dos trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. A ACAO DO ESTADO D E M O C R A T I C O POPULAR 

A implementacao dessas mudancas implica necessariamente em que o Estado, com tudo o que representa 

de poder (executivo, legislative judiciario. seguranca e poder econdmico) seja o instrumento fundamental 

de implementacao das propostas. 

Seguramente devera ser um Estado diferente do atual. Devera ser gerido democraticamente, com ampla 

participacao das massas e buscando sempre o bem comum. 

Por outro lado, devera haver um novo nivel de colaboracao e complementariedade, entre os governos 

federal, estadual e municipal. 

Fonte: MST 2009 

Como elementos centrais do seu projeto popular para o Brasil, alem do documento 

citado no Box 1. identifico outras propostas integrantes da concepcao ideologica sobre o papel 

do Estado, entre elas: proposta de educacao como condicao para os brasileiros serem cidadaos 

plenos com dignidade e altivez; proposta para reforma agraria, com superacao da pobreza 

rural e definicao do limite da propriedade no Brasil em 35 modulos fiscais; proposta de com-

bate a violencia sexista. de promocao da saude publica universal e de qualidade, de reconhe-

cimento da diversidade etnica. de democratizacao dos meios de comunicacao; e propostas 

para o sistema politico e soberania nacional popular. E fato que o movimento se integra a re-

des das quais participa e com as quais se articula na sociedade, plasmando o ambiente de for-

mulacao do teor das suas propostas. Sublinho entre as propostas os trechos sobre o sistema 

politico e o debate sobre a soberania popular, para explicitar o que pensa o MST sobre esses 

temas: 

SISTEMA P O L I T I C O - Queremos u m p a i s que crie e utilize permanetite-

mente mecanismos de participacao e decisao direta da populacSo, nas varias 

instancias de decisao do poder politico e social, construindo uma verdadeira 

democracia popular participativa. E preciso regulamentar os plebiscitos, re-

ferendos e consultas populares para tomada de decisoes de importancia para 

o povo. Defendemos uma ampla reforma politica que garanta liberdade de 

organizacao politica e partidaria, financiamento publico exclusivo das cam-

panhas eleitorais em todos os niveis, controle da propaganda mentirosa, fide-
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lidade partidaria, revogacao de mandates pelo vote popular, fim do sigilo 

bancario, patrimonial e fiscal de todos os candidatos e de todos ocupantes de 

cargos publicos, em todos os niveis. Ajuste dos salarios de todos eleitos 

equivalente a media dos ganhos dos servidores publicos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SOBERANIA 

NACIONAL E POPULAR - Precisamos de politicas e praticas dos gover-

nantes que garantam a pleno soberania de nosso povo, sobre nosso territorio. 

nossas riquezas naturais, minerals, nossa biodiversidade, a agua e as semen-

tes. O Estado deve ter o controle com a participacao da sociedade e dos tra-

balhadores, e das empresas estrategicas para o desenvolvimento nacional que 

ja existem e criar as que forem necessarias para gerirem as riquezas. E insta-

lar uma auditoria da divida externa e examinar todos os contratos, para con-

trolar a transferencia de riquezas para o exterior, a titulo de juros e amortiza-

9§o de dividas e de contratos nao transparentes ou ilegais e imorais. 

Entre suas propostas, destaca-se a defesa de uma democracia participativa que en-

volva a populacao em assuntos de interesse geral. O exemplo das ultimas experiencias de con-

sulta a populacao articuladas juntamente com outros segmentos da sociedade civil foram: a) a 

organizacao do plebiscito sobre o pagamento da divida externa; b) consulta sobre a participa-

cao do Brasil na A L C A ; e c) recentemente sobre o limite do tamanho da propriedade da terra 

no Brasil 2 . 

4 2 Plebiscito divida externa - A oportunidade esta sendo criada pela "Campanha .lubileu 2000, por um inilenio 

sem dividas", coalizao composta por igrejas, movimentos sociais, partidos polfticos e outras entidades. Realizado 

de 2 a 7 de setembro de 2000. Plebiscito sobre a ALCA - De 1 a 7 de setembro, 41.758 urnas recolheram os 

votos del0.149.542 pessoas. O Plebiscito contou com o trabalho voluntario de mais de 150 mil pessoas, em 3894 

municipios (de um total de 5550). Em relacao ao Plebiscito da Divida externa, o Plebiscito da ALCA atingiu 450 

municipios a mais e superou em 70% o numero de votantes. Quanto aos resultados, 98,35% dos votantes, disse-

ram nao ao tratado da Alca; 96% rejeitam as negociacoes que estao em andamento e; 98,6% nao aceitam a entre-

ga da Base de Alcantara, no Maranhab, para controle militar dos EUA.O Plebiscito Popular pelo limite da pro-

priedade da terra realizada de 1 a 7 de setembro de 2010. Esta consulta popular e fruto da Campanha Nacional 

pelo Limite da Propriedade da Terra, promovida pelo Forum Nacional da Reforma Agraria e Justica no Campo 

(FNRA) desde o ano 2000. 
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4 A N A L O G I A S E N T R E P R O P O S T A S DO M S T E DO PT 

Em carta intitulada "Compromissos com a mudanca", de 20 de outubro 2002, dirigi-

da a populacao do Brasil, Lula reafirmou varios compromissos assumidos pelo PT durante a 

campanha daquele ano, os quais se aproximavam, em grande medida, das propostas formula-

das pelo MST. Vejam-se trechos da carta: 

A construcao dessa nova perspectiva de crescimento sustentado e de geracao 

de emprego exigira a ampliacao e o barateamento do credito, o fomento ao 

mercado de capitals e um cuidadoso investimento em ciencia e tecnologia. 

Exigira tambem uma inversao de prioridades no Fmanciamento e no gasto 

publico, valorizando a agricultura familiar, o cooperativismo, as micro e pe-

quenas empresas e as diversas formas de economia solidaria. O Congresso 

Nacional tern uma imensa responsabilidade na construcao dessas mudancas 

que irao promover a inclusao social e o crescimento sustentado. Por isso, es-

tarei pessoalmente empenhado em encaminhar para o Congresso as grandes 

reformas que a sociedade reclama: a refonna da previdencia social, a refor-

ma tributaria, a reforma da legislacao trabalhista e da estrutura sindical, a re-

forma agraria e a reforma politica. O mundo esta atento a esta demonstracao 

espetacular de democracia e participacao popular ocorrida na eleicao de on-

tem. E uma boa bora para reafirmar um compromisso de defesa corajosa de 

nossa soberania nacional. E o faremos buscando construir uma cultura de 

paz entre as nacoes, aprofundando a integracao economica e comercial entre 

os paises, resgatando e ampliando o Mercosul como instrumento de integra-

cao regional e implementando uma negociacao soberana frente a proposta 

da Alca. Vamos fomentar os acordos comerciais bilaterais e lutar para que 

uma nova ordem economica internacional diminua as injusticas, a distancia 

crescente entre paises ricos e pobres, bem como a instabilidade financeira 

internacional que tantos prejuizos tern imposto aos paises em desenvolvi-

mento. Nosso governo sera um guardiao da Amazonia e da sua biodiversi-

dade. Nosso programa de desenvolvimento, em especial para essa regiao, se-

ra marcado pela responsabilidade ambiental. 

O PT tambem enunciava na "Carta dos principios" que antecedia sua fundacao ofici-

al, em 1979, uma articulacao com outros partidos politicos para a construcao do projeto de 

nac&o: 

O PT considera imprescindivel que todos os setores sociais e correntes poli-

ticas interessados na luta pela democratizacao do pais e na luta contra o do-

minio do capital monopolista unifiquem sua acao, estabelecendo frentes in-

terpart id arias que objetivem conquistas comuns imediatas e envolvam nao 

somente uma acao meramente parlamentar, mas uma verdadeira atividade 

politica que abranja todos os aspectos da vida nacional. 
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Nesse documento ainda consta a afirmacao de um PT democratico e dos trabalhado-

res: 

O PT nao pretende criar um organismo politico qualquer. O Partido dos Tra-

balhadores define-se, programaticamente, como um partido que tern como 

objetivo acabar com a relacao de exploracao do homem pelo homem. O PT 

define-se tambem como partido das massas populares, unindo-se ao lado dos 

operarios, vanguarda de toda a populacao explorada, todos os outros traba-

lhadores - bancarios, professores, funcionarios publicos, comerciarios, 

boias-frias, profissionais liberals, estudantes etc. - que lutam por melhores 

condicoes de vida, por efetivas liberdades democraticas e por participacao 

politica. O PT afirma seu compromisso com a democracia plena, exercida di-

retamente pelas massas, pois nao ha socialismo sem democracia nem demo-

cracia sem socialismo. Um partido que almeja uma sociedade socialista e 

democratica tern de ser, ele proprio, democratico nas relacoes que se estabe-

lecem em seu interior. 

Os documentos do PT e MST, seguidos das entrevistas, permitem localizar conver-

gencias na formulacao das propostas para a superacao de um conjunto de problemas estrutu-

rais no Brasil. Essa identificacao e, sobretudo, mais simetrica durante as formulacoes nas de-

cadas de 1980 e 1990. A centralidade da reforma agraria presente nos programas de governo 

do PT em 1989, 1994, 1998 e em 2002, que assegurou a disposicao entre membros da direcao 

e militantes do MST em apoiar as candidaturas do PT, bem como o conteudo defendido por 

ambos nos primeiros anos de existencia sao exemplos das convergencias entre os projetos 

naqueles contextos. Na entrevista com Joao Pedro Stedile (2011), dirigente nacional do MST, 

ele reafirma o alinhamento historico entre MST e PT: 

A relacao do MST com o PT e uma relacao historica e dialetica. Nao e uma 

relacao que se forma entre dois movimentos separados, que ai resolvem con-

versar, ou atuar em conjunto. Porque historicamente, militantes do MST e 

da reforma agraria, ajudaram a formar o PT no meio rural. E em muitos lu-

gares os militantes do PT, mesmo urbanos, ajudaram a fonnar o MST.De 

maneiras. que mantidas as caracteristicas e funcoes diferentes entre movi-

mento de massa e organizacao partidaria, o MST e o PT nasceram juntos, 

como irmaos siameses, com olhares voltados para espacos diferentes. Mais 

recentemente, por conta da pluralidade partidaria, e de militantes de outras 

origens que atuam no MST, ha tambem filiacoes de militantes e dirigentes 

em outros partidos, como PDT, PSB, PSOL e PCdoB. Mas a grande maioria 

dos que fazem militancia partidaria, estao no PT. E tambem, historicamente, 

acho que sempre tivemos um respeito mutuo, entre PT e MST de praticar-

mos a autonomia politica., entre as duas organizacoes sociais. Nunca houve 

ingerencia de parte a parte, nem a nivel nacional, e tampouco tive conheci-

mento de ocorrencia nos estados. Quando alguem cometia esse desvio, de 

tentar ferir a autonomia de um ou outro, acabou derrotado ou isolado (Entre-

vista, 2011). 
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Esse alinhamento entre propostas defendidas por ambos nos seus programas e docu-

mentos, sobretudo em relacao a reforma agraria, vai perder forca a partir de 2002, e a reforma 

agraria comeca a aparecer de modo generico nos documentos do PT, como, por exemplo, na 

Carta ao Povo Brasileiro 4 3 , de junho de 2002, da qual se reproduz um trecho (Grifos meus): 

O povo brasileiro quer mudar para valer. Recusa qualquer forma de continu-

ismo, seja ele assumido ou mascarado. Quer trilhar o caminho da reducao de 

nossa vulnerabilidade externa pelo esforco conjugado de exportar mais e de 

criar um amplo mercado interno de consumo de massas. Quer abrir o cami-

nho de combinar o incremento da atividade economica com politicas sociais 

consistentes e criativas. O caminho das reformas estruturais que de fato de-

mocratizem e modernizem o pais, tomando-o mais justo, eficiente e, ao 

mesmo tempo, mais competitive no mercado internacional. O caminho da 

reforma tributaria, que desonere a producao. Da refonna agraria que assegu-

re a paz no campo. Da reducao de nossas carencias energeticas e de nosso 

deficit habitacional. Da reforma previdenciaria, da reforma trabalhista e de 

programas prioritarios contra a fome e a inseguranca publica... Aqui ganha 

toda a sua dimensao de uma politica dirigida a valorizar o agroncgocio e a 

aRricultura familiar. A reforma tributaria, a politica alfandegaria, os investi-

mentos em infra-estrutura e as fontes de financiamento publicas devem ser 

canalizadas com absoluta prioridade para gerar divisas". 

Assim, fica evidente a generalidade que a reforma agraria passa a ocupar no governo 

petista, demonstrada, sobretudo, pelos numeros de desapropriacao no segundo mandato do 

governo Lula e no primeiro ano do governo Dilma, posteriormente 4 4. 

4 3 Numa proposta exegeta, Paulo Roberto de Almeida, Doutor em Ciencias Sociais, diplomata, autor de varios 

trabalhos sobre relacoes intemacionais e politica externa do Brasil, analisa o teor da Carta ao Povo Brasileiro. 

RevistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Espaco Academico, n.38, julho de 2004. 
4 4 Foram grandes as expectativas sobre o governo Lula no que diz respeito a realizacao da refonna agraria, pois 

esse governo contou com o apoio de varios movimentos sociais, entre eles o MST, sendo dessa forma considera-

do como um governo popular. Alem disso, o ex-presidente Lula deu a declaracao de que a realizaria com uma 

canetada. Porem, ao final de oito anos (2003-2010) vimos que a refonna agraria, entendida enquanto uma politi-

ca de transformacao da estrutura agraria, fazendo cumprir a funcao social da terra nab foi realizada. Esse fato 

torna-se mais real quando se verifica a forte estabilidade do Indice de Gini no Brasil, sendo que em 1975 era de 

0,855, em 1985 foi de 0,858, em 1995/96 foi 0,857 e em 2006 era de 0,856. De acordo com Sampaio e Garcia 

Filho (s/d, p. 1) "e preciso ver a reforma agraria como uma decisao politica do estado para solucionar uma 

"questao agraria", que entrava o desenvolvimento da Nacdo". 

Esses sao apenas alguns exemplos de acoes betn-sucedidas durante o periodo de 2003 a 2010. Porem, quando se 

trata de reforma agraria no governo Lula ha muitas criticas em funcao deste governo ter se dedicado em realizar 

"medidas conipensatorias" em detrimento de uma efetiva distribuic3o de terras. Apesar de algumas medidas 

terem sido transformadas em politicas piiblicas permanentes, atraves de decretos assinados pelo ex-presidente, 

outras ac5es podem ser extintas de uma hora para a outra. A atual presidente Dilma em seu discurso de posse 

afirmou que a prioridade das acoes do Governo Federal sera para a erradicacab da pobreza extrema no pais: "A 

luta mais obstinada do meu governo sera pela erradicacao da pobreza extrema e a criacao de oportunidades 

para todos." (Dilma Roussef, 2011). Contudo, nesse discurso nab houve nenhumazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mencSo a reforma agraria 

enquanto politica capaz de contribuir para acabar com a pobreza. 
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Todavia nao se pode deixar de compreender que, ao longo desses anos, o MST foi 

demarcando no ideario popular suas diferencas com o PT, sem perder, contudo, os vinculos de 

reciprocidade em relacao a algumas propostas, do mesmo modo que nao se podem negligen-

ciar, nessa confluencia de relacoes, as diferencas e os conflitos proprios a esses sujeitos cole-

tivos, como reforca Bringel (2006, p.36): 

Asimismo, es importante matizar que asi como el PT es hoy um partido to-

talmente fragmentado, dentro del MST tampoco existe un posicionamento 

homogeneo, fruto de lapluralidad y diversidad de enfoques. Enun breve es-

bozo historico, es a partir de losmovimientos y luchas sociales de la fase po-

pulista brasilena, cuando El pueblo irrumpeen la es cena politica brasilena, 

por primera vez, conalgun poder de presion (GOHN, 1995, p. 91). Se desa-

rrollan conflitos agrarios - como los de Formoso y Trombas, en Goias en 

1955 - a la vez que se estructuranres istencias y se Fonnan movimientos y 

partidos, duramente reprimidos a partir de 1964 com La imposition Del re-

gimen militar. Bajo la dureza Del periodo dictatorial, laizquier da partidista 

se fragmenta, El movimiento estudiantil se luce y lostrabajadoresdel campo 

y de Iaciudad, sobretodo a finales de la decada de 1970, vuelcan sus fuerzas 

em La reconstruction de la democracia. En este contexto se barajanlas cartas 

del futuro surgimiento tanto del PT como, posteriormente, del MST, que na-

ce oficialmente en 1984. A su vez, el PT nace oficialmente em febrero de 

1980, en Sao Paulo, fruto de La cercamiento de los movimientos sociales 

com antiguos sectores de laizquierda brasilena. 

Nesse sentido, M S T 4 5 e P T 4 6 atuaram no contexto de reabertura democratica, estrutu-

raram pautas e construiram relacoes de reciprocidade e solidariedade politica. Destaca-se, 

nessa interlocucao, a participacoes no ambito nacional, de liderancas comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de porta-

vozes do MST nas instancias nacionais do Partido dos Trabalhadores, a exemplo da participa-

Por esse fato, acredita-se que o governo Dilma dara continuidade as acoes sociais implantadas pelo governo Lula 

sem adentrar especificamente na reforma agraria, uma vez que: 

"A expectativa e que se possa, no governo Dilma, avancar mais na reforma agraria, embora os indicios iniciais 

sejam de que o tema esta fora de pauta. Tanto no periodo eleitoral quanto no pos-eieitoral [mesmo no discurso 

de posse], o tema da reforma agraria nao foi tralado. Historicamente, alias, nos podemos afirmar que nao te-

mos um programa de reforma agraria. O que temos tido, ao longo da historia brasileira, sao programas de 

assentamento porque a estrutura fundidria brasileira continua inalterada, ou seja, grandes propriedades, alta 

concentracao fundidria, grandes investimentos no agronegocio como forma de exportacao de commodities para 

equilibrar a balanca de pagamentos" (AGENCIA BRASIL, Entrevista Gilmar Mauro, 2011) (SOUZA, Valnil-

de Ferreira de, junho de 2011. p.7). 
4 5 As divergencias sobre o caminho a seguir no PT contribuiram sobremaneira para a fonna organizativa via 

tendencias, buscando conciliar a diversidade interna das posicSes e o centralismo democratico de origem leninis-

ta. As tendencias internas se organizavam a partir de certos referentes te6ricos de esquerda (leninista, trotskista, 

gramsciano). 

Se o PT, via suas tendencias, € expressivo de uma diversidade interna, o MST tambem nab pode ser visto em 

termos monoliticos; sua forma organizativa guarda uma correspondencia para todos os estados no Brasil associ-

ada as realidades de cada lugar, resultando em um movimento diferenciado e heterodoxo. Os princfpios, as linhas 

politicas e a estrutura organizativa sab elementos presentes em todos os estados do Brasil nos quais o MST atua. 

Todavia o contexto particular de cada regiab resulta em deliberac5es sobre diferentes estratdgias, como por 

exemplo, a decisab da direcao do MST-Ba sobre a participacao nas eleicSes. 
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cao de Joao Pedro Stedile - direcao nacional do MST no diretorio nacional do PT em 1993, 

signatario da tesezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hora da Verdade, que resultou na construcao da tendencia interna no PT 

denominada "Articulacao de Esquerda"; depois, por indicacao da direcao nacional, Valmir 

Assuncao, entao direcao nacional pela Bahia, participou, por tres mandates, do diretorio naci-

onal do PT. Conforme relate de Joao Pedro Stedile: 

Quando surgiu a articulacao de esquerda, alguns dirigentes do MST, e eu 

pessoalmente, pela militancia partidaria, que tambem tinhamos no PT, aca-

bamos nos envolvendo, porque havia um sentimento critico que ocorreu de-

pois da derrota do projeto democratico-popular nas eleicoes de 1989, e mui-

tos de nos comecamos a criticar o comportamento reformista da corrente ma-

joritaria. Entao, apoiamos e alguns se envolveram mais no movimento hora 

da verdade, que acabou da critica a linha politica da maioria, resultando nu-

ma nova corrente interna. (Entrevista, 24 agosto de 2011) 

Essas narrativas sao importantes porque possibilitam compreender um pouco mais os 

vinculos historicos entre esses agentes coletivos e justificar que, mesmo diante de um cenario 

em que a reforma agraria nao tinha centralidade no governo do PT, o MST e um conjunto de 

entidades do Forum Nacional por Reforma Agraria decidiram pelo apoio a Dilma Rousseff, 

em 20 de outubro de 2010. como expresso na carta 4 7 entregue a candidata a presidencia, de-

clarando o apoio e a esperanca de que entre outras coisas, ela priorizasse a reforma agraria 

como meta do seu governo e como sendo um dos pilares para erradicacao da miseria no Pais: 

As Entidades que compoe o Forum Nacional pela Reforma Agraria e Justica 

no Campo (FNRA), de modo autdnomo e independente, declarant o seu 

apoio a eleicao de Dilma Rousseff para presidenta do Brasil. Entendemos 

que a erradicacao da pobreza no campo so se concretizara se houver uma 

profunda Reforma Agraria que possibilite o acesso a terra as centenas de m i -

Ihares de familias sem terra, que garanta os territorios aos povos indigenas e 

as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais e assegure, 

alem da distribuicao da terra, a implantacao de politicas que garantam a 

construcao de comunidades sustentaveis, tanto economica, quanto cultural e 

ecologicamente. Na esteira do que Lula iniciou, o apoio e o estimulo a agri-

cultura familiar deve avancar, uma vez que ela e a responsavel pela maior 

parte da producao de alimentos e pela maioria das ocupacoes produtivas no 

meio rural, de acordo com os dados do Censo Agropecuario do IBGE de 

Assinam a carta a Candidata Dilma Rousseff as entidades do F6rum Nacional Pela Reforma Agraria ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Justic a  

no Campo: ABRA ABEEF, APR, ABONG, ASPTA, ANDES, CARITAS - Brasileira; COIABE, Centro de 

Justica Global, CESE, CIMI, CMP, CNASI, COIABE, CONDSEF, CONTAG, CUT, Comissao de Justica e 

PAZ, DESER, Emporio do Cerrado, ESPLAR, FASE, FAZER, FEAB, FETRAF, FIAN - Brasil, FISENGE, 

Grito dos Excluidos, IBASE, IBRADES, IDACO, IECLB, IFAS, INESC, Jubileu Sul/Brasil, MAB, MLST, 

MMC, MNDH, MPA, MST, MTL, Mutirab Nacional pela Superacao da Miseria e da Fome; Pastorais Sociais. 

P.1R, Rede Brasil. Rede Social de Justica, RENAP, S1NPAF, Terra de Direitos. CTB Central dos trabalhadores 

Brasileiros. 
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2006. (CARTA DO FNRR, 2010) 

Reitero, portanto, que essas referencias dos vinculos expressos nos trechos dos docu-

mentos e nas narrativas das pessoas articuladas nesses agentes coletivos, que esse apoio ao PT 

nao se deu apenas nas eleicoes 2010 - essa e uma relacao que remonta aos tempos das suas fun-

dacoes e ao debate das esquerdas brasileiras na construcao de um projeto para o Brasil. 

Outro exemplo dessa articulacao do MST com outros partidos e organizacoes latino-

americanas e o Foro de Sao Paulo 4 8, espaco para o qual convergiram as propostas e afinidades 

ideologicas que tern como referenda o paradigma do socialismo como alternativa ao capita-

lismo; e a objetivacao da proposta de realizacao da reforma agraria, como forma de alteracao 

da estrutura agraria no Brasil. Nesse sentido, e possivel afirmar que, de todos os partidos 

apoiadores na genese do MST, o que mais estabeleceu, na propria linguagem dos militantes, 

uma "sintonia fina", foi o PT. 

48 O Foro de Sao Paulo (FSP) e um encontro de partidos politicos e organizacoes nao governamentais 

de esquerda da America Latina e Caribe. O Foro foi constituido em 1990 quando. juntamente com Fidel Castro, 

ex-presidente de Cuba (poder de 1959 a fevereiro de 2008) o Partido dos Trabalhadores brasileiro convidou 

outros partidos e movimentos sociais e revolucionarios da America Latina e do Caribe para discutir alternativas 

as politicas neoliberais dominantes na America Latina da decada de 1990, e promover a integrac3o economica, 

politica e cultural da regiao. Segundo a organizacao, atualmente mais de 100 partidos e organizacoes politicas 

participant dos encontros. As posicoes politicas variant dentro de um largo espectro, que inclui partidos social-

democratas, organizacoes comunitdrias, sindicais e sociais inspirados pela Igreja Catolica, grupos etnicos e am-

bientalistas, organizacoes nacionalistas, partidos comunistas e grupos guerrilheiros. Desde entao, o FSP tern 

acontecido a cada um ou dois anos, em diferentes cidades: Managua (1992), Havana (1993), Montevideu (1995), 

San-Salvador (1996), Porto Alegre (1997), Mexico (1998), Managua (2000), Havana (2001), Antigua (2002), 

Quito (2003), Sao Paulo (2005). San Salvador (2007) e Montevideu (2008). 
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5 O M S T NA B A H I A E SUA R E L A C A O C O M A A R T I C U L A C A O D E E S Q U E R D A 

Como mencionado anteriormente, na Bahia a atuacao do MST esteve fortemente ali-

nhada ao PT, mas e preciso considerar que o PT nao e um partido homogeneo. Desde a cria-

Cao da articulacao de esquerda, em 1993, o MST no estado fez militancia partidaria via essa 

tendencia, para estabelecer suas relacoes com o PT. 

Conforme relatou, em entrevista, Renata Rossi - membro da direcao nacional do PT 

e membro da Articulacao de Esquerda (AE), o surgimento dessa tendencia se deu em 1993, a 

partir da construcao de um Manifesto chamadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Hora da Verdade (HV) que apresentava 

uma tese diferenciada em relacao as posicoes tornadas hegemonicas no Partido - particular-

mente, apos a primeira eleicao presidencial em 1989, na qual Lula concorrera pela primeira 

vez. Para Renata Rossi, o lancamento do H V impulsionou e fortaleceu o campo da chamada 

Esquerda Petista, da qual a A E faria parte como principal tendencia interna. Destacou tambem 

que dentre as principals formulacoes da A E estao aquelas que afirmam "a defesa de um PT de 

luta, de massa, democratico, socialista e revolucionario" 4 9 e que aprofundassem o dialogo 

com o Partido e seus militantes nos movimentos sociais, elementos considerados fundamen-

tals para a renovacao estrategica do socialismo no Brasil. Os momentos mais importantes des-

ta disputa se deram no Primeiro Congresso do PT (1991) e na definicao da oposicao ao go-

verno de Itamar Franco, que assumira a Presidencia da Republica apos o impeachment de Col-

lor de Meio. 

Os signatarios do referido manifesto apontavam que, desde entao, influentes setores 

partidarios passavam a defender posturas moderadas, mais institucionais e integradas a ordem, 

em detrimento da afirmacao radicalizada do socialismo. Fizeram parte desse processo e com-

puseram, inclusive, a primeira Direcao Nacional da AE, entre outros: Joao Pedro Stedile e 

Valmir Assuncao, entao membros da direcao Nacional do MST, Luci Choinacki (PT/SC), 

David Capistrano (PT/SP), Sonia Hypolito (PT/SP), Arlindo Chinaglia (PT/SP), Iriny Lopes 

(PT/ES), Hamilton Pereira (PT/GO), Mucio Magalhaes (PT/PE), alem de Valter Pomar e Ju-

lio Quadros, que faziam parte da Executiva Nacional do Partido. Ja na segunda composicao 

da Direcao Nacional, participavam como convidados permanentes representantes das direcoes 

nationals da CUT, UNE e do MST. Adao Pretto, Dorcelina Folador e representantes da Ubes 

4 9 A corrente publicou dois livros que content a reproducao de suas resolucoes. SSo eles: Socialismo ou Barba

ric, em 2000, pela Editora Viramundo; e Novos Rumospara o governo Lula, em 2004, pela Editora Pagina 13. 

(Cf. www.paginal3.com.br). 
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e Pastoral da Juventude somaram-se a Direcao da A E em 1998, na ocasiao da Primeira Confe-

rencia Nacional da tendencia. 

Em 2009, a Articulacao de Esquerda participou do Processo de Eleicoes Diretas 

(PED) 5 0 , com a ex-Ministra da Secretaria de Politicas para Mulheres ligada a Presidencia da 

Republica, Iriny Lopes, apresentando candidatura a Presidencia Nacional, que reafirmava suas 

resolucoes e polarizava com o chamado Campo Majoritario formado, basicamente, pelos 

membros da Velha Articulacao, da qual a AE se desgarrara. 

Explicitou tambem o cenario atual da Articulacao de Esquerda, que conta com cinco 

membros no Diretorio Nacional do Partido, dirige a Secretaria Nacional de Relacoes Interna-

cionais e preside o Diretorio Estadual de Santa Catarina, alem de contar com dirigentes esta-

duais e municipais em diversas regioes. 

Nos movimentos sociais, organiza-se atraves dos movimentos de mulheres, juventu-

de, LGBT, combate ao racismo e do setor sindical. Nas ultimas eleicoes (2010), quatro depu-

tados federals eleitos articulavam-se por essa tendencia: Valmir Assuncao (eleito deputado 

federal pela Bahia), Marcon (Rio Grande do Sul), Iriny Lopes (Espirito Santo) e Lucy Choi-

nacki (Santa Catarina). A principal caracteristica dessa bancada e a representacao do segmen-

to da reforma agraria, dos pequenos agricultores e da agricultura familiar. A corrente apoiou, 

ainda. a eleicao de 14 deputados estaduais. dentre os quais destacam-se Edegar Pretto (filho 

de Adao Pretto 5 1, deputado federal representante da luta camponesa, falecido em 5 de feverei-

ro de 2009) e Marcelino Galo, na Bahia, que tambem representa o movimento de luta pela 

terra na Assembleia Legislativa. 

Verifica-se, nesse processo que, desde a formacao do MST-Ba, entre afastamento e 

aproximacao, o alinhamento desse movimento com o PT se deu a partir da Articulacao de 

Esquerda. .Toga um elemento novo nessa trajetoria o rompimento de secoes da A E em varios 

estados com a tendencia, no que seria seu primeiro congresso nacional, em agosto de 2011. A 

questao diz respeito a divergencia de conducao e ideologica, cuja critica central foi a prioriza-

Cao de Valter Pomar, dirigente nacional da tendencia, na conducao da tendencia ao burocra-

tismo e a uma acao voltada apenas para articulacoes internacionais, uma organizacao da ten-

dencia de quadro e nao de massas, e nao priorizando os processos aqui no Brasil, perdendo 

5 0 O PED se realiza em media a cada 2 anos, sendo um processo atraves do qual os filiados ao Partido escolhem 

seus dirigentes nos ambitos municipais, estaduais e nacional. 
5 1 Ad3o Pretto - nascido na cidade de Coronel Bicaco (RS), em 1945, criado em Miraguai (RS). participou das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), da Comissao Pastoral da Terra (CPT), foi presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Miraguai e fundador da Central Unica dos Trabalhadores (CUT) no estado. Em 1991 foi 

eleito deputado federal pela primeira vez e, recentemente, exercia seu quinto mandato consecutive Ad3o Pretto 

deixou esposa e nove filhos - e uma infinidade de companheiras e companheiros, de amigas e amigos. 
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oportunidades de envolver os movimentos sociais nos processos de luta para mudar a socie-

dade. Assim, em 2 de agosto, em reuniao para decidir se credenciaria ou nao a delegacao da 

Bahia, as divergencias se acentuaram, culminando na saida de muitos militantes da AE. Rena-

ta Rossi relata aquele momento: 

A Articulacao de Esquerda ela si reivindica como uma tendencia de quadros, 

ela rechaca e impedia, (ou impede ainda) e ai e a forma como eles lidam a 

partir de agora a ideia de garantir que a corrente seja uma corrente de mas-

sas. Entao a tese deles e que o partido e de massas mas as correntes sao de 

quadros. So que o PT e uma frente de correntes, e uma frente de tendencia; 

nao existe na vida real do PT, grupos e forca politica que a gente chama ' i n -

dependente'; nao existe isso, o PT hoje e formado por um conjunto de ten-

dencias. E divergente voce falar que o partido de massas e que a corrente e 

de quadros. Nos achamos que a corrente tambem tern que ser de massa. Essa 

divergencia ficou muito nitida no processo do rompimento nosso no con-

gresso, porque a Articulacao de Esquerda ela veio ao longo dos anos estabe-

lecendo rompimento com os conjuntos de forcas que eram suas, nao e? En-

tao teve um processo de racha em Santa Catarina, teve um processo de racha 

no Rio Grande do Sul. Entao foram varios momentos que companheiros e 

companheiro sairam da corrente desde a sua fundacao la em 1993, la no HV. 

O que ficou muito nftido, ao que motivou nosso movimento, e que nos era-

mos a bola da vez; e porque nos eramos a bola da vez? Porque a Articulacao 

de Esquerda nao comportava experiencia como a nossa que e a de ser uma 

tendencia de massas. Pra nos nao tern contradicao entre crescer. do ponto 

vista de numeros de filiados, de forca eleitoral, por que? Porque a nossa for-

Ca eleitoral ela e uma forca ideologicamente de esquerda, ela e disciplinada. 

ela e uma forca dos movimentos sociais. Entao nao tern contradicao entre ser 

de esquerda e ser de massas. Entao esse foi o ponto de tensao que levou a 

gente a construir outra coisa; e foi o ponto de tensao que levou com que nos 

(e ai a experiencia da Articulacao de Esquerda da Bahia) fosse uma especie 

de bola da vez pra Articulacao de Esquerda, por que? Porque a Articulacao 

de Esquerda, ela vinha nessa politica que tinha que formar quadros, numa 

politica que nao dialogava com os movimentos, com a realidade da corrente 

no estado; mas uma politica internacional que nao dialogava com nossas lu-

tas aqui. A tese deles, e o seguinte: o PT ta degenerado, o PT ta numa situa-

cao ruim, e por isso, nos tambem estamos numa situacao ruim. Entao, o fato 

do PT ta ruim servia como argumento pra uma apatia da Articulacao de Es-

querda, mas aqui nao, o PT pode ate querer ampliar pra cinco milhoes de f i -

liados, isso significar um enchimcnto, pode significar pessoas que nao sao 

militantes. Mas nos estamos tranquilos sobre isso, porque nos queremos 

crescer junto com o PT, mas nos temos a clareza que a nossa base social que 

nos vamos filiar, tornar militantes. Entao e uma base ideologicamente de es-

querda. uma base dos movimentos, uma base de lutas. uma base que constroi 

uma politica. entao, esse eu acho que foi o principal ponto e agora com essa 

nossa defmicao, o que a gente tern sentido, e que o conjunto de outros com-

panheiros e forcas politicas do PT, tern vindo conversar conosco, entifo de 

fato nos estamos construindo uma nova coisa. No congresso, nos construi-

mos uma tese chamada 'inaugurar um novo periodo' que apontava essas 

questoes e nos estamos sendo chamados ate hoje de INAUGURAR, A 

T U R M A DO I N A U G U R A R , mas nos vamos fazer nosso primeiro congres-

so, nosso primeiro seminario no dia 1° de setembro, que e pra conversar com 
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esse conjunto de pessoas, e tentar sair dai a construcao de uma corrente, for-

ca interna, um nome e ai tentar conformar isso nos marcos do PT. (Entrevis-

ta, 25 de agosto de 2011). 

Identifiquei nas entrevistas os nomes que integraram o "conjunto dos membros arti-

culados no movimento inauguraf' (orientandos para formar uma nova tendencia no PT, crian-

do em dezembro de 2011 a Esquerda Popular e Socialista) nos estados - todos os militantes 

da AE no estado da Bahia, com Valmir Assuncao, deputado federal, e Marcelino Galo, depu-

tado estadual; toda a militancia da A E de Santa Catarina, em que uma das referencias era Jose 

Fritz, presidente do PT estadual e ex-ministro da Pesca no governo Lula, e o ex-ministro da 

pesca, Altemir Gregorin. que sucedeu Jose Fritz: alguns militantes de Brasilia; todo o bloco 

AE de Minas Gerais, ligado as acoes na juventude; expressiva parte da militancia do Distrito 

Federal; parte do estado de Alagoas, que milita no setor sindical no PT e tern uma presenca 

forte no movimento LGBT; parte de Sao Paulo, articulados por Angelica Fernandes, que foi 

coordenadora do programa de governo de Aloizio Mercadante (quando este foi candidato a 

governador de Sao Paulo), que e do setorial nacional de mulheres do PT e era secretaria de 

Articulacao Sistematica do Ministerio de Politica para as Mulheres. 

Nesse longo trecho de relato, ficam os sentidos para aqueles que romperam com a 

Articulacao da Esquerda. do ponto de vista de fundar novas tendencias no PT. Esse processo 

nao traz nenhum elemento novo, todavia o seu forte conteudo junto aos movimentos sociais e, 

sobretudo, a presenca na conducao por militantes do MST sao aspectos que se destacam nesse 

processo. 
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6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M S T E A N O V A T E N D E N C I A E S Q U E R D A P O P U L A R E S O C I A L I S T A - E P S 

Apos meses de articulacao com varios setores, o grupo de liderancas que assinavam 

o texto "inaugurar um novo periodo" e os militantes que descenderam da A E fundaram na 

escola nacional Florestan Fernandes, de 2 a 4 de dezembro de 2011, a nova tendencia: "Es-

querda Popular e Socialista (EPS)", tendo o apoio de varias liderancas nacionais, do MST e de 

setores da Consulta Popular, cujo compromisso enunciado foi formar uma tendencia de mas-

sas, voltada para formacao politica, e defender a construcao do socialismo com os movimen-

tos sociais do Brasil. 

Tive ainda a oportunidade de ver, nesse periodo de observacao, a resolucao do MST 

nacional (2008) que orientava a militancia a nao despender energia com processos eleitorais, 

passar por uma inflexao, sobretudo por sua necessidade de posicionamento nas eleicoes presi-

denciais, e convocar a militancia para eleger a candidata Dilma no segundo turno; a ameaca 

de ter um governo do PSDB, entre outros fatores relacionados aos aprendizados com a parti-

cipacao politica, rompe a neutralidade do MST no processo eleitoral, e o movimento passa a 

orientar seu apoio publico a Dilma Rousseff, como demonstrado no ato do FNRA. Para Mar-

cio Matos, da direcao nacional do MST: 

E fundamental participar desse processo, nao podemos correr o risco de re-

troceder e vivenciar processo de recrudescimento do Estado com o movi-

mento social, como foi, por exemplo, o governo FHC, com fortes repressoes 

as liderancas do MST e o Massacre de Eldorado dos Carajas. (Entrevista, 

novembro de 2010). 

Se, por um lado, comeca-se a identificar certos nivelamentos sobre a atuacao na politica 

partidaria entre os contextos locais e as orientacoes nacionais, a partir da producao reflexiva do 

que seja essa participacao, os limites, os criterios construidos para participacao, por outro lado, 

isso tambem implica uma serie de desdobramentos para seus membros, internamente. A saida de 

varios membros do MST, os quais entendem que o movimento esta assimilando a ordem de um 

Estado burgues, e uma tensao com a qual os atores envolvidos estao lidando. 
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7 AS D I V E R G E N C I A S E N T R E M S T E P T E A " P A R A L I S I A " DA R E F O R M A 

A G R A R I A 

A partir 2003, todavia, esses alinhamentos sao questionados em decorrencia das ten-

soes da atuacao do PT a frente do governo brasileiro. As entrevistas expressam que essa rela-

cao de maior alinhamento, por assim dizer, atravessou suas contradicoes e certo afastamento 

no que se refere ao entendimento de quais agendas eram centrais. Para o MST, o deslocamen-

to do PT em defender e pautar a Reforma Agraria dentro do Partido e no proprio governo foi 

uma razao para o recrudescimento da relacao. A preocupacao do PT deslocou-se para o dis-

curso da governabilidade com atencao posterior para gerenciar a crise do mensalao. Levando 

a direcao nacional do MST a adotar uma postura critica ao governo Lula e demonstrar suas 

insatisfacoes pela constatacao da falta de prioridade com as demandas dos movimentos soci-

ais relacionados a Reforma Agraria. Na entrevista de Stedile (2011), ele atribui cinco razdes 

que atrapalham o PT na celeridade das acoes de reforma agraria: 

Ha muitos fatores que explicam a paralisia da reforma agraria durante o 

governo Lula. O principal deles e que ha uma logica de funcionamento do 

capital na agricultura. que nao depende de governo. Ou seja, aconteceria 

com qualquer governo. E essa logica se acelerou nos tiltimos dez anos, pelo 

envolvimento do capital financeiro e das empresas transnacionais, que repre-

sentam uma hegemonia economica enorme, sobre a organizacao da produ-

cao. da propriedade da terra e do controle do mercado. Essa logica acelerou a 

concentracao da propriedade da terra, dos meios de producao, a concentra-

cao dos produtos (hoje quatro produtos controlam, dominant 85% de todas 

as terras; soja, milho, cana e pecuaria extensiva) hoje 8%> dos fazendeiros do 

agronegocio controlam 80%> de toda producao de commodities para exporta-

Cao. E apenas 50 empresas controlam todo comercio das commodities. Se-

gundo fator e que o governo Lula foi um governo de composicao de classes, 

de aliancas com setores da burguesia e do agronegocio, e isso, fez com que 

parte do governo fosse a favor do agronegocio e contra a reforma agraria. 

Um tcrceiro fator foi ainda um longo periodo de refluxo do movimento de 

massas. que retirou da classe trabalhadora. da cidade e do campo. forca poli-

tica para alterar a correlacao de forcas. Um quarto fator, foi a entrada na 

disputa politica, da luta ideologica. hegemonizada pelos meios de comunica-

cao (televisao. revistas, radios...) amplamcntc defensora do agronegocio e 

contra a refonna agraria. E o quinto fator, foi a cooptacab e a falta de cora-

gem dos setores de esquerda que entraram no governo Lula, e nSo quiseram 

enfrentar o agronegocio. Assim perdemos lutas estrategicas, que no futuro 

teremos que retomar, como houve uma enorme concentracao da propriedade 

da terra, perdemos pela liberacao das sementes transgenicas, perdemos pela 

falta de uma politica clara de agroindustrias a favor dos camponeses, perde-

mos com a entrega da Conab e da Embrapa para atender os objetivos do 

agronegocio, e nao da producao de alimentos, etc. 
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Nesse sentido. o deslocamento do PT das bandeiras historicas que marcaram as con-

vergencias entre o partido e os movimentos sociais, em especial os que defendem a refonna 

agraria, colocou alguns arranhoes no alinhamento ideologico politico entre MST e PT, instau-

rando uma lacuna dessa relacao nos ultimos periodos. Em 2006 e em 2010, por exemplo, as 

eleicoes foram marcadas, primeiro pela ausencia dos programas de governo que fossem capa-

zes de indicar ao eleitorado os caminhos e quais questoes iriam priorizar durante seus manda-

tes, e tambem pela a questao de a reforma agraria nao aparecer como tema importante. 

As liderancas do MST-Ba avaliam que, embora os parlamentares oriundos da m i l i -

tancia do partido estritamente cumprissem um papel, notava-se a necessidade de fortalecimen-

to da defesa da refonna agraria nos espacos legislative e executivo por membros com "alto 

grau" de compromisso com o movimento. Confonne relata Oronildo Loures, membro da dire-

cao estadual do MST-Ba: 

Nos aqui na Bahia sempre tivemos com o partido dos trabalhadores, ajuda-

mos a construir o partido em varios municipios, e o PT tambem nos ajudou, 

por exemplo, nos apoiamos a candidatura de Edival Passos a deputado esta-

dual uma vez, logo no inicio do movimento, ai depois nos apoiamos o depu-

tado estadual Paulo Jackson que faleceu, voce sabe, e pra federal apoiamos 

Alcides Modesto e depois passamos apoiar Jaques Wagner, que e nosso go-

vernador. Mas nos avaliamos que tava na hora de nos ter os nossos compa-

nheiros nos representado, porque assim, nos temos a mais certeza que vai 

estar com nos na hora que a gente precisar. E tambem assim, o PT tern mu-

dado em muitas coisas, entao e preciso pessoas com compromissos com os 

movimentos sociais pra ajudar a retomar o rumo do PT, por isso que nos de-

fendi que a gente participe. (Entrevista em 11 de agosto de 2011) 

Oronildo Loures criticou o esvaziamento da secretaria agraria do PT desde 2002, a 

diminuta prioridade interna do PT em defender a reforma agraria e o defesa do partido em 

incentivo do partido ao modelo do agronegocio para o desenvolvimento da agricultura brasi-

leira. 

E importante mencionar ainda que, se a decisao de participar da organizacao partida-

ria e disputar cargos eletivos orientada por uma estrategia da direcao estadual do MST-Ba se 

constitui uma particularidade, contudo. a participacao de liderancas oriundas do MST na poli-

tica partidaria e nos processos eleitorais nao e uma pratica recente. nem particular da Bahia. O 

estado do Rio Grande do Sul ja havia saido na frente, quando elegeu um militante do MST da 

comunidade de Annoni ao cargo de prefeito do Municipio de Pontao em 1996, o qual foi ree-

leito em 2000. Do mesmo modo, naquele estado ja havia um representante na Camara Federal 
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- o deputado federal Adao Pretto, reeleito por quatro mandatos. Atualmente, o Rio Grande do 

Sul elegeu um deputado estadual, Edegar Pretto, com 69.233 votos e um deputado federal — 

Marcon, com 100.553 votos, ambos oriundos do MST eleitos pela legenda do PT. O estado de 

Sergipe tambem indicou seu membro nas eleicoes de 2010 a deputado estadual. o militante 

Joao Daniel - que foi por 10 anos da direcao nacional - , sendo o mais votado do PT em Ser-

gipe, com 29.936 votos. Assim, a particularidade se revela apenas em metodo de decisao e a 

afirmacao da decisao da direcao do MST-Ba como elemento estrategico. 

Assim, passados os mandatos de Lula e 18 meses do governo Dilma, esses consensos 

parecem diluidos diante da realidade do Brasil, na qual o PT, estando no governo, nao tern 

respondido satisfatoriamente a demanda por reforma agraria, acentuando divergencias quanto 

aos rumos da sua gestao. Dessa forma, o MST vive as tensoes internas, dividindo opinioes 

pelo apoio ou pelo total afastamento. Momentos de apoio e de critica ao governo do PT se 

alternam ciclicamente na avaliacao do MST. Nesse sentido, compreender em que medida as 

relacoes com o PT nas atuais figuracoes contribuem para execucao do projeto de nacao do 

MST, ou pelo contrario, constitui-se atualmente no seu grande dilema poderia ser outro cam-

po de observacao que merece uma pesquisa especifica. Ou ainda, seria o MST o catalisador 

das esperancas para certos segmentos da populacao brasileira, na formulacao de outro projeto 

de nacao. justamente a medida que polariza com o Partido dos Trabalhadores? Por enquanto, 

e certo apenas o entendimento que essas questoes continuam sem respostas conclusivas. 

Nesse sentido, a composicao das aliancas e a preocupacao com a governabilidade 

produzem profundas inquietacoes aos militantes que se orientam pelas ideologias de constru-

cao efetiva do socialismo, que receiam que o PT se tome um partido da ordem. Militantes e 

liderancas disputam posicoes e se perguntam: estaria o PT assimilando a ideologia da social 

democracia desvinculada da esquerda e abandonando o projeto de construcao do socialismo e 

estao aderindo a tese de humanizacao do capitalismo? 

As acoes no campo politico, embora difusas no primeiro periodo, compoem um con-

junto de iniciativas que para o MST fizeram parte do quadro dos possiveis na luta por refonna 

agraria a medida que essa luta e tambem uma luta politica. portanto de relacoes de poder, as 

quais guardam profundas relacoes com as instituicoes politicas do Brasil. Jose de Souza Mar-

tins, em estudo recente sobre "a politica do Brasil" recupera as relacao entre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modus operandi 

da politica nacional e a questao fundiaria. Ele defende a tese de que o Brasil e estruturalmente 

uma sociedade de historia lenta, um conjunto de relacoes socialmente arcaicas mediatizando, 

viabilizando e, ao mesmo tempo, tolhendo e limitando o desenvolvimento economico. social e 
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politico, ralentando-lhe o ritmo e cobrando-lhe tributos, as vezes definidos como corrupcao. 0 

Brasil moderno paga propina ao Brasil arcaico para se viabilizar e, na mediacao dessa promis-

cuidade, define-se na singularidade que lhe e propria, a singularidade de um pais que nao fez 

propriamente revolucoes historicas, senao pela metade e inconclusas. Nessa obra, o autor bus-

cou demonstrar que, atraves das mediacoes que a traduzem em questao politica, a questao fun-

diaria da terra no Brasil continua a reger os fundamentos da politica brasileira, mesmo atraves 

das acoes de quern latifundiario nao e. Para ele (MARTINS, 2011, p. 18. Grifos meus): 

A propriedade latifundista da terra nao domina a economia nem e propria-

mente decisiva no que somos hoje, mas e um marco regulador, uma sentinela 

dos arcaismos que desenham nossas possiblidade e limites. Ela se propoe 

como solida base de uma orientacao social e politica que freia, firmemcnte, 

as possibilidades de transformacao social profunda e de democratizacao do 

pais. E um serio erro supor, como fazem muitos, que a questao fundiaria de-

va ser isolada do conjunto dos processos sociais e historicos de que e media-

cao. para, no fragmento de um isolamento postico, ser analisada como mero 

problema social, circunscrito a algumas regioes e a alguns grupos sociais. Na 

verdade, a questao agraria engole a todos e a tudo, quern sabe e quern nao 

sabe, quern ve e quern nao ve, quern quer e quern nao quer. O conjunto da 

trama social de algum modo passa por ela, por sua mediacao; daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA deforma-

coes da representacao politica no congresso nacional e suas insistentes pra-

ticas fundadas da dominacao patrimonial a disseminada cultura do favor e as 

nossas ingenuidades politicas cotidianas. 

Nao e a toa que no Extremo Sul da Bahia. de bases economicas da pecuaria, a indiis-

tria da madeira no primeiro ciclo e expandida com a chegada da cultura de plantio de eucalip-

to, como descrito ao longo desta tese. No capitulo seguinte, aprofundarei a discussao sobre as 

tensoes e conflitos implicados com a participacao dos membros do MST na politica instituci-

onal. 
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CAPITULO IV 

A CONSTRUCAO DOS SENTIDOS DA REPRESENTACAO POLITICA DO MST: 

TENSOES, RUPTURAS, ACORDOS E L I C O E S POLITICAS 

Figura 5: Conjunto de imagens C 

I (esquerda, acima) - Sombra 

Fonte: Colecab 25 anos do M S T Nacional 

II (direita, acima) - Elza Fiuza, 18 de abril de 2012, por ocasiao do cafe da man ha. promovido pelo 

MST, para parlamentares apoiadores do MST e pautar a reforma agraria 

III (esquerda, abaixo) - Sem Terra e policiais 

Fonte: Agenda Brasil 

I V (direita, abaixo) - Congresso Nacional do M S T 

Fonte: Arquivo MST, 2007 
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U
ma politica representacional com a qual articulo minhas reflexoes neste trabalho 

apoia-se diretamente ao entendimento que uma sociedade democratica incorpora 

necessariamente significados e interpretacSes das crencas e opiniSes dos cidadaos 

a respeito de quais sao seus interesses, cren9as que sao especfficas, diferenciadas e sujeitas a 

varia9ao ao longo da vida real das pessoas. A democracia e unica porque extrai das difereti9as 

a for9a para uniao (as pessoas sao capazes de unir na diferer)9a, sem se abstrairem de suas 

diferen9as) (URBINATI, 2006). Parto dessa premissa para adentrar nas tramas especificas 

sobre a constru9§o dos sentidos da representa9ao politica pleiteada pelo MST, vivenciadas 

pelos sujeitos que, ao participarem dessa constru9ao, foram orientados por suas cren9as, opi-

nioes, divergencias entre si e foram parte das redes de tensSes e conflitos nesse processo. Es-

pera-se compreender, portanto: que tipo de representa9ao politica defende aqueles que se co-

locam favoraveis em construi-la no interior do movimento? Que opinioes e estrategias sao 

propostas por aqueles que sao contrarios que os membros do MST sejam candidatos? Quais 

acordos e aprendizados decorrem dessas confronta9oes? E, ainda, quais os grupos no campo 

politico corroboraram com a constru9§o da representa9ao politica e quais as implica9oes que 

essas escolhas/decisSes tern para o MST enquanto movimento social? 

Ao tratar as questoes apontadas, proponho incluir na reflexao sobre a constru9ao dos 

sentidos da representa9ao politica do MST os conflitos, tensSes, acordos e aprendizados, co-

nectados aos seus contextos e interpretados como proprios da vida social que caracterizaram e 

caracterizam essa experiencia. Afasta-se do olhar monolitico e nSo se atribui a tarefa de avali-

ar de maneira estereotipada, classificatoria, em "positivas" ou "negativas" as posi9oes dos 

membros do movimento; o que se espera, por outro lado, e entender o quanto essas situa95es 

particulares (conflitos, tensoes, divergencias, acordos) informam sobre a constru9ao do senti-

do ou dos sentidos da representa9ao politica a partir dos fluxos, das redes e atraves das intera-

9oes dos individuos que expressam multiplos significados sobre suas experiencias. Portanto. 

trazer para reflexao deste capitulo os bastidores da constru9ao da representa9ao politica do 

MSTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 meu objetivo. Para tanto foi necessaria, inicialmente, uma reflexao teorico-

metodol6gica sobre as informa9Ses que a priori eu tinha sobre a luta politica do MST, dada 

minha familiaridade com o MST-Ba. Foi tambem necessaria a utiliza9§o de um conjunto de 

anota9oes durante a observa9ao de campo, as quais, associadas as analises dos questionarios, 

das entrevistas em profundidade e a analise de um conjunto de documentos, foram fundamen-

tals para identificar e demarcar os eventos, episodios que caracterizam essa experiencia, bem 

como construir o quadro referencial que se analisa a seguir. 
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Espera-se, portanto, que, a medida que as questoes acima indicadas forem se estrutu-

rando, localizar no interim de cada resposta as relacoes de tensoes e conflitos. Salienta-se 

apenas que, na impossibilidade de descric3o de todos os episodios de conflitos e tensSes, des-

tacaram-se tres niveis de relacoes para comporem as analises que se seguem: 1) O conflito 

interno entre as instancias e membros do movimento; 2) Relacoes entre os membros do MST 

com os "representantes politicos" oriundos da sua base; 3) As relacoes do MST na construcao 

da representac3o politica com o campo politico. Obviamente, as analises sobre os conflitos e 

tens5es no interior do movimento podem ser assunto vastamente analisado como, por exem-

plo, a balanca de poder, internamente, sobre as direc5es do Sul do Brasil em relacao as do 

Nordeste . Pode-se problematizar tambem a preponderancia entre negros e brancos na direcao 

nacional do MST, e ainda, como foi por algum tempo a sub-representacao das mulheres, atu-

almente substituida pela paridade de genero construida pelo MST - aspectos analisados atu-

almente pelo enfoque de equilfbrio de forcas simbolicas entre os homens e mulheres no inte-

rior do movimento. Todavia os conflitos e tensSes que aqui se delineiam, embora tenham no 

seu cerne analitico a representacao politica, dizem respeito e guardam relac3o com outras di-

namicas internas do movimento e, obviamente, podem ser complementados sob a perspectiva 

de um conjuntos de variaveis relacionadas as figuracoes internas do movimento. 
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1 A CONSTRUCAO DA REPRESENTACAO POLITICA DO MST: A CONTRIBUI-

CAO DOS FAVORAVEIS E CONTRARIOS NA ELABORACAO DOS SENTIDOS DA 

PARTICIPACAO NO CAMPO POLITICO INSTITUIDO 

As analises seguintes recuperam a nocao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "representa93o politica", a qual foi deba-

tida no primeiro capitulo desta tese. Destaca-se, para as aprecia9oes abaixo, a chave dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA circu-

lahdade entre sociedade e institui9oes politicas em sua estrutura93o. Na trajetoria do MST, 

situado na dimens3o instituinte da sociedade. identifica-se essa circularidade no fluxo das 

redoes entre as instancias internas (nucleos, dire9oes, coordena9oes) e nas redoes entre os 

diferentes membros do movimento (acampados, assentados, militantes, lideran9as, dirigentes), 

rela9oes nos espa90s animados pelos debates, pelas ideias, pelas praticas politicas de partici-

pa9ao na constru93o das linhas politicas que orientam a coletividade nos diferentes processos 

etc. Do ponto de vista das re^Ses externas, exemplifica-se a circularidade atraves das rela-

96es do movimento com outros segmentos sociais (partidos, movimentos sociais, grupos poli-

ticos, tendencias partidarias, outras lideran9as etc.), buscando amplia9ao das agendas de deba-

tes, bem como a consolida9ao de apoios reciprocos entre o MST e outros parceiros, a exemplo 

da atua9ao junto ao Forum Nacional de Reforma Agraria, Via Campensina, articula9oes com 

a MLST, CETA, com partidos como PT, PCdoB; Psol, PSB entre outros. 

A representa9ao politica plasmada na convivencia da militancia do MST-Ba vai alem 

do consentimento/ autoriza93o para aqueles membros do movimento disputarem elei9des (re-

presenta93o eleitoral). Inclui, alem da autorizacSo, uma avalia93o das trajetorias desses mem-

bros junto ao movimento, inclui as dinamicas de presta93o de contas e fundamentalmente os 

debates, os quais condicionam n3o somente a reautoriza93o do representante, buscam sua l i -

ga9ao com os processos de democratiza93o dos espa90s publicos atraves das m obiliza9oes 

(como indicados na tabela de m obiliza93o - capitulo II) e a amplia93o da no93o sobre politica, 

seja nos cursos de forma93o, nas atividades do movimento, seja pela dimens3o dialogica que 

inclui a praxis politica no cotidiano da vida das pessoas nos assentamentos e acampamentos. 

A representa93o politica e construida, portanto, numa rela93o mediada entre os membros do 

MST entre si (assentados, acampados, militantes, Iideran9as) e com as instancias coletivas 

(dire9oes. coordena9oes) e tambem no relacionamento entre o MST e os diferentes grupos a 

exemplo do PT, CETA e segmentos do movimento negro. 

No capitulo I I , identifiquei a circularidade entre as a9oes diretas do movimento e as 
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acQes que delinearam a construcao da representacao politica como estrategia do movimento. 

As candidaturas da militante Rubneuza Leandro em 1988; de Frei Dilson Santiago em 1994, 

1996 e 2000; dos militantes Jose Irailton, Osvaldo Silveira e Raniere Botelho a vereadores em 

1996, 2000, 2004 e 2008; do dirigente de Valmir Assuncao a deputado estadual em 1998, 

2002 e 2006 e federal em 2010; entre outras, delinearam as bases para participacao das lide-

rancas do MST da Bahia no campo politico instituido, atraves da atuacao desses representan-

tes nas camaras de vereadores, prefeitura, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. Ob-

servou-se, nas entrelinhas da fundacao do MST na Bahia, que esses representantes autoriza-

dos (e persiste o criterio) tiveram seus lacos estruturados com o MST num processo anterior 

as eleicoes e ao ato de representar o MST-Ba no campo politico instituido. Decorrem, portan-

to, da socializacao no interior no movimento nas vivencias nos assentamentos, acampamen-

tos, marchas, ocupacSes, mobilizacoes etc. como demonstrei na tabela sobre candidaturas 

apoiadas pelo MST, em que a maioria, senao todos, mantem, na escala temporal, vinculo de 

um longo periodo com o MST-Ba. 

Outro aspecto da construcao da representacao politica identificado na experiencia do 

MST-Ba e que a primeira "autorizacao/consentimento" e construida coletivamente em debate 

nas instancias do movimento, ou seja, e anterior ao processo das eleicoes propriamente dito, e 

que embora se intensifique por ocasiao das disputas eleitorais, para se colocarem como repre-

sentantes do MST nas eleicoes, esses membros precisam necessariamente da autorizacao das 

"instancias" (assembleias, encontros regionais, estadual, reunioes de direcSo coletiva) como 

descrito no segundo capitulo. Ou seja, necessitam do consentimento das "instancias internas" 

do movimento para atuarem na condic&o de seus representantes. 

Tal fato, em termos do debate sobre a politica e representacao politica, amplia as 

"formas de controle e participacao" nas decisoes sobre os representantes (processos de autori-

zacao) e sobre a conducSo dos seus mandates, avaliados nos encontros, assembleias, plenarias 

(processos de prestacao de contas) dos mandates, funcionando como principio regulador das 

relacoes entre os representantes e representados. Dotando esses ultimos de uma postura "ati-

va" na indicacSo das linhas norteadoras dos mandates, estendendo. portanto, suas acoes para 

alem do processo de "consentimento/ autorizacao" dos representantes e criando uma atmosfe-

ra que coloca os mandates e as decisoes dos representantes em questao, busca avaliar os vin-

culos entre o MST e os representantes, os quais aceitaram submeter suas decisoes e acSes ao 

juizo das instancias coletivas do movimento, numa avaliacao que nao acontece apenas ao final 

do mandate, na hora da reautorizacao nos periodos eleitorais, mas em qualquer tempo do 
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mandato. Assim, identificam-se aspectos que sao novas praticas na relacSo entre os represen-

tantes e representados, entre os movimentos sociais e os mandatos nos espacos legislativos e 

executivos. 

A pesquisa realizada com os membros do MST ajudou na identificacao de outraszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nu-

ances do quadro que compoem a construcao da representacao politica e atuac3o no campo 

politico. Foi possivel identificar, por exemplo, tanto nas amostras do questionario aplicado 

aos membros da direcao quanto entre os assentados, suas opinioes sobre essas complexas re-

uses, na questao 2.2 (Voce e a favor que membros do MST participem enquanto candidates 

nas eleicSes brasileiras (para vereador, prefeito, deputado estadual e federal, senador, gover-

nador, presidente?), seguida das justificativas: ( ) Porque e importante participar das eleicoes 

no Brasil; ( ) Amplia os espacos de luta pela reforma agraria; ( ) E importante ter represen-

tantes que s3o do MST nos espacos politicos; ( ) Outra raz3o, qual? Para os contrario as se-

guintes op9oes: N3o sou a favor. Porque: ( ) Acho que politica eleitoral prejudica a autono-

mia de lutas do MST; ( ) atrapalha a organiza9ao interna do MST; ( ) porque os militantes 

perdem a centralidade da luta por R.A; ( ) Outra raz3o, qual? 

Entre a direcao, 85%,dos entrevistados se colocaram favoraveis ao MST ter candida-

tes nas elei9oes; seguidos das justificativas: a) (20,58%) - porque e importante o MST parti-

cipar do debate das elei9oes; (67,66%) - porque amplia os espa9os de luta pela reforma agra-

ria e (11,76%) - porque e importante ter representantes. 10 % colocaram-se contrarios, se-

guidos das justificativas: a) 50% - Acho que a politica eleitoral prejudica a autonomia de lutas 

do MST; b) 25% - atrapalha a organiza9ao interna do MST; c) 25% - porque os militantes 

perdem a centralidade da luta por reforma agraria e (5%) n3o responderam. 

Entre os assentados, 93,75% se posicionaram favoraveis ao MST ter candidates nas 

eleicSes; seguidas das justificativas: a) (6,66%) - porque e importante o MST participar do 

debate das elei9oes; b) (24,88%) - porque amplia os espa9os de luta pela reforma agraria; c) 

(66,66%) - porque e importante ter representantes que s3o do MST nos espa9os politicos; e d) 

(1,8%) atribuiram outras justificativas. Por outro lado, 4.6% se posicionam contrarios, com as 

justificativas: a) (18,18 %) - Acho que a politica eleitoral prejudica a autonomia de lutas do 

MST; b) (45,45%) - consideram que atrapalha a organiza93o interna do MST; c) (36,37%) -

porque os militantes perdem a centralidade da luta por reforma agraria e (1,66%) - n3o res-

ponderam): 
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Tabela J : Contrarios e favoraveis ao M S T ter candidates nas eleicSes 

! Entrevistados 280 

Total Percentual Membros Diretoria 

Sim 259 93% 225 

(93,75%) 

34 

(85%) 

5% 11 

(4,6%) 

4 

(10%) 

Nao responderam 06 2% 04 

(1,66) 

2 

(5%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Destacam-se nas justificativas entre os assentados a importancia de ter representantes 

oriundos do MST; ja entre os membros da direcao a resposta de maior frequencia foi ampliar 

os espacos de luta pela reforma agraria. Entre os contrarios, as justificativas de maior fre-

quencia na direcao e "acho que a politica eleitoral prejudica a autonomia de lutas do MST" e, 

entre os assentados, "porque atrapalha a organizacao interna do MST". Assim, com contrarios 

e favoraveis a participacao no campo politico, entre direcao e assentados, o movimento cons-

troi os sentidos da representacao politica, que, entre outras metas, tern a ampliacao do escopo 

da luta por reforma agraria e a insercao de representacao dos membros da sua base nas dispu-

tas politicas no campo politico instituido. As respostas tambem delineiam uma das principals 

preocupacoes do movimento, garantir sua autonomia em relacao ao campo politico, nao arre-

fecer sua organizacao interna e resguardar os vinculos entre os representantes indicados as 

disputas eleitorais pelo movimento. 

Tabela K : Percentuais das justificativas (sim) 

Por que (sim) Membros 

(225) 

% Direcao 

(34) 

% Sim Justificativas 

Questao 1 15 6,66 7 20,58 22 Porque € importante o M S T 

participar diretamente do debate 

das eleicoes 

Questao 2 56 24,88 23 67,66 79 Amplia os espacos de luta pela 

reforma agraria 

Questao 3 150 66,66 4 11,76 154 E importante ter representantes 

que sao do M S T nos espacos 

politicos 

4 4 1,8 0 0 4 Outra razSo 
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Tabela L : Percentuais das justificativas (nao) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

bmm zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• 
Q U E S T A O 

1 

2 18,18 2 50% 4 Acho que a politica eleitoral 

prejudica a autonomia de lutas 

do M S T 

Q U E S T A O 

2 

5 45,45 1 25% 6 Atrapalha a organizacao inter-

na do M S T 

Q U E S T A O 4 36,37 1 25% 5 Porque os militantes perdem a 

centralidade da luta por R . A 

4 | 0 0 1 Outra razao 

E possivel ainda captar esses sentidos descritos acima na correlacao entre as respos-

tas anteriores e as repostas da questao 5.3 (Qual o sentido (para voce) do MST participar ati-

vamente nas eleicoes, inclusive com candidates?) Observa-se, nas analises da amostragem 

entre os membros da direcao estadual do MST-Ba (40 entrevistados entre os 93 membros da 

direcao estadual), sistematizadas pela predominancia do sentido, o quanto a defesa da reforma 

agraria e ampliaqao de espacos de atuaqao e o nucleo do sentido da participaqdo politica, 

indicadas tambem nas respostas a seguir: a) (22,5%) o sentido e poder ocupar espaco politi-

cos; b) (17,5%) o sentido e para "fortalecer a luta por reforma agraria; c) (12,5%) consideram 

que contribui para transformacao do mundo, do cenario politico e correlacao de forcas; d) (32, 

5%) atribui o sentido a formacao politica e defesa da reforma agraria; e) (15%) considera que 

nao altera os arranjos politicos nem a correlacao de forcas. 

Quadro 13: Sentido - ocupar espacos politicos 

1. Sentido positivo porque nos do M S T temos de ocupar uma cadeira no siste-

ma eleitoral. 

2. Ocupar os espacos para fortalecer a luta. 

3. Um aciimulo de forcas onde a pauta da reforma agraria tera o seu espaco no 

debate da sociedade e nos parlamentares. 

4. Para aproveitar o momento e os espacos politicos para fazer formacao politi-

ca com nossa base. 

5. Reforca o M S T nos espacos que discute os rumos no municipio estado e uni-

ao. 

6. Ampliar os espacos de relacao do movimento e fortalecer a reforma agraria. 

7. Fortalecer e ampliar os espacos de lutas pela reforma agraria. 

8. Obter mais espacos para que possamos reivindicar nossos direitos enquanto 

movimento. 

9. Temos que participar porque n6s do M S T estamos preparados para debater e 

defender a bandeira da reforma agraria porque n6s temos que estar inseridos 

na politica. 
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Quadro 14: Sentido - fortalecer a luta (reforma a 

2. E necessario para poder divulgar e fortalecer a luta. 

3. Por lei todo votante tern direito de ser votado. Quando um militante que 6 organ ico da 

base assume um cargo ele deve desenvolver trabalhos que beneficie toda a classe neces-

sitada e o M S T deve participar das eleicSes para que possamos fortalecer a luta e abrir 

novas oportunidades para outros militantes assumirem novas instancias. 

4. Participacao com dignidade e que seja levada em conta a posic3o do coletivo, e de uma 

base que fortaleca nossa autonomia. 

5. Dentro de um direcionamento voltado para o avanco e a conquista da luta e entendendo 

como tarefa do M S T . 

6. E uma das vias de ocupar e potencializar as lutas camponesas. 

Quadro 15: Sentido - transformacao - mudanca 

i transformar o mundo. 

2. Lutarmos para a transformacao da sociedade. 

3. E importante a participacao nossa no processo politico eleitoral para tentar mudar o cena-

rio politico brasileiro. 

Conhecer o estado a partir de dentro levar para a base como funciona, para os trabalhado-

res se prepararem para a tomada do poder e construir o poder popular. 

5. Porque precisa mudar a correlacao de forcas no espaco de decisao politica. 

2. Porque nos temos um pais digno onde todas as classes tern o mesmo direito. 

3. Com o objetivo de ajudar no processo da reforma agraria. 

4. Formativo em qualquer esfera nacional, estadual e municipal de maneira que a base 

tome uma definicao em torno da conjuntura e dos projetos em jogo. 

5. 0 sentido de propor, interferir nos processos politicos dos poderes da democracia "do 

estado". 

6. Discutir com a direcao estadual e para tomada de definicao politica. 

7. Para levar o debate da reforma agraria ate a sociedade. 

8. Ajudando na defesa da reforma agraria. 

9. Faz sentido o M S T intervir e contribuir nas tomadas e decisoes para melhor anda-

mento de determinadas politicas no municipio atuante pela reforma agraria. 

10. O intuito € que o movimento aumente a relacao social e estabeleca a nossa participa-

cao social no sistema eleitoral tamb6m defendendo a luta pela reforma agraria. 

11. Momento de participa?ao ampliar o leque de disputa dos projetos para defender a re-

forma agraria. 

12. O apoio dos deputados federais e estaduais, que esses sejam retirados da massa esco-

lhidos pelo povo e n3o de forma aleat6ria. 

13. Fazer o debate da reforma agraria com as candidaturas. Ajudar eleger os mais pro-

gressistas e comprometidos. 
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Quadro 17: Sentido atribuido - desconfianca 

1. Como eleitor tudo bem, mas como candidate, acho que acaba se de 
gandodoMST. 

Simplesmente um Sem Terra ocupando um espaco que poderia ser da di-
reita mais sem grandes influencia porque a politica e pensada dentro do 
estado burgues e esse estado n3o nos interessa. Porque na via partidaria 
nao muda mesmo. 

3. Na minha opiniao nem sempre faz sentido em relacao ao que nossa base 
tern de retorno, participar do sistema eleitoral. 

4. Entre os piores escolhe os melhores de modo geral amplia a correlacao 
de forcas 

5. Nenhuma, pois nao ha abertura que possa fazer com que o estado amplie 
as politicas publicas em favor da classe trabalhadora. 

O MST faz uma diferenca nas eleicoes o problema e que a burguesia 
tern a maioria na sociedade. 

Assim, a defesa da representacao politica contem elementos das diferentes posicoes 

demarcando o que deve conterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ampliar espaqos de luta por reforma agraria e transformaqao 

social), construindo uma expectativa coletiva sobre ela, bem como define os demarcadores 

das suspeicoes sobre seus limites indicando o que ela nao deve se propor (nao deve compro-

meter a autonomia do MST, ou seja, levar o movimento a relaqoes de subordinaqdo diante de 

outras instituicdes politicas como o partido, ou dos mandatos politicos; luta por representa-

qao politica nao deve fragilizar o trabalho de organizaqao interna). Nesse sentido, as respos-

tas em que coloca a representacao em questao, indicada tambem pelos 15% que a coloca em 

suspensao, funciona como um processo que minimiza naturalizacSes sobre a participacao no 

campo politico, sem superestimar a luta por representacao politica. 

Essa problematizacao 6 observada tambem sobre os criterios internos na indicacao 

dos membros autorizados a participar da luta por representacao, entre a amostra da direcao 

quando da questao 5.1: Em sua opiniao existem criterios no MST-Ba para militan-

tes/liderancas se candidatarem a careos politicos (vereador. prefeito. deputados estadual e 

federal) e, em caso de (sim). indicar quais? 45% dos entrevistados consideram que os criterios 

existem e estao claros; indicam o tempo de militancia e compromisso com o MST dos repre-

sentantes como criterio importantes usados nas situacoes de autorizacao. Para 35% dos entre-

vistados, ainda e necessario fixar claramente os criterios; 15 % dos entrevistados disseram n3o 

saber avaliar; e 5% n3o responderam a questao. 

Identificou-se, seja atraves das analises das narrativas, seja nas respostas dos 45% 

entrevistados, que o tempo de militancia e compromisso com MST s3o usados como criterios 

que compoem o quadro avaliativo para autorizacao dos representantes; tambem fica evidente, 
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seja nas narrativas seja pelos 35%, que ha uma lacuna ate que os criterios estejam claros e 

consolidados para todos ou a maior parte dos membros do MST. 

Sobre as questSes da sobreposicao nos cargos de direcao do MST e do partido, indi-

ca-se tambem uma mdefinicao interna, ao passo que a resolucao nacional regulou que os can-

didates devem ser afastados da direcao durante a candidatura e durante os mandates. Tal ori-

entacSo ficou explicita tambem nas narrativas e nas trajetorias, posto que, mesmo antes da 

resolucao nacional, todos os membros que ocupavam cargos de direcao foram afastados das 

instancias quando candidates ou estiveram exercendo mandates. Com relacao a participacao 

de membros do movimento simultaneamente ocuparem cargos na direcao do MST e na dire-

cao de partidos politicos, nao ha uma orientacao clara que autoriza ou desautoriza, mas, na 

pratica, observa-se na construcao da representacao politica do MST-Ba uma sobreposicao 

significativa entre os membros ocuparem cargos nos partidos e atuarem nas instancias de di-

recao do MST, como demonstrado no quadro a seguir, e sobre esse ponto os membros do 

MST tambem dividem opiniao, num cenario em que uns sao favoraveis e outros contrarios. 

Quadro 18: Mllitante do M S T que tambem fazem de direcao do P T - Periodo de 1995 - 2010 

Membros dirigen-

tes do M S T 

Regiao Instancia do P T Funcao 

Fulgencio Baixo Sul Diret6rio municipal X X Vice-presidente 

municipal 

Weldes Valeriano 

Queiroz 

Extremo Sul Diretdrio estadual Vice presidente 

estadual 

Evanildo Loures 

Costa 

Extremo Sul Diret6rio Estadual Itamaraju Executiva muni-

cipal 

Josenilza Alves 

Figueiredo (Zena) 

Extremo Sul Diretdrio Municipal Itamaraju Presidente do P T 

Setorial de Mu-

lheres do PT 

Djacira Maria de 

Oliveira Araujo 

Extremo Sul Diretdrio municipal Itamaraju Presidente do PT 

Municipal 

Elias Jacob Mat-

tar Neto 

Sul Diretdrio municipal Itabuna Executiva muni-

cipal 

Jose Luis de Jesus 

Serra 

Chapada Diamantina Diretdrio municipal Itaete Executiva muni-

cipal 

Mauro Lucio da 

Costa Xavier 

Chapada Diamantina Diretdrio Municipal Itaberaba Executiva muni-

cipal 

Julio Honorato Sudoeste Diretdrio Municipal de Vitdria da 

Conquista 

Executiva muni-

cipal 

Fonte: documentos do P T / M S T - B a 2010 
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Na questao 4.2 (Voce concorda que as liderancas e ou militantes podem fazer parte 

das instancias de direcao do MST e da direcao do Partido Politico?). 60% dos entrevistados 

entre a direcao estadual avaliam que podem, seguidos das justificativas de que ate ajuda na 

articulac3o entre as duas organizacoes;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ja os 38% que discordam apontam como justificativa 

que compromete a autonomia do movimento e que o acumulo de funcoes de direcao partidaria 

e do movimento atrapalham-se mutuamente, porque uma sera mais priorizada que outra, 2% 

nao responderam a questao. Para Jo3o Paulo, Direcao Nacional do MST: 

A minha opiniao, Joao Paulo, e pelo que eu tenho de informacdes no conjun-
to do movimento e" que o melhor se afastar, e eu acho isso, e" que deve ser 
desvinculado das suas funcoes no movimento. Eu acho que nao ha necessi-
dade de um mesmo dirigente ocupar instancias dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direc5es diferentes. Eu 
acho que n6s temos militantes suficientes no movimento para um fazer de-
terminada funcao de direcao e o outro fazer outras funcOes de relacSes pu-
blicas, por exemplo, ele ta na responsabilidade de acompanhar diretorios 
municipals, consulta popular e outras instancias por ai afora que existe no 
pais Eu acho conflituosa, sempre. Porque muitas das vezes o MST. a 
causa que ele defende e mais ampla do que o partido. A reforma agraria e 
uma causa ampla. Na medida que voce coloca dirigentes que vai ter posicoes 
de ter disputas internas, vai ter que recorrer a mecanismos de enfrentamentos 
que e da natureza do partido, voce atrela o tema da reforma agraria a isso, e 
vice e versa. O partido tern posic5es muito mais universal. Tern que fazer 
aliancas, por exemplo, com o municipio e em alguns casos com pequenos 
empresarios, com pequenos fazendeiros que vai de confronto com a posicSo 
do MST. E um constrangimento desnecessario colocar o mesmo cargo. Isso 
pode servir para a Bahia, serve para o Parana, serve para S3o Paulo, mas nao 
pode ser a regra. Que quadras de direc5es politicas do MST tenham cargo de 
direcao politica no partido. Eu pessoalmente sou contra. (Entrevista, 2011) 

A opiniao tambem e dividida entre a direcao, sobre a existencia de mecanismos de 

participacao nos mandatos, avaliada atraves da questao 5.2: (Em sua opiniao existem meca-

nismos de participacao que possibilitem aos membros MST-Ba discutirem e proporem acoes 

aos mandatos de vereadores, deputados estadual e federal?). Nas respostas, 72% dos conside-

ram que sim e indicam justamente as plenarias de planejamento e avaliacao, o conselho politi-

co composto por representantes de varios movimentos, entre eles o MST, e atraves dos expe-

dientes de "avaliacao/sugestao e comunicacao" do mandato, quais sejam: pagina virtual do 

representante, boletim do mandato, jornal do mandato enviado aos representados. e-mail, su-

gestao para os discursos e no acolhimento das audiencias entre os militantes do movimento e 

o representante nos gabinetes, e com a participacao dos militantes na assessoria dos represen-

tantes). Para 18% ainda e necessario criar mais espacos de participacao do movimento nos 

mandatos, 10% nao responderam a questao. 
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Identificam-se atraves da analise dos questionarios, das entrevistas e nos episodios 

internos, situacoes que mostram as diferentes e ate divergentes posicoes sobre a representacao 

politica. As respostas acima aos questionarios nos levou a identificar por exemplo a relevan-

cia das opinioes, ideias das posicoes minoritarias para essa analise, retornando as respostas 

sublinhamos por exemplo as respostas que demostraram desconfianca a participacao no cam-

po politico representada pelos (15%) dos entrevistados que responderam a questao 5.3 que 

consideram quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao altera os arranjos politicos nem a correlacao de forca; ja na questao 5.1 

para (35%) dos entrevistados os criterios de autorizacao ainda n3o sao suficientemente claros. 

Para os (38%) que responderam a questao 4.2, afirmam que entendem que n3o deve haver 

sobreposicao entre direcoes do MST e do Partido pelos seus membros. Igualmente os 18% 

que responderam a questao 5.2 entendem ser necessario ampliar os espacos de participacao 

dos membros do MST nos mandatos. 

Assim embora sejam os menores percentuais das respostas n3o significa que sejam 

menos importantes ou que no ambito do debate n3o cumprem um papel central para andlise da 

figurac3o no interior do movimento, pelo contrario, essas opinioes revelam muitos dos con-

traditorios internos e revelam a multiplicidade de ideias no interior no MST, que e o material 

fundamental para fomentar o debate politico. Observei, durante o trabalho de campo, atraves 

da participacSo nos encontros, das reuniSes, que a repercuss3o dessas ideias minoritarias pos-

sui um impacto no debate realizado sobre as eleic5es ou participac3o politica, seus efeitos 

praticos, resultaram em algumas situacoes em acordos e definicSes internas de alcance geral 

para os membros do movimento como, por exemplo, a construc3o da resoluc3o nacional em 

2008, a partir da qual foi possivel construir acordos internos, muitos dos quais prevaleceram 

mesmo apos sua revogacSo, como por exemplo o afastamento das instancia diretivas daqueles 

membros que tornarem-se candidates. Nesse sentido a problematizac3o periodica sobre esses 

variados aspectos, que v3o desde os criterios de autorizacSo ate de avaliac3o dos mandatos. 

surtem um efeito para o debate da coletividade no sentido da construcao dos arranjos e acor-

dos acerca da representac3o politica pretendida pelo MST. S3o aprendizados que funcionam 

como exercicio para os representantes e representados sobre o que se espera de uma "verda-

deira" representacSo politica, nos termos de Urbinati (2006, p.209): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U m teoria democrdtica da representacao deve ser capaz de explicar os even-

tos de continuidade bem como as crises e, alem disso. envolver a ideia de 

que o povo soberano conserva um poder negativo que lhe permite investigar, 

julgar, influenciar e reprovar seus legisladores. Esse poder € negativo por 

duas razSes importantes: sua finalidade € deter, refrear ou mudar um dado 
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curso de ac3o tornado pelos representantes eleitos; e ele pode ser expresso 

tambem por canais diretos de participacao autorizada (eleicSes antecipadas, 

referendo, e ainda o recall, se sensatamente regulado, de modo que nao seja 

imediato e, acima de tudo, rejeite o mandato imperativo ou instrucSes) quan-

ta por meio dos tipos indiretos ou informais de participacao influente (forum 

e movimentos sociais, associacdes civis, midia, manifestacao). 

2 O CONFLITO E AS TENSOES NA CONSTRUCAO DA REPRESENTACAO 

POLITICA 

Identifica-se que o MST, nos seus espacos organizativos, promove o debate sobre 

suas divergencias, sobre os mecanismos de regulacao, revis3o, fixacao dos acordos e avalia-

c3o sobre a representacao politica, bem como problematizam, avaliam as posturas e tomadas 

de decis3o daqueles que s3o autorizados a representa-lo nos espacos institucionais. Tal dina-

mica produz o exercicio entre seus membros, para convivio com as diferencas e com as diver-

gencias, ou ainda, permite o aprendizado de convivencia com os "divergentes" sem a exclu-

s3o, sem a eliminacao. Essa, postura, na esfera politica, conduz ao exercicio de posturas de-

mocraticas entre seus membros. Muitas divergencias fizeram parte desse processo e, como 

enunciado acima, na impossibilidade de trata-las todas, destacam-se para analise alguns epi-

s6dios que evidenciam e caracterizam a existencia do conflito interno entre as instancias e 

membros do movimento e que jogam outros elementos para pensarmos essa experiencia, 

quais sejam: 

a) A decis3o da direc3o da Bahia ao oficializar a participac3o no campo politico instituido 

atraves da indicacSo de seus membros para disputarem eleicSes e participar dos arranjos 

para ocuparem cargos no executivo, que implicou na demarcacao e explicitacao de dois 

blocos internamente, a partir das posicoes sobre o tema da representacao politica. Foi 

possivel identificar, portanto, a partir de 1997, apos a reuniao da direcao e do encontro es-

tadual do MST, que a existencia de contrarios e favoraveis a participacao no campo poli-

tico e essa decisao teve na pratica desdobramentos nas relacoes entre os membros do 

movimento, inclusive com a aproximacdes ou afastamentos entre membros de uma posi-

c3o e outra, utilizacao de chavoes, denominacdes para fazer referenda entre os membros, 

e em algumas situacoes e sob certas circunstancias, podia-se falar inclusive em subgrupos 

a partir das posic5es, dado o tratamento que cada conjunto de pessoas destinava a outros 
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ducao da analise de constru?ao do MST. Confonme nos conta Weldes Valeriano, da dire-

c&o estadual: 

Esse debate se arrastou no movimento por algum tempo, at6 porque muita 

gente desacreditou que seria possfvel ganhar, eleger um dos nossos mesmo, 

quando perdemos duas vezes as eleic5es a deputado estadual, claro essas 

derrotas eleitorais colocavam nossa forca, nossa capacidade em cheque e da-

va argumento aqueles que eram contrarios. Diziam que era perda de tempo, 

que nao levaria a lugar nenhum. N6s tivemos que sustentar, ou seja, garantir 

o movimento, ne\ como a gente garantiu, ne, em 2008, quando a nacional de-

finiu a resolucao foi muito dificil. Tivemos que trabalhar pra provar o tempo 

todo, foi um ano de muita luta e de tambem de participacao nas eleicSes. Em 

2009 tambem um ano de muita luta, em 2010, outro ano de muita luta tam-

b&n e de participacao ativa no processo eleitoral, vencemos, demostramos 

que os sem terra podem eleger vereador, prefeito, deputado estadual e fede-

ral enfim disputar posicSes de poder para ajudar o projeto dos trabalhadores, 

da luta por reforma agraria. E o que eu vejo hoje? Eu vejo hoje o seguinte, 

que n6s conseguimos atravessar esse perfodo, a gente conseguiu avancar no 

sentido de que a gente pudesse ter uma candidatura e elegesse a candidatura, 

conseguimos ser reconhecidos por alguns outros estados. Provamos que o 

movimento aqui na Bahia esta organizado e a gente depois provou tambem 

que essa questao de ser deputado estadual e ser militantezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 perfeitamente 

possivel. E nao impede, como estamos demostrando, de participar da vida da 

organizacao politica de luta que 6 o movimento dos sem terra, isso nao signi-

fica que as pessoas irao necessariamente se afastarem das decisSes politicas 

que o movimento dos sem terra tern para com a reforma agraria, para com a 

sociedade. Isso ai a gente provou ao longo dessa caminhada.... e so ve que o 

mandato que t£ sendo desenvolvido em Brasilia, inclusive com o prdprio 

aporte de relacao com o movimento nacional, ne\ o mandato tern feito, se-

guido as orientac5es e cumprido as decisOes politicas que a gente toma co-

mo definicao no encontro nacional e tambem nas reuniSes da direcao nacio-

nal. Entao o mandato tern feito esse papel. L6gico que ainda nao e" 100% por 

que inclusive a gente ta iniciando o processo ai agora. (Entrevista, julho 

2011) 

Os termos deixaram de ser utilizados no contexto atual, principalmente apos a saida 

de direc3o estadual da Bahia das tres lideran9as relacionadas a polemica. Ademar Bogo se 

afastou das reuniSes da dire92o em 2006 e voltou a atuar no piano nacional de forma9ao do 

MST; Joelson Ferreira afastou-se da dire9ao nacional e estadual em 2007, passando a atuar no 

regional sul; e Valmir Assun9ao deixou a dire92o nacional em 1998 e a dire9ao estadual, em 

2005, quando assumiu o mandato de deputado estadual, embora participe com regularidade 

das reunioes da dire9ao estadual e de reunioes do grupo de estudo nacional do MST. Esses 

episodios sao evidenciadores n3o somente, da pessoaliza9§o do debate, mas igualmente evi-

dencia mudan9a de posi9oes dessas lideran9as internamente no MST, o que seguramente im-

pacta na balan9a de poder das figura96es internas do MST-Ba, alterando posi96es entre seus 
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diversos membros. 

b) Outro momento que exemplifica as tensoes presentes nesse processo e a resolucao nacio-

nal sobre vetar a participacao de membros nas eleicSes em 2008, quando, desde 1997, o 

MST na Bahia ja tinha oficializado na direcao a participacao, os militantes do MST-Ba 

favoraveis a participacao nas eleicoes achavam que a resolucao tinha sido feita especial-

mente para eles, como relata Marcio Mattos - direc3o nacional: 

A resoluc5o nacional foi muito mais uma pauta levada aos membros da dire-

cao nacional pelo Ademar Bogo responsavel pela formacao nacional, por 

causa da experiencia aqui na Bahia, nos estavamos, nao s6 ele, muito decep-

cionados com o modo como Frei Dilson tinha conduzido a gestao dele aqui, 

n6s o apoiamos por um certo periodo, ate" entender que ele nao compartilha-

va mais nossas ideias, nossas propostas nem para a organizacao do partido, 

nem para a populac3o de Itamaraju, nem para reforma agraria. Entao Bogo 

avaliava que era melhor sair de maneira radical de qualquer processo eleito-

ral. Mas aqui na Bahia havia outra analise de que o fato de Frei Dilson ter fa-

lhado n3o colocava nossa luta em cheque, pelo contrario, nos ensinava mui-

tas coisas, a responsabilidade e" justamente construir a luta politica com os 

nossos companheiros e companheiras. Aos poucos fomos demonstrando, 

trabalhando uma oposic2o a Frei Dilson, para superar a politica dele, e" tanto 

que hoje o companheiro para disputar a prefeiturazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 um companheiro que 

n6s defendemos que tern demonstrado compromisso com a luta dos traba-

lhadores e dos sem terra. Ou seja, fomos superando as contradicdes de frei 

Dilson e construindo uma alternativa. Por isso, a Bahia discordou da resolu-

cao nacional porque entendia que ela radicaliza demais sem focar a analise 

correta sobre as eleicdes, sem ponderar a importancia de fazer as disputas 

politicas necessarias para a nossa luta, tirava o conteudo importante de fazer 

a luta polftica em outros campos para justamente ajudar a luta por reforma 

agrdria. Mas gracas a muito debate e tambem porque a medida o movimento 

observava via que o povo participa do debate eleitoral, que nossa base tam-

bem constr6i suas opiniSes politicas e participant tanto das eleicOes como 

dos espacos dos partidos para fazer disputa politica, a decis3o foi revogada. 

Embora a direcao nacional ela n3o tenha uma visao, vamos dizer assim, ho-

rizontal em relacao a essa questao das eleic5es, existe olhares diferenciados 

a partir de cada experiencia, por causa disso a direcao nacional deixou na 

responsabilidade dos estados fazer analise a partir da realidade que vive em 

cada estado, em cada regiao do pais. Entao, aonde essa participacao se deu, 

como eu disse inicialmente, por uma ideia mais pessoal, ai geralmente ela 

tern muitos problemas e isso, 16gico, orienta a posicSo das pessoas e em ser 

contra ou a favor do processo. Aonde ela se deu de forma coletiva, discutida 

com entendimento do conjunto do movimento, da maioria da organizacao 

dai ela tern aspectos positivos que a gente pode discorrer sobre eles. Mas um 

pouco 6 essa a minha visao da participacao de liderancas no movimento, no 

processo eleitoral. (Entrevista. julho de 2011) 

Para Jo3o Paulo Rodrigues, da direcao nacional, ao comentar a resolucao nacional, a 

analise de ter ou nao candidaturas ficou na responsabilidade de cada estado: 
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ai ai, tem avaliacao x e y no movimento, ou seja, tern muitas opinides. A mi-

nha opiniSo e que n3o e um dogma, naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 principio ser candidato ou n8o ser. 

Depende muito da conjuntura. E se tiver uma decisao interna do movimento 

que acumula pro movimento, eu sou favoravel que tenha a candidatura, por 

isso mesmo 6 que essa responsabilidade deve ser do estado que esta propon-

do a candidatura porque muitas vezes n6s da direcao nacional n3o temos 

como saber localmente todas as condicdes, se ajuda ou nao, por isso sou fa-

voravel que mantenha essa decis3o nos Estados, que se avalia essas decisdes 

localizadas. Vamos eleger um vereador em tal local. OuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ati mesmo um pre-

feito. Eu n3o teria problema. Por outro lado, como orientac3o politica, e que 

nao devemos incentivar que todos os militantes do MST se aventurassem na 

linha de ser candidato a alguma coisa, outra coisa que 6 a orientacao tamtam 

se propde que ao se candidatar ou ter mandates o membro do movimento se 

afaste das instancia de direcao. Porque essa duplicidade 6 um problema. En-

tao, hoje se mant£m essa decis3o. Quadros de instancias nacionais do MST 

se afastem da instancia se forem candidatos. Como foi, por exemplo, no caso 

de Valmir, mesmo antes da resolucao la em 1998, eu me lembro ele saiu da 

direcao nacional naquele periodo. EntSo nao ha problema. O que n6s tive-

mos um cuidado foi justamente para que funcdes de direcao ela n&o seja ba-

nalizada ou criar problema nos Estados com quern e candidato ou nao. Isso 

poderia criar confusao. Entao eu acho que a resolucao de quern e de instan-

cia nao ser candidato ela continua hoje e continua de pe\ Agora, isso n3o im-

pede que a pessoa se desvincule de um cargo pra exercer outro. (Entrevista, 

agosto de 2011) 

Nesse sentido, a direcao nacional revogou o veto da nao participacao de militantes 

como candidatos, mas preservou alguns acordos como o afastamento das instancias do movi-

mento dos candidatos e para os eleitos durante o mandato; a direcao nacional tambem validou 

em carta publica a participacao nas eleicoes majoritaria a Presidente da Repiiblica em 2010. 

Conforme trecho da carta do Forum Nacional pela Reforma Agraria e Justica no campo 

(FNRA) no qual o MST tambem e signatario: 

As Entidades que compOe o F6rum Nacional pela Reforma Agraria e Justica 

no Campo (FNRA), de modo autonomo e independente, declaram o seu 

apoio a eleicao de Dilma Rousseff para presidenta do Brasil. Vamos assegu-

rar os avancos conquistados e n3o permitir que nosso pais retroceda ao tem-

po das politicas neoliberais, da criminalizacao das lutas populares e das 

acSes que transformavam em casos de policia a legftima luta das organiza-

cSes e movimentos sociais pela conquista de direitos no campo. 

Dilma coloca como a prioridade numero um de seu governo a erradicacao da 

miseria. O F6rum concorda plenamente com esta prioridade. Por isso com 

seu apoio espera que Dilma, como presidenta, adote medidas rapidas e efeti-

vas para avancar na realizacao da Reforma Agraria, no fortalecimento da 

agricultura familiar e camponesa e na defesa do Meio Ambiente (20 de ou-

tubro de 2010. Grifos meus) 
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c) E, por ultimo, como evidenciacSo das divergencias, embora algumas tenham sido supe-

radas atraves de acordos e fixac3o de paramentos que regulam a participacao politica, nao 

significa que outras, no ambito do debate da participacao politica, n3o surjam. A mais re-

cente e" justamente relacionada ao apoio tatico que o MST, MTD, Consulta Popular e Via 

Campesina estabeleceram com o governo do PT e CUT, quando um conjunto de militan-

tes se desligou desses movimentos por discordar do apoio desses movimentos tanto ao PT 

como a CUT - saida que ficou registrada com o envio de uma carta, conhecida publica-

mente como "A carta de saida dos 51" de novembro de 2011, conforme trecho a seguir: 

Dentro dos limites de um documento como este, pretendemos esclarecer 

quais os motivos que nos levaram a tomar a decisao da saida, fazer uma ana-

lise do contexto hist6rico em que ocorre esta decisao e, com base nestes dois 

aspectos, fazer um dialogo franco com a militancia. E preciso considerar que 

vem se conformando uma ampla alianca politica, consolidando um consenso 

que envolve as principals centrais sindicais e partidos politicos, MST, MTD, 

Via Campesina, Consulta Popular, em torno de um projeto de desenvolvi-

mento para o Brasil, subordinado as linhas politicas do Governo, confor-

mando assim uma esquerda pro-capital. O grau de comprometimento a que 

chegamos com o capital e o Estado nos levam a concluir que esse processo 

nao tern volta. (Carta de saida das nossas organ izacOes - MST, MTD, 

Consulta Popular e Via Campesina, Primavera de 2011) 

Em entrevista, Elizabeth Rocha, da direcao nacional, comentou a posicSo da direcao 

nacional sobre a saida dos 51 militantes e afirmou que a direcao nacional acolheu e respeitou 

a decisao daqueles que quiseram trilhar outras formas de luta e em outras organizacoes: 

A Direcao nacional apontou alguns elementos ao receber a carta informando 

a saida deles, primeiro, foi nos posicionar respeitando a decisao que toma-

ram; segundo foi manter as criticas que nos fazem no ambito do processo de 

avaliacao permanente nesse periodo e que tomara no congresso nacional em 

2013 algumas definicSes; terceiro afirma o desejo que os companheiros e as 

companheiras continuem nas lutas da classe trabalhadora, fazendo parte de 

organizacdes classistas ou construindo novas formas organizativas capazes 

de definir e implementar politicas que contribuam para que a classe traba-

lhadora conquiste uma sociedade sem exploradores e explorados. Espera que 

os que sairam possam nos ajudar tamtam na superacao de um dos principals 

desafios da esquerda nos tempos atuais: que € o de unir a teoria a pratica re-

volucion&ria. E que compreendam tamtam que se ha horazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de dividir, perce-

bam que nenhum processo revolucionario ocorre sem a hora de unir. Que os 

tempos dificeis de hoje e as praticas politicas de alguns nao inviabilizem es-

se objetivo. (Entrevista, dezembro de 2011) 

Com esse ultimo epis6dio, compreende-se que as divergencias que marcaram o deba-

te sobre a participacao politica tiveram desdobramentos. E possivel acompanhar afastamentos 
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de instancia de direcao, deslocamento de espacos de luta, rupturas, deixando para o aprendi-

zado coletivo reflexoes sobre a participacao politica que significaram mudan9as no contexto 

do MST. 

Do ponto de vista das relacdes entre os membros do MST com os "representantes po-

liticos" oriundos da sua base, estas foram analisadas a partir de tres epis6dios que evidenciam 

as tens5es e acordos resultantes desse processo: 

a) A ruptura, ou, como ficou conhecido, "o racha" entre a direcao do MST e Frei Dilson 

(ex-prefeito de Itamaraju) ficou exemplificado, entre outros epis6dios, pela disputa das 

previas em Itamaraju para eleicoes municipals em 2004, quando a direcao do MST, 

apos um conjunto e sucessivas avaliacoes e reunioes com Frei Dilson, n3o conseguiu 

encontrar acordo sobre as linhas politicas da gest3o da prefeitura. Os desacordos leva-

ram o MST a romper o apoio ao ent3o prefeito Frei Dilson. Nesse processo, Dalvadi-

sio Lima 5 3 , que era presidente do PSB, partido aliado do MST nas eleicoes desde 

1994, colocou-se como alternativa politica a disputar a prefeitura em Itamaraju. Em 

2003, a filiac3o de Dalvadisio Lima ao PT foi defendida pelas liderancas do MST-Ba; 

e, em 2004, quando Dalvadisio Lima ja estava filiado ao PT, numa articulacao com os 

militantes petistas adversarios e contrarios ao modo de governar de Frei Dilson, mani-

festou-se o apoio a Dalvadisio Lima, nas previas do processo eleicdes diretas (PED) 

do PT em Itamaraju, contra Frei Dilson; nas previas de 2004, o prefeito Frei Dilson 

ganhou as previas e foi novamente candidato a prefeito de Itamaraju, mas. dessa vez, 

sem o apoio do MST, perdeu as eleicdes. Em 2008, novamente o MST apoiou Dalva-

disio Lima nas previas, e este novamente perdeu para o Frei Dilson Santiago, mandato 

que foi cassado por duas vezes; no terceiro processo, o Frei Dilson renunciou como 

forma de evitar a cassac3o e assumiu em seu lugar o vice-prefeito Pedro da Campinei-

ra PHS, que migrou em 2011 para o PSB. Nas previas de 2012, Dalvadisio Lima ven-

ceu a previas e e o candidato apoiado pelo MST a prefeito de Itamaraju nessas eleicoes 

municipals. 

b) A ruptura com Jose Irailton (vice-prefeito Prado) e marcada n3o exclusivamente pelas 

disputas no campo politico propriamente, mas diz respeito as disputas junto a coorde-

nac3o do assentamento Tres IrmSos no Extremo Sul, no qual ele e assentado, e no qual 

5 3 Dalvadisio Lima, um pequeno comerciante local, de 58 anos, apoiou as candidaturas apresentadas pelo MST 
desde 1994, por sua articulacao com a populacao itamarajuense e com os comerciarios da cidade, apresentou-se 
como opcao para fazer a disputa com Frei Dilson no PT. 
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passou a incentivar a venda de lotes de alguns assentados, procedimento ao qual a di-

recao do MST 6 contraria. Ficou explicitada a ruptura tambem politica quando, em 

2010, Jose" Irailton apoiou outro deputado federal e estadual nas eleicoes de 2010, em 

oposicao ao MST . 

c) As problematizacfies com mandato de Osvaldo Silveira Rocha (vereador - Itamaraju) 

quando este se colocou nas previas do PT em 2008 (municipal) em apoio a Frei Dilson 

contra a candidatura de Dalvadisio Lima, em oposic3o portanto a orientacSo do movi-

mento; mas, nesse caso, n3o houve racha entre o movimento e o mandato do vereador 

- ele continua autorizado a colocar-se como representante do MST, e tern reunioes pe-

riodicas e atividades com o movimento, diferentemente de Jose Irailton e de Frei D i l -

son cujas relacoes de parceria e representacao do MST foram rompidas naqueles con-

textos. Conforme relato de Oronildo Loures - direcao estadual do MST-Ba: 

Valzao e um bom vereador, prova disse e que conseguiu se reeleger por qua-

tro mandatos, a questao nesse processo de Frei Dilson 6 que ele nao conse-

guiu acompanhar a avaliacao politica do movimento e continuou a apoiar 

Frei Dilson, mas o movimento tamtam entende que n3o e motivo para dizer 

que ele nao € nosso representante, de todo modo, deixamos claro pra ele que 

no que se refere a defender Frei Dilson ele n3o esta autorizado a falar na tri-

buna, por exemplo, que n6s apoiamos ou que achamos boa a gestao de Frei 

Dilson, ele fazendo isso e continuar no seu apoio as familias assentadas ta 

bom, continuaremos com ele. (Entrevista, 2011) 

d) Na relacao com Valmir Assuncao (dep. federal - Bahia), as tensoes circulam em torno 

da polarizac3o entre as relacoes com os dirigentes da direcao na Bahia e com a Dire-

cao Nacional, sobretudo pela contratacao de militantes nacionais para assessoria e cri-

ticas na construc3o da assessoria do mandato na Bahia. No gabinete de Brasilia, os mi-

litantes da assessoria foram indicados por dirigentes nacionais do MST; ja na Bahia 

dividiu-se a indicac3o dos assessores entre os movimentos que aderiram a campanha; 

MST e a tendencia EPS, situacoes quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao indicam posicoes de ruptura, mas n3o dei-

xam de conter um conjunto de problematizacSes na conduc3o do mandato. Segundo 

Oronildo Loures: 

Sobre o mandato de Valmir nos temos muitas expectativas, at£ porque ele 

nao pode falhar, porque se nao, nossa defesa de que e" possivel construir uma 

politica com nossos militantes sem sucumbir a 16gica sera derrotada. As di-

vergencias com o mandato eu acho que nao e tanta assim, a questao e que 
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numa direcao estadual com 93 membros e normal acharem que por ele ser da 

Bahia a politica do mandato deveria ser prioritariamente para Bahia, inclusi-

ve a indicacao da assessoria, mas claro, nos debatemos, vamos entendendo 

que nao. E preciso justamente construir pontes, construir parceria e isso pas-

sa tamtam pelo mandato dialogar com outras forcas e claro com o movimen-

to sem terra em outros estados e tamtam com o movimento nacional. Por is-

so a maioria da assessoria que fica em Brasflia & indicacao do movimento 

nacional, o apartamento funcional, e" organizado para recetar militante de 

todo Brasil por militante do MST do Rio Grande do Sul; mas aqui por 

exemplo os assessores foram a maioria indicacao dos dirigentes regionais e 

da direcao estadual. Entao n3o tern que complicar, e descomplicar. (Entrevis-

ta, agosto de 2011) 

No ambito da resposta sobre quais os grupos no campo politico corroboraram com a 

construcao da representacao politica e quais implicacoes que essas escolhas/decisoes tern para 

o MST enquanto movimento social, fica claro, desde os primeiros processos de organizacao 

do MST na Bahia, que o Partido dos Trabalhadores tern uma relacao na construcao da repre-

sentacao politica do MST - processo marcado por aproximacoes, afastamentos e rupturas 

exemplificadas no contexto deste trabalho por tres episodios que evidenciam as tensSes e 

construcao dos acordos nesse processo, quais sejam: 

a) Em 2008, as tensoes nas relacoes entre dirigentes do MST e dirigentes da articulacao 

de esquerda (AE), marcadas pelas polarizac5es de opinioes sobre a composic3o da 

direcao da tendencia com a presenca de membros do movimento na direcao da ten-

dencia, invertia o processo: ao inves do partido ser o condutor, virou correia de 

transmissao do movimento. Antes de prosseguir, e preciso contextualizar que o MST, 

desde 1993 na ocasiao de fundacao da tendencia Articulacao de Esquerda no interior 

do PT, tern sua referenda de dialogo e convergencia com essa tendencia, como de-

monstra a entrevista de Joao Pedro Stedile sobre a relacao MST-PT-AE: 

A relacao do MST com o PT e" uma relacao hist6rica e dial&ica. N3o e uma 

relacao que se forma entre dois movimentos separados, que ai resolvem con-

versar, ou atuar em conjunto. Por que historicamente, militantes do MST e 

da reforma agraria, ajudaram a formar o PT no meio rural. E em muitos lu-

gares os militantes do PT, mesmo urbanos, ajudaram a formar o PT. De ma-

neiras, que mantidas as caracteristicas e funcoes diferentes entre movimento 

de massa e organizacao partidaria, o MST e o PT nasceram juntos, como ir-

maos siameses., como olhares voltados para espacos diferentes. Mais recen-

temente, por conta da pluralidade partidaria, e de militantes de outras origens 

que atuam no MST, ha tamtam filiac6es de militantes e dirigentes em outros 

partidos, como PDT, PSB, PSOL e PCdob. Mas a grande maioria dos que 

fazem militancia partidaria, estao no PT. E tamtam, historicamente, acho 

que sempre tivemos um respeito mutuo, entre PT e MST de praticarmos a 
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autonomia politica. Entre as duas organizac5es sociais. Nunca houve inge-

rencia de parte a parte, nem a nivel nacional, e tampouco tive conhecimento 

de ocorrencia nos estados. Quando algtam cometia esse desvio, de tentar fe-

rir a autonomia de um ou outro, acabou derrotado ou isolado. Quando surgiu 

a articulacao de esquerda, alguns dirigentes do MST, e eu pessoalmente, pela 

militancia partidaria, que tamtam tfnhamos no PT, acabamos nos envolven-

do, porque havia um sentimento critico que ocorreu depois da derrota do 

projeto democratico-popular nas eleic5es de 1989, e muitos de n6s comeca-

mos a criticar o comportamento reformista da corrente majoritaria. Entao, 

apoiamos e alguns se envolveram mais no movimento hora da verdade, que 

acabou da critica a linha politica da maioria, resultando numa nova corrente 

interna. (Entrevista, agosto de 2011) 

b) Em agosto de 2011, ocorre a ruptura, ou nos termos dos militantes, acontece o "racha 

entre os militantes da Bahia da AE com a direcao nacional dessa tendencia, expressa 

pela saida durante o que seria o primeiro congresso nacional da tendencia; teve como 

divergencia central a defesa pela direc3o da tendencia em ser uma tendencia de qua-

dro e a opiniao dos militantes da Bahia, que defendiam ser possivel ter uma tenden-

cia de quadros e de massas com articulacao central dos movimentos sociais. A reso-

lucao foi a ruptura desses militantes com a antiga tendencia, como relata Renata Ros-

si - direcao executiva nacional do PT: 

Eu costumo dizer que mais do que um racha, a saida de um conjunto de 

companheiros da Articulacao de esquerda, tern a ver com a iniciativa de 

construir algo novo, uma outra coisa dentro do PT. Claro que pelo fato de 

companheiras e companheiros terem sido originalmente, e a parte desses 

companheiros e companheiras que deram inicio a esse processo, terem sido 

da Articulacao de esquerda e terem passado por um processo que foi muito 

dificil no ambito do que seria o primeiro congresso da Articulacao de Es-

querda, a gente, o que aparece mais, a gente acaba chamando de racha, mas 

quando a gente olha que a medida em que a gente iniciou esse novo movi-

mento, e que nesse processo, um conjunto de companheiros que nao eram da 

Articulacao de Esquerda, de imediato si incorporaram ao processo ficou 

mais nitido de que o que a gente construiu algo novo mesmo, nao 6? E algo 

novo que aglutinou inclusive outros setores do PT que estavam um pouco 

afastados ou que tinham interesse em dialogar com a Articulacao de Esquer-

da, mas com os metodos que a Articulacao de Esquerda vinha desenvolven-

do, pela politica que ela vinha desenvolvendo dentro do PT e se afastaram de 

algum segmento. Como eu havia dito antes, na nossa primeira etapa, por 

exemplo os movimentos sociais e ai com principal destaque pro MST. Entao 

a dificuldade de dialogo que a Articulacao de Esquerda majoritariamente es-

tabelecia com esse movimento e outros, impedia mesmo a construcao de al-

go novo que e o que estamos fazendo, n3o e? (Entrevista, agosto de 2011) 

c) A relacao da direcao do MST com a criac3o de uma nova tendencia - Esquerda Popu-

lar e Socialista (EPS), realizada em dezembro de 2011, na Escola Nacional Florestan 
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Femandes, do MST em Sao Paulo. Sobre a fundacao, vale citar um trecho do Bole-

tim com a fala de Joao Paulo Rodrigues - direcao nacional do MST na abertura de 

fundacao da EPS: 

Joao Paulo, dirigente do MST, afirmou que o movimento tera uma relacao 

prioritaria com a Esquerda Popular e Socialista e, num gesto de aproxima-

cao, entregou oficialmente uma bandeira do MST a nova tendencia. Presente 

na abertura do congresso, o deputado federal e lider da bancada do PT na 

Camara, Paulo Teixeira, da corrente Garantia de Luta, disse concordar com 

os dez pontos programaticos apresentados pela nova tendencia. Para Teixei-

ra, 'a articulacao entre a luta partidaria e os movimentos sociais e um ponto 

extremamente importante para o PT'. O tamtam deputado federal Arlindo 

Chinaglia, do Movimento PT, saudou a disposicao da criacao da nova cor-

rente num momenta em que, segundo o deputado, 'a maioria esta aderindo 

ao campo majoritario'. Arlindo ressaltou que a luta dos integrantes da nova 

tendencia sera ardua, mas necessaria e importante. (Dezembro de 2011) 

d) Em Janeiro 2012, uma nova situac3o de racha sinalizou a disputa pela direcao da cor-

rente entre militantes do PT e do MST, o que ficou conhecido nos bastidores como 

"segundo racha", marcado pelo desligamento, durante o primeiro encontro estadual 

da EPS, de dois membros da EPS da direcSo executiva do PT, bem como dissensos 

sobre o formato da mandato do deputado estadual, este eleito com o apoio do MST e 

numa dobradinha central com o deputado Valmir Assuncao. Nesse caso a navalha 

cortou o fio que alinhava essas relacoes. As posicoes pro e contra dos representantes 

parlamentares quanto a indicacao de substituicao desses membros, ocultava naquele 

contexto divergencias de ideias e estrategia politica. O deputado federal Valmir As-

suncao foi favoravel a substituicao, e Marcelino Galo, contrario a substituicao. Ao 

final da reuniao os membros que n3o foram incorporados a direcao da tendencia, 

romperam e seguiram com Marcelino para um mandato independente como enuncia-

ram naquele contexto. 

e) Por ultimo, a relac3o do movimento com outros partidos na arena politica baiana, 

uma vez que e clara a predominancia na parceria entre MST e PT, acontece com al-

gumas dificuldades de articulacoes politicas, embora n3o seja um impedimento para 

se construi-las com o apoio de outros partidos, mas sem diivida isso joga um ele-

mento dificultador a essas candidaturas. 

Quando levantada a questSo de novamente apoiar, em vez de delegar aos seus mem-

bros a concorrencia pela representac3o politica, igualmente as projecSes se polarizam inter-
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namente no MST. Para uns, significaria a derrota do MST em toda sua estrategia de represen-

tacao politica; seria a perda de for9a no ideario militante de que eles podem ser seus pr6prios 

representantes, fragilizando a identidade do Sem Terra com capacidade para se representar, 

retornando ao momento em que, por condicoes contextuais, so podiam apoiar representantes 

de outros segmentos sociais. Significa a retirada do movimento de varias redes de acesso co-

mo, por exemplo, a disputa pelas posicSes de poder no Estado, que auxiliam no atendimento 

das demandas dos assentamentos; por fim levaria o MST a um isolamento politico ou a repre-

sentacao tutelada. Argumento este defendido por Marcio Mattos da direcao nacional do 

MST: 

Eu acho que a essa altura ja podemos ter certo que o movimento pode galgar 

posicSes de poder, atrav^s da sua forca, ja demos demonstracao da nossa ca-

pacidade, quando elegemos vereadores, prefeito, o deputado estadual mais 

votado da hist6ria do PT em 2006, e hoje quando elegemos uma de nossas 

liderancas a deputado federal. Claro que conseguimos convencer outras pes-

soas pelas conquistas que tivemos, convencemos outros segmentos sociais 

da nossa capacidade e eles se juntaram a n6s ao nosso projeto, sem eles eu 

sei que nao teriamos conseguido, mas claro que tamtam sei que se nao tives-

semos acreditado em n6s, nao teria acontecido nada. Acho que hoje dizer 

que nossos companheiros nao podem ser candidatos acho radical demais e 

uma falta de visao politica. Hoje nos podemos sim, dizer a muitas familias 

ricas da regiao e do Estado da Bahia, que n6s estamos no pario, que nao e 

apenas como eles querem, que vamos para o enfretamento como sempre f i -

zemos nas ocupacSes. (Entrevista, agosto de 2011) 

Ja para outros, nao ter como candidatos as liderancas e militantes seria a condicao 

necessaria para forjar um militante pautado para a luta central de transformacoes radicais na 

sociedade, seria liberar seus militantes para se dedicarem integralmente a luta pela terra, por 

reforma agraria, diminuindo as possibilidades de cooptacao das liderancas, deixando o MST 

mais autonomo da estrutura do Estado e suas contradicoes de natureza burguesa, conferindo 

ao movimento um lugar mais isento para elaborar a critica sobre a atuacao dos governos: 

Para mim, acho que o MST deveria decidir que os militantes nao podem re-

almente serem candidatas, por ai ja veriamos, aqueles que nao conseguem 

cumprir uma decisao do coletivo e lancar-se candidato, ja seria um indicati-

vo da sua intencao pessoal. Essas pessoas deveriam sair candidatas, por elas 

mesmas, nao ter a chancela do MST como sendo suas candidaturas, quern 

quisesse votar, votaria, quern nao quisesse nao votaria. Nada de gastar tempo 

dos militantes com campanha, nem nada. Porque no final o mandato fica 

sendo dos individuos e nao podemos decidir nada, eu acho que o MST deve-

ria ter uma resolucao sim, como a de 2008, o MST nao tern candidatos, as 

pessoas s3o candidatas delas mesmas, veja o exemplo do mandato de Frei 

Dilson na prefeitura de Itamaraju. (Militante do MST. Entrevista, maio de 
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2010) 

A partir desse processo de construc3o de sentidos sobre a participacao efetiva no 

campo politico, surgem as diferentes posicoes e ponto de vista no interior do MST. As pri-

meiras experiencias vivenciadas pelo MST como as ocupacoes de terra, mobilizacoes publi-

cas, construcao de redes com outros movimentos s3o marcada pelo consenso entre seus mem-

bros sobre essas acoes considerando a necessidade de legitimacao e busca de redes para aten-

dimento das demandas dos assentamentos. Ja no contexto pos decisSo de adotar a estrategia 

de participar do campo politico com candidaturas proprias, n3o dispoe do mesmo consenso e e 

atravessada pelo sentido de ampliacao de legitimac3o do MST diante da sociedade, ampliacao 

de possibilidade de atendimento das necessidades das demandas materials, como terra, mora-

dia, educacao, alimentacao, saude etc. O "poder politico" ganha o sentido de instrumento 

politico para os membros do MST, cuja funcao e reforcar as bandeiras defendidas pelo movi-

mento, um poder que represente retorno concreto para as familias do MST e que o capital 

politico adquirido e exercido pelo representante n3o seja em seu nome proprio, mas, que seja 

capitalizado pela coletividade. 
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3 A C O M P E T I C A O I N T E R N A PE L A REPRESENTACAO P O L I T I C A E M N O M E 

DO MST 

Seria demasiado dizer que sao esses elementos que pautam a decisao dos individuos 

pela disputa pela representafao, todavia nao se pode desconsiderar o efeito da mudanca de 

status dos individuos no interior do grupo, que se constituem em referencias importantes que 

compoem um cenario de "expectativa quanto ao futuro". Ser militante comum ou ser o depu-

tado do grupo, ser lideranca com atribuicoes exclusivas no MST ou ser prefeito? Sao questoes 

que a participacao politica traz para o cenario interno no qual vivenciam os membros do mo-

vimento. Processo de socializacao que lanca para os individuos do grupo um referente de pro-

jeto de vida para o qual podem plasmar seus projetos individuals. 

Cria-se internamente um "tipo ideal" como referente para aqueles que ambicionam 

os mais altos postos no campo politico. Entretanto a busca pratica pela aproximacao do tipo 

ideal geralmente e confrontada por desafios diarios que entram como elementos de tensSes. 

Nas falas de alguns assentados o interesse pela disputa eleitoral aparece como causa do dis-

tanciamento ou desinteresse pelo acompanhamento aos assentamentos. Veja a fala de Joao do 

Ouro e Edvaldo Monteiro: 

Primeiro como lhe disse sou contra a participacao do MST na politica eleito-

ral porque n3o acredito, depois porque eu tenho visto que muitos so se preo-

cupam agora com suas candidaturas, a vidazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 ficar de gabinete a gabinete, de 

plenaria de PT a plenaria de PT, esquecem o assentamento. n3o faz mais um 

curso, n3o vem ao assentamento, aqui mesmo no Extremo Sul e" um caso s£-

rio isso. (Jo3o do Ouro. Entrevista, 8 de agosto de 2011) 

Eu acho muito bom que n6s tern candidato e gente nossa na politica, mas 

claro que 6 preciso ter dois sentidos, como diz por ai, um olho no peixe e ou-

tro no gato, n3o pode ficar so no assentamento ne\ se n3o as coisas n3o che-

gam, mas tamtam n3o pode ficar so fora, no partido, na capital, eles tern que 

acompanhar n6s, se n3o, n3o vai saber nem do que nos ta precisando. Mas 

assim tern uns aqui que conseguem outros n3o, some, mas ai na hora do voto 

ne\ nos sabe quern ta com nos. (Edvaldo Monteiro. Entrevista, 8 de agosto de 

2011) 

Assim os arranjos, estrategias perseguidas pelos concorrentes aos cargos compoem 

um quadro complexo com o qual operam diariamente com o intuito de ganhar legitimidade 

para o jogo e a disputa interna pela representacao do MST na esfera politica. 
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4 O PAPEL DA " D U V I D A P O S I T I V A " NA CONSTRUCAO DA REPRESENTACAO 

P O L I T I C A DO M S T 

Nesse processo, pode-se observar que as divergencias e as tensoes cumprem um pa-

pel fundamental no debate acerca da participacSo politica. As duvidas de quais caminhos e o 

questionamento da estrategia adotada acabam funcionando como mecanismo para tal discus-

sao - assumem uma conotacSo positiva, uma vez que funcionam como polo de problematiza-

c5es sobre essa experiencia, politiza a acao dos membros, que passam a operar na "contrapro-

va" da atua93o no campo politico. Posicionar-se criticamente nas situa9Ses de avalia9ao; da 

representa9ao politica imprime uma dinamica de reflexao aos representantes do MST. 

Em termos simmilianos, o conflito tern sido uma forma de intera9§o recorrente na so-

lu9ao das divergencias internas sobre a representa93o politica pretendida pelo movimento. O 

MST, enquanto agente coletivo, tern funcionado como uma for9a centripeta, pela qual seus 

membros, mesmos em posi9oes contrarias, buscam preservar. Portanto, divergencias e contra-

rios deflagram o conflito interno como forma de motivar os membros do movimento a busca-

rem a unidade politica, dinamica que: 

faz com que a unidade, que afinal de contas compreende ambos os contra-

rios, exista em cada um desses contrarios e em sua articulacao. Os elementos 

negativos e duais jogam um papel inteiramente positivo nesse quadro mais 

abrangente, apesar da destrui93o que podem causar em rela96es particulares 

(SIMMEL, 1983, p. 125) 

Na perspectiva de Bourdieu, tambem se pode ver como os conflitos e interesses di-

vergentes num mesmo campo, os agentes, ao se movimentarem para defenderem sua posi9oes 

e operarem as disputas de ideias, em ultima instancia, nao desejam comprometer a existencia 

do campo. Para Bourdieu (2003, p. 149): 

Entre as pessoas que ocupam posic5es opostas em um campo e que parecem 

radicalmente opostas em tudo, observa-se que h i um acordo oculto e tacito a 

respeito do fato de que vale a pena lutar a respeito das coisas que estao em 

jogo no campo. 

Nesse caso, observa-se que, entre os "valmiristas", "boguitas" e "joelsistas", esse 

acordo tacito preserva, no limite das suas divergencias, a unidade em nome do MST. Entre as 

instancias (entre as delibera9oes da dire9ao nacional em rela9ao as realidades nos estados, por 
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exemplo) tambeirt se verifies a busca por acordos que respeitem as especificidades, ao mesmo 

tempo em que garantam a unidade nacional do MST. 

Assim, foi possivel, nas entrelinhas dos conflitos e das tensoes, identificar como a 

convivencia de diferentes opiniSes sobre a representa9ao politica dos grupos de mesma base -

assim como entre grupos diferentes - informa sobre a experiencia da representa9ao politica do 

MST. Esses episodios fazem referenda a socializa9ao politica vivenciada pelos atores no inte-

rior do movimento e conferem a politica um alargamento de sentido. Ultrapassam as caracte-

riza96es de passividade ou despolitiza93o dos assuntos que dizem respeito as suas vidas pu-

blicas, a contribui9ao do movimento social, que, atraves de seus membros, traz para a esfera 

do cotidiano o debate sobre a politica, ou sobre as politicas, ao tempo em que promovem um 

exercicio da atividade cidada e a amplia9ao do debate sobre o interesse publico. Recuperam o 

sentido proposto para se pensar a representa93o politica no campo politico instituido - lidar 

com diferentes visSes, grupos, caracteristicas das sociedades contemporaneas. Assim, nas 

divergencias e convergencias, acordo e desacordos, o MST vai construindo o sentido pelo 

qual participam na luta politica, aspectos inclusive ressaltados por Young (2006, p. 148): 

As coisas assumem seu ser e os signos assumem seu significado a partir de 

seu lugar num processo de relacionamentos diferenciados. As coisas sao si-

milares sem serem identicas e sao diferentes sem serem contrarias entre si, 

dependendo do ponto de referenda e do momento em um processo. Ao enfa-

tizar o processo e o relacionamento mais do que a substancia. azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA differance 

destaca intervalo de espaco e tempo. Assim na relacao representativa, cada 

qual carrega vestigios da historia dos relacionamentos que os produziram, ao 

passo que suas tendencias atuais antecipam relacionamentos futuros". 

Nos marcos das analises fomos percebendo como mesmo aqueles que colocaram-se 

contrario a participa9ao do MST no campo politico, d3o regua e compasso para desenhar seus 

significados quando afirmam o que ele n3o deve ser, do mesmo modo como aqueles que di-

zem o que esperam ao defender a representa9ao politica no campo politico instituido. 
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C A P I T U L O V 

O MST-BA NAS E L E I C O E S : DA MOBILIZACAO DOS ASSENTADOS A E S T R U -

TURACAO DAS CAMPANHAS E L E I T O R A I S 

Figura 6: Conjunto de imagens D 

I (esquerda, acima) - Lucinha (SPM) em ato 

Fonte: Arquivo ASCOM/SPM-BA, 2011 

I I (direita, acima) - Valmir com dona Luzenira, do assentamento 4045, por ocasiao 

dos 25 anos do MST 

Fonte: Adilson Fonseca, 2012 

I I I (centro) - Congresso Nacional, por ocasiao da mobilizacao de agosto 

Foto: Antonio Cruz. 

Fonte: Agenda Brasil, 2011 

I V (esquerda, abaixo) - Valmir discursando no plenario do Congresso Nacional 

Fonte: Adilson Fonseca, 2011 

V(direita, abaixo) - Valmir e Lula 

Fonte: Arquivo MST, 2003 
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nfatizou-se, nos capitulos anteriores, o modo como foram plasmadas as relacoes dos 

membros do MST-Ba, atraves das quais foi possivel o movimento atraves de os seus 

membros se colocarem nas disputas por representacao politica nos espacos legislati-

ve e executivo. Destacaram-se tambem, nessa experiencia, as divergencias, as tensoes, que 

criaram uma dinamica de debate e reflexao no movimento e resultou na elabora^o dos senti-

dos de participar das disputas eleitorais como a defesa da reforma agraria, ampliacao dos es-

pacos de luta e ter representantes que vocalizem os discursos e opiniSes do MST-Ba nesses 

espacos. A complementaridade das acoes diretas (ocupacoes, marcha, mobilizacoes, etc.) e da 

atuacao no campo politico lastreou a expansao e consolidacao do movimento como agente 

politico que participa do jogo politico no cenario baiano. 

Nesse jogo politico nao se pode esquecer a centralidade das eleicoes em nosso siste-

ma representacional. E atraves delas que se escolhem os representantes, ao mesmo tempo em 

que os legitimam a tomar assento nos espacos instituidos que integram o sistema politico bra-

sileiro 5 4. Nesse sentido, o movimento, ao definir participar da luta por representa9ao politica, 

incorpora automaticamente as dinamicas que dizem respeito as elei95es, processo que e o 

tema central deste capitulo. Sao tratados nas se9oes seguintes como os membros do MST-Ba 

(acampados, assentados, militantes, lideran9as) vivenciaram o "tempo da politica" para posi-

cionarem no processo eleitoral? 

Para analise, foram necessarias algumas escolhas de abrangencia das campanhas, 

uma vez que se poderia eleger para analise as elei96es municipals com foco ao cargo de pre-

feito, poder-se-ia ainda focalizar as eleicoes para o legislativo municipal e estadual como os 

cargos a vereadores e deputado estadual, respectivamente, ou ainda analisar a participa9ao do 

MST nas campanhas eleitorais para presidencia da republica, poderia ser interessante igual-

mente identificar aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ideias forcas no quadro comparativo entre as elei9oes do ex-presidente 

O Sistema politico no brasileiro e uma republica federativa presidencialista. Republica, porque o Chefe de 
Estado e eletivo e temporario; federativa, pois os Estados sab dotados de autonomia politica; presidencialista, 
porque ambas as funcSes de Chefe de Governo e Chefe de Estado sao exercidas pelo presidente. O Poder de 
Estado i dividido entre orgabs pollticos distintos. A teoria dos tres poderes foi desenvolvida por Charles de 
Montesquieu, em seu livro O Espirito das Leis (1748). Baseado na afirmacao de que "s6 o poder freia o poder", 
o mesmo afirmava que para nao haver abusos, era necessario, por meios legais, dividir o Poder de Estado em 
Executivo, Legislativo e Judiciario. No Brasil, esses sao exercidos respectivamente, pelo presidente da republica, 
Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O Executivo possui a funcao de fazer as leis funci-
onarem. O presidente pode votar ou sancionar leis criadas pelo Legislativo, editar medidas provis6rias, etc. O 
Legislativo e responsavel por idealizar as leis e julgar as propostas do presidente. O parlamento brasileiro e bi-
cameral, ou seja, e composto por duas "casas": a Camara dos Deputados e o Senado. Qualquer projeto de lei 
deve primeiramente passar pela Camara e depois, se aprovado, pelo Senado. O Poder Judiciario deve interpretar 
as leis e fiscalizar o seu cumprimento. O mesmo e composto por 11 jufzes, escolhidos pelo presidente e aprova-
dos pelo Senado (CINTRA, Antonio Octavio; AVELAR, Lucia, 2007). 
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Lula e a presidenta Dilma Rousseff que motivou o apoio do MST e do Forum Nacional de 

Reforma Agraria (FNRA) nos diferentes periodos. Empreitada que demandaria um esforco 

demasiado abrangente para uma unica pesquisa, nesse sentido, optou-se pela analise da cam-

panha de Valmir Assuncao lideranca do MST na Bahia a deputado federal nas elei95es reali-

zadas em 2010, considerando, entre outros, os seguintes criterios, a) abrangencia geografica 

da campanha a qual inclui todas as regionais nas quais o MST esta organizado e pela amplitu-

de em termos de envolvimento na campanha dos membros do movimento em toda Bahia e; b) 

pelas intersecoes que o mandato de deputado federal produz entre as relacoes das liderancas 

da dire9ao do MST na Bahia e as lideran9as da dire9So nacional do MST; c) e tambem por ter 

sido a ultima campanha que tive oportunidade de acompanhar durante o trabalho de campo de 

pesquisa para este trabalho. 

Algumas incursoes sobre outras campanhas eleitorais (vereadores, prefeito e deputa-

do estadual) somente foram mencionadas no sentido de contextualizar o caminho ate a cam-

panha a deputado federal. Todavia nao se pretendeu analisar, como dito acima, em profundi-

dade cada um desses processos, ate porque se compreende que cada uma dessas campa-

nhas/elei9oes se constitui em universos especificos que demandam investiga96es no marco 

das suas particularidades, as quais seguramente complementariam e jogariam outras luzes 

(variaveis) as analises sobre a entrada do MST-Ba na disputa por representa9Jio politica. 

Nessa elei9ao proporcional 5 5 vivenciada pela lideran9a oriunda do MST em 2010, 

Eleicdes proporcionais - Nas eleicSes para a Camara dos Deputados e para os 6rgaos legislatives estaduais e 
municipais, a constituicao federal preconiza o uso de um sistema proporcional. Alem disso, na esfera federal, a 
eleicao deve ser realizada, de forma separada, em cada um dos estados e territorios. Candidatos a Camara s6 
poderab ser votados no estado em que se lancam candidatos, e concorrerao apenas as cadeiras reservadas aquele 
estado.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A\6m dessas restric5es, a constituicab imp5e ainda os limites mfnimo de 8 e maximo de 70 deputados 
para cada estado, definidos de forma proporcional a populacab de cada um. O c6digo eleitoral brasileiro deter-
mina que o sistema proporcional utilizado 6 um sistema de lista aberta, onde os votos sab nominais aos candida-
tos e as listas partid&rias sab compostas pelos membros mais votados de cada partido. Nos sistemas desse tipo, 
cada partido obtem um numero de vagas proporcionais a soma dos votos em todos os seus candidatos, e estas 
vagas s3o distribuidas, pela ordem, aos candidatos mais votados daquele partido. O codigo eleitoral permite 
tambem a formacab de coligac5es entre partidos para eleicdes proporcionais como forma de conseguir um maior 
numero de cadeiras, especialmente no caso de partidos pequenos que nab as obteriam sozinhos. Calculo do 
numero de vagas - O grande problema das eleicSes proporcionais e o calculo exato das proporcSes devidas a 
cada partido. Como o numero de votos quase nunca 6 um multiplo exato da proporcab entre cadeiras e eleitores, 
um sistema de arredondamento e redistribuicao das vagas nao preenchidas, precisa ser utilizado. No Brasil utili-
za-se um metodo conhecido como quociente eleitoral para o calculo das proporcbes e outro conhecido como 
distribuicio das sobras para ocupar as cadeiras nao preenchidas pelo quociente eleitoral. Este sistema e grosso 
modo equivalente ao metodo D'Hondt utilizado em portugal e diversos paises europeus, mas se utiliza uma me-
todologia diferente para efetuar os calculos.O quociente eleitoral € definido como o total de votos validos dividi-
do pelo numero de vagas (este valor £ equivalente ao quociente Hare). Cada partido entao tern seus votos dividi-
dos por este quociente e obtem-se assim o quociente partidario. A parte inteira desse quociente corresponde ao 
numero de vagas reservadas aquele partido. As vagas restantes sab divididas usando-se o metodo de distribuic3o 
das sobras entre os partidos que houverem atingido o quociente eleitoral. Esta forma de calculo e equivalente ao 
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sublinhei para analise os seguintes aspectos: a) - as equipes organizativas (coordenacSes, mo-

bilizadores); b) construcao da imagem do candidato (atributos pessoas, trajet6ria social, capi-

tal politico), c) Politica de marketing (atraves das diversas equipes organizadas sobre eixos 

especificos -1) instrumentos de comunicacao -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slogan de campanha; redes sociais; cartazes, 

musicas (jingle), tempo de TV; 2 ) politica de aliancas (partidos, setores e segmentos sociais; 

3 - Atividades presenciais do candidato - Plenarias, viagens comicios, atos inaugurac3o, mis-

sas, aniversarios, festas, velorios); 4 - financiamento da campanha - perfil dos doadores, estru-

tura do comite, material propaganda, pagamento de pessoal a disposicao da campanha, presta-

cao de contas; 

A analise evidenciou como os movimentos sociais colocaram-se na construcao das 

acoes para atuacao no "tempo das eleicoes". Durante a campanha eleitoral, os desafios em 

meio as tensdes, aos pragmatismos e urgencias nas tomadas de posicao considerando o prazo 

da campanha com data estabelecida pelo sistema eleitoral 5 6 para comecar e terminar e com 

regras que devem ser observadas por todos os candidatos. Tempo no qual foi preciso formular 

as estrat^gias das campanhas de mobilizacSo, comunicacao, no intuito de convencer pessoas a 

apoiarem e a votarem no "candidato do MST". 

Os imperativos relacionados as "condicionantes legais" no "tempo das eleicoes" ga-

nham destaque na agenda das liderancas do MST-Ba, evidenciadas pelos debates e providen-

cias entre os membros sobre a legalidade dos titulos de eleitores, as estrategias de desloca-

mento dos assentados ate as zonas eleitorais no dia das eleicoes, os registros das candidaturas, 

a construcao das aliancas e articulacao dos apoios aos candidatos, entre outras. Acoes que 

passam a integrar uma agenda de encaminhamentos que esteve por um longo periodo associa-

da as tarefas realizadas geralmente pelos partidos politicos. Nesse sentido, sem se tornar par-

tido politico os membros do MST-Ba colocam-se nas disputas e na apropriac3o das ac5es e 

providencias praticas que por um longo periodo estiveram no monopolio dos partidos politi-

cos e dos profissionais da politica. Nessa experiencia, pode-se acompanhar como o movimen-

to social associou a sua luta cotidiana a um conjunto de outras acoes que se constitui em 

metodo DHondt com um clausula de barreira no valor do quociente eleitoral (CINTRA, A; AVELAR, L. Siste-
ma Politico Brasileiro, 2007). 
5 6 Sistema eleitoral brasileiro e como se chama o conjunto de sistemas eleitorais utilizados no Brasil para ele-
ger representantes e governantes. O atual sistema e definido pela constituicao de 1988 e pelo C6digo Eleitoral 
(Lei 4737 de 1965), alem de ser regulado pelo TSE, no que Ihe for delegado pela lei. Na propria constituicao ja 
sao definidos tres sistemas eleitorais distintos, que s3o detalhados no c6digo eleitoral: Eleicdes proporcionais 
para a Camara dos Deputados, espelhado nos legislatives das esferas estadual e municipal, eleicdes majoritarias 
com 1 ou 2 eleitos para o Senado Federal e eleicdes majoritarias em dois turnos para presidente e demais chefes 
dos executivos nas outras esferas. A constituicao define ainda em seu artigo XIV o "sufragio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos", principio que pauta os 3 sistemas eleitorais presentes no Pais. 
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aprendizados nas disputas por representacao politica. 

S3o analisadas tambem neste capitulo as relacSes entre os membros candidatos e os 

assentados. Rela9ao que tambem podem ser analisadas sob diferentes aspectos, mas que para 

esta tese foram destacadas duas variaveis: primeiro identificar a opini3o dos assentados sobre 

a participa9ao do MST nas elei96es, e identificar se essa opiniao expressa apoio ou recusa 

dessa estrategia; segundo identificar no fluxo das redoes entre os assentados e os candidatos 

oriundos do MST-Ba, na infinidade de possibilidades, algumas motiva9oes para votarem ou 

nao nos candidatos oriundos do movimento no tempo das elei96es: para identifica9ao da opi-

niao sobre o processo eleitoral, operei com a aplica9ao dos questionarios, complementada 

com a analise do mapa de vota93o do candidato nas regionais, no sentido de identificar se 

expressam o apoio ou recusa da estrategia do MST participar das elei9oes; ja algumas das 

motiva95es de votarem ou n3o nos candidatos foram aprendidas principalmente a partir das 

observa96es empiricas no assentamento Lul3o e nas atividades realizadas durante a campa-

nha. 



179 

1 A CONSTRUCAO DAS " I D E I A S FORCAS" NO I N T E R I O R DO MST SOBRE AS 

ELEICOES: A N T R O P O L O G I A P O L f T I C A E OS SENTIDOS DA " P O L i T I C A " 

Ainda nesse esforco de demarca?ao das reflexoes sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA representa9ao politica, faz-se 

importante sublinhar alguns aspectos demarcados pela Antropologia Politica, os quais, no 

Brasil, a partir de 1990 come9am a dar uma maior enfase aos assuntos da politica numa pers-

pectiva de melhor compreender as redoes entre representantes e as bases eleitorais no Pais, 

tanto no desenvolvimento de etnografias no espa90  urbano como no meio rural. Assim, prin-

cipalmente com o metodo etnografico - alicer9ado na observa9ao participante e pelas entre-

vistas em profundidade, passam a sublinhar para analises comicios eleitorais (PALMEIRA; 

HEREDIA, 1995); organiza93o de campanhas eleitorais, trajetorias de parlamentares e redes 

sociais (KUSCHNIR, 2000); aspectos do dia a dia dos deputados no congresso e Assembleia 

Legislativa. A descri9ao minuciosa de praticas politicas sem pr6-no96es, como o clientelismo, 

por exemplo, consiste num dos principais paradigmas da antropologia politica, ou seja, bus-

cou-se eliminar o vies normativo aos fenomenos analisados, sendo o ponto de vista dos sujei-

tos envolvidos nos processos o principal elemento a conferir legitimidade as pesquisas. 

Embora haja conectivos entre os debates sobre as elei96es produzidos no ambito das 

disciplinas como a Ciencia Politica, Sociologia, Antropologia Politica, e importante mencio-

nar que ha igualmente especificidades epistemologicas e metodologicas que nao podem ser 

desconsideradas entre elas. Palmeira e Goldman (1996) procuraram demarcar as distin9oes 

entre essas disciplinas, ressaltando, sobretudo que os trabalhos das ciencias politicas portam 

uma visao "internalista" dos fenomenos, estes concentrados na valor iza9ao dos partidos poli-

ticos como centrais (PALMEIRA; G O L D M A N , 1996) os quais por diversas vezes tern apre-

sentando visSes negativas da dinamica eleitoral e da falta de racionalidade do eleitor no Bra-

sil, conclusoes erroneas do ponto de vista de Goldman e Palmeira, causadas pelo isolamento 

das elei9oes como objeto de pesquisa. Assim, a analise antropologica apresenta um diferencial 

relevante e de grande con tr ibui9ao desse fenomeno, por estar interessada justamente em per-

ceber o voto ou ainda a politica no sentido lato, ou seja, as redoes de poder, n3o somente no 

espa90  como tambem no tempo, buscando entende-las a partir de tematicas como conflitos, 

rituais, mitos, identidades,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status, representa9oes e praticas inseridos nos fluxos dos processos 

m icrossociol6gicos ou micropoliticos contextualizados. Esse debate ganha tambem com a 

con tr ibui9ao de Kuschnir (2007), para quern, embora seja correto estabelecer as especificida-
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des das pesquisas da Antropologia Politica, e" fundamental incorporar analises de outras esfe-

ras do conhecimento para apreciacSo dos fenomenos, das relacoes, ou ainda como preferirem, 

dos objetos pesquisados. Para Kuschnir (2007, p.63): 

Nesse esforco, a antropologia da politica, assim como a antropologia de um 

modo geral, oscila entre sua fidelidade ao particular e a necessidade de pro-

duzir generalizacOes. Por isso mesmo e" fundamental que ela estabeleca um 

dialogo com outras disciplinas, como a hist6ria, ciencia politica, sociologia, 

linguistica e comunicacao. E a partir de abordagens multi e interdisciplinares 

e da adocao de uma perspectiva comparativa que se pode chegar a compre-

ender n3o so as representa96es e praticas da politica em um grupo especiftco, 

mas tamtam as rela96es desse material etnografico com a sociedade mais 

ampla. 

Como descrito ao longo dessa tese, meu dialogo com a Antropologia Politica, conju-

gada com outras disciplinas, possibilitou compreender justamente como os membros do MST 

dotaram de sentido e experimentaram sua participa9ao politica e organiza93o da luta por re-

presenta9§o politica, o lastro dessa representa9§io construido via a socializa9ao politica, mas 

tambem nuan9adas as variaveis de graus de amizades, divida moral, reciprocidade, desafetos, 

intermembros do MST mesclam os elementos constitutivos dessa representa9&o politica. Os 

significados por eles conferidos as suas redoes e praticas politicas, leitura que se vista a par-

tir de um unico prisma perderia em muito a riqueza e complexidade contextuais nas quais 

estao circunscritas. 

A leitura da Antropologia Politica em conceber a politica como fruto da a93o coletiva, 

isto e, de uma rede de pessoas que interagem e se influenciam reciprocamente por meio de rela-

9des complexas e dinamicas, admitindo, portanto, que a poder (ou a politica) estaria presente 

em todas as relacoes sociais em que existe algum tipo de assimetria, demandou-me estuda-lo 

dentro de um contexto sociocultural, identificando suas dimensoes materials, psicologicas e 

sociais, sem deixar de lado os processos de mudanca dessas configura9oes. Assim, opor a poli-

tica aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90s sociais e remete-la ao sentido apenas institucional do termo (elei96es, represen-

ta9ao parlamentar, organiza92o, partidaria, funcionamento legislativo) seria um reducionismo 

que empobrece, a meu ver, esse debate (KUSCHINIR, 2007). Sobre os conectivos, portanto, 

entre elei96es, voto, representa9ao, media93o politica, 6 fundamental o modo como 6 operado o 

sentido atribuido azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA politica, questao inclusive demonstrada na cita93o abaixo, dos estudos de 

Goldman e Palmeira (1996, p.30): 

Concentra-se sobre as multiplicidades envolvidas na questao, seja a plurali-
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dade das motivacftes para votar - e como votar- seja a dispersao e hierarqui-

zacilo dos crit£rios de selecao de aspectos dos candidatos. Trata-se de reco-

nhecer que o voto esta envolvido em uma esfera de forcas que transcende em 

muito o dominio do que se convencionou a denominar 'politica'. Em outros 

termos, cumpre, em certo sentido, 'politizar' a politica, reconhecendo a exis-

tencia de um conjunto de processos moleculares subjacente a cada acao ou 

escolha individual e coletiva. E hora, pois, de deixar de trabalhar com uma 

concepcao aprioristica do que seja a politica, concepcao raramente comparti-

Ihada pelos agentes sociais efetivos, o que costuma conduzir a uma especie 

de surpresa, que acaba por reduzir concepcSes positivas e especificas de ca-

rencias e faltas. O reconhecimento de que existem diferentes modos de se 

pensar e viver o politico e de que essas concepc5es informam de modo espe-

cifico a pratica e as demais representac5es dos agentes nos parece um passo 

preliminar para a renovacao dos estudos a respeito deste campo, afastando-

nos dos fantasmas da irracionalidade, sempre invocados ou exorcizados 

quando nab compreendemos bem aquilo de que pretendemos falar. 

Essa reflexao me ajudou, portanto, a observar a atuacao do MST na politica, esta en-

tendida como forma de atividade ou de praxis humana, em dois espacos, notadamente sendo 

esses espacos um recorte metodologico, posto que, na realidade, os fluxos sao mais intensos, 

nao sendo sempre possivel essa separacao. O primeiro espaco em que verifiquei as relacoes 

do MST estou chamando de espaco dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ampla politica, no qual identifiquei as acoes do MST 

que integram as diversificadas estrategias, que tern como pilar a busca por reforma agraria, 

como, por exemplo, as ocupacoes, marchas, encontros, assembleias, redes, e que possibilitam 

no fluxo dessas relacSes uma socializacao politica. Essa maneira de observar em grande me-

dida possui uma analogia com os nexos das analises de Bringel, ao chamar de espaco insti-

tuinte aquele que efetivamente promovem um alargamento dos processos democratizantes da 

ampla politica. Outro espaco da politica com o qual trabalhei referiu-se a acao do espaco do 

instituido, que no contexto desse trabalho refere-se ao campo politico, enquanto espaco com 

suas regras e mecanismos, no qual o MST, a partir da atuacao dos seus membros na luta por 

representa9ao politica, constroi sua estrategia para se apropriar das lutas travadas nesse cam

po, visando incrementar sua acao na ampla politica. 

O campo politico, entendido ao mesmo tempo como campo de forcas e como campo 

das lutas que tern em vista transformarem a relacao de forcas que confere a esse campo a sua 

estrutura em dado momento, neste trabalho corresponde homologamente ao lugar do institui-

do, no qual o MST, na busca por representacao politica via os seus membros que atuam nesse 

campo, constroi internamente, no movimento, a "ideia forca" que e possivel lutar para mudar 

regras e arranjos, introduzindo novas pautas, agendas e realizando, nos termos gramiscianos, 

a luta por posicSes. Campo e" o lugar em que se geram, na concorrencia entre os agentes que 

nele se acham envolvidos, produtos politicos, problemas, programas, analises, comentarios. 
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conceitos, acontecimentos, que, portanto, nessa luta por transformacoes especfficas e amplas 

na sociedade o MST enquanto movimento social nao poderia ao seu entender ficar de "fora". 

A decisao da participacao e expressiva do desejo coletivo em continuar buscando 

formas de participacao, apostando no largamente da luta social, na acao coletiva como forma 

de compartilhamento de varios sofrimentos individual's. Para Bourdieu, admitindo que nas 

democracias parlamentares, a luta para conquistar a adesao dos cidadaos (o seu voto as suas 

quotizacoes, etc.) e tambem uma luta para manter ou para subverter azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA distribuicao do poder 

sobre os poderes publicos (ou, se se prefere, pelo monopolio do uso legitimo dos recursos 

politicos objetivados, direito, exercito, policia, financas publicas, etc.) (Bourdieu, 2005, 

p. 164). Nesse aspecto, os membros do MST colocam-se na luta pelas posicoes "legitimas" 

dos espacos instituidos enunciando em seu discurso o objetivo de lutar para ampliacao das 

conquistas dos trabalhadores sem terra e por transformacdes na politica que visem melhores 

condicoes de vida para este segmento e tambem para visibilizarem suas visSes de mundo. 

Nao e uma constatacao nova que o campo politico no Brasil, por muito tempo, foi 

um espaco que em grande medida, senao exclusivamente, de representacao das elites brasilei-

ras, de modo que, aos termos representantes advindos de outros segmentos sociais nos espa-

cos politicos ao longo do processo do regime democratico representative, como membros dos 

movimentos sociais, por exemplo, e um indicativo de alteracoes nas posicoes e dinamicas 

desse campo. Seria, sem diivida, demasiado afirmar uma "completa" alteracao das regras e 

mecanismos de funcionamento, todavia nao reconhecer o contrario, isto e, que n3o ha movi-

mentacoes capazes de produzir mudancas, seria incorporar em minhas analises um determi-

nismo que indubitavelmente n3o corresponde a realidade social. Identifiquei nessa conjugacao 

que a luta por representacao politica cumpre dois objetivos principals, entre outros, para o 

movimento: 1) incrementar as acSes do MST na ampla politica sem subordina-la a 16gica do 

campo instituido e 2) dinamizacao da participacao das liderancas no campo politico a medida 

que autorizam esses membros internos para o aprendizado do funcionamento e das regras na 

atuacao junto aos partidos, camaras de vereadores, prefeituras, Assembleia Legislativa e Con-

gresso Nacional, como forma de problematizar a concentracao do poder nos grupos histori-

camente privilegiados para melhor travarem a luta atraves da inclusao no debate das suas 

crencas, ideias, interesses, opinioes nesse espaco instituido, permeado de tensoes, conflitos 

aprendizados e vislumbrando ganhos politicos para os movimentos sociais. 

Jogando luz ao debate sobre a politica representacional, a qual demanda cada vez 
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mais um aprofundamento da representacao politica, buscando diferenciar-se das visSes forma-

lista e jurista. Recuperando a ideia anteriormente mencionada o alargamento da sociedade 

democratica e como uma "malha intricada de significados e interpretacoes das crencas e opi-

nioes dos cidadaos a respeito de quais sao seus interesses, cren?as que s3o especificas, dife-

renciadas e sujeitas a varia93o ao longo da vida real das pessoas". Tal visao defendida por 

Urbinati (2006, p.210) ao considerar que a democracia e unica porque extrai das diferenciadas 

a ftnca para uni3o (as pessoas s3o capazes de se unir nas diferen9as, sem se abstrairem de suas 

diferen9as). 

O tema das elei9oes 6 em si amplo e pode ser analisado sobre diferentes recortes. A l -

gumas abordagens tendem a conferir um carater predominantemente negativo tanto a dinami-

ca eleitoral quanto ao comportamento do eleitor. Nessas perspectivas, as explica96es para as 

questoes levantadas s3o em geral encontradas na falta de algum elemento tidozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a priori como 

essencial: racionalidade, informa9ao, tradi93o e organiza9ao partidarias, eficiencia governa-

mental etc. As explica9oes para os comportamentos oscilam entre uma pretensa irracionalida-

de do eleitor, o fato dele n3o dispor das informa9oes necessarias para decidir de forma correta 

e a suposta desorganiza93o do sistema partiddrio-eleitoral do pais (GOLDMAR; PALMEIRA, 

2006); ja os estudos de Pitkin (1967) e Bernard Manin (1995) enfatizam os elementos elitis-

tas, aristocraticos e oligarquicos, contidos nas elei96es, a partir das quais se institui o meca-

nismo de distin93o entre os representantes e representados57. Ha ainda um conjunto de estudos 

que busca analisar as motivacoes de participar das elei96es e do voto numa chave diferente 

daqueles orientados pelas teorias racionais, como as perspectivas antropologicas que enfati-

zam um conjunto de variaveis no campo amplo de analise no qual, cumpre "perceber" como 

as estruturas sociais e simb61icas n3o apenas circunscrevem aquelas a96es, mas atravessam 

diferentes unidades sociais, individuals ou n3o, incutindo-lhes significados (PALMEIRA, 

GOLDMANN, 1996; KUSCHNIR, 2007). Enfatizam-se, nesse trabalho, as contribui9oes da 

perspectiva relacional proposta por Urbinati (2006). 

As elei9oes s3o vistas no quadro de um jogo relacional entre o Estado (governo) e a 

sociedade civil . Para Urbinati (2006), a escolha da elei93o como metodo de sele93o prova 

duas coisas: primeiro, nem o povo nem o governo podem contar com a sorte para obter bons 

5 7 Manin (1995), em seu livro Principios do governo representalivo, publicado na Franca em 1995, mesmo reco-
nhecendo que a eleicao tern uma dupla face, ou duplo carater - um aristocratico e outro democratico -privilegia 
o primeiro porque acredita que ha hoje uma tendencia a esquece-lo. Manin n§o diferencia, como os classicos da 
antiguidade o fizeram, as duas formas de governo: aristocratica (governo de poucos homens, mas superiores) e 
oligarquia (forma degenerada da primeira). O carater aristocratico da eleicao repousa na distinc8o entre eleito e 
eleitor e seu carater democratico no fato de que todos os cidadaos (pobres e ricos) tern o mesmo peso e todos tern 
igual poder de destituir os governantes no final de seus mandatos. 
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legisladores; e, segundo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n3o existe algo como uma aristocracia naturalmente selecionada e 

autorreferencial. Neste sentido, mesmo que as eleicdes contenham elementos formalistas elas 

nao sao restritas ao momento exclusivo do voto; comprovam o fato de que em uma democra-

cia os representantes nao devem e jamais podem ser separados da sociedade. Urbinati (2006) 

propoe uma retificacao a concepcao minimalista de democracia. Para ela, a competicao eleito-

ral tern duas virtudes de destaque, n3o uma: ao passo que as eleicoes ensinam os cidadaos a se 

livrarem dos governos pacificamente, elas tambem os faz participar do jogo de tornar a si 

mesmos livres dos governos. Nesse sentido, o voto engendra uma vida politica rica, que pro-

move agendas politicas concorrentes e condiciona a vontade dos legisladores de uma forma 

constante, nao apenas no dia das eleicSes. As eleicoes encorajam o desenvolvimento amplo de 

formas extraeleitorais de a93o politica, embora sem a garantia de que a influencia politica sera 

distribuida igualmente e se tonara autorizada de acordo com Urbinati (2006, p.206): 

A especificidade e a singularidade da democracia moderna estao necessari-

amente baseadas, ainda que a isso nao se limite, no lan9amento das 'pedras 

de papel' por interm^dio do voto. Elas residem nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA circularidade que as elei-

9des criam entre o Estado e a sociedade e no continuum do processo de to-

mada de decisOes que liga os cidadaos a assembleia legislativa. Esta e tam-

bem a fundamenta9ao da teoria discursiva da soberania popular, uma impor-

tante contribuicao a interpreta9ao democratica da representacao. A teoria do 

discurso, contudo, fornece apenas um retrato parcial do processo politico de 

representa93o, pois, ao passo que enfatiza a comunica93o (circularidade) 

como 'a for9a socialmente integradora' que unifica os momentos parlamen-

tar e extraparlamentar, ela n3o precisa suficiente atencao aos momentos de 

ruptura daquela comunica9ao momentos de circuito que trazem a baila, a re-

velia, a contribui9ao da representatividade a legitimacao democratica da re-

presenta9ao. 

Nesse sentido, a partir da chave da circularidade das elei9oes entre as rela95es dos 

membros do MST-Ba com o partido politico e outros segmentos sociais, numa perspectiva 

relacional e contextual, analiso a participa93o do MST-Ba nas elei96es, sublinhando a dimen-

s3o da campanha eleitoral como locus de investiga93o. Destaca-se na experiencia do MST-Ba, 

como elemento diferente aos das formas recorrentes de coordena93o e condu93o das a9oes 

concernentes as campanhas politicas; o modo como o movimento assume a frente desse pro-

cesso. Essa dinamica trouxe a baila justamente um conjunto de la90s anteriormente construi-

dos fora do "tempo da politica" como principal lastro para consolida93o das a9oes que deram 

formato as campanhas. 

As andlises deste trabalho n3o se pautaram pelo elemento de irracionalidade nem au-

sencia de in form a93o. Pelo contrario, foi possivel identificar como os sentidos e as estrategias 
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de consolidacao da imagem do candidato dos Sem Terra, para alem da trajetoria politica do 

candidato, assume os contornos, os discursos, as ideias e propostas que compoem o projeto 

politico coletivo resultante de uma construcao processual que inclui sucessivas licoes, acumu-

ladas desde 1988 ano a ano, a cada candidatura vivenciada pelos membros do MST-Ba no 

fluxo das suas relacSes. 

Essas analises tambein estao na contramao do que diz a teoria de campo politico de 

Bourdieu (2005b) sobre oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA profissionais da politico
58

, a quern e atribuida a competencia soci-

al para producao de discursos, produtos e atos politicos. Na experiencia do MST-Ba, os pro-

fissionais da politica n3o assumiram papel preponderante. Ao contrario, tiveram um papel 

secundarizado em relacao a coordenacao colegiada, que teve a participacao de membros dos 

movimentos sociais apoiadores da candidatura, segmentos do movimento negro, do movimen-

to LGBT, da juventude do PT; movimento de mulheres; dos membros da articulacao de es-

querda (AE) - tendencia minoritaria do PT e organiza95es populares, os quais tiveram papel 

central na definicao dos elementos estruturantes da campanha, na formulacao dos atos politi-

cos, dos discursos e das ideias forcas
59 que orientaram a campanha e o trabalho de mobilizar e 

convencer eleitores de votarem no seu candidato. 

Busca-se, assim, apreender dessa experiencia, sem desprezar as tensoes e os confli-

tos, as li96es e maneiras especificas, que indicam aprendizados coletivos que informam nesse 

processo que as elei96es podem ser muito mais que um procedimento para consentimento e 

autoriza9ao dos representantes. Explicitar aspectos que se mostraram cruciais em referenda a 

experiencia vivenciada pelo MST na Bahia e que indicam essas diferencas. Aspectos demons-

trados, por exemplo, no modo como foi a constru9ao da imagem do candidato, na qual bus-

cou-se mais do que notabilizar caracteristicas pessoais, destacar na trajet6ria politica do can-

didato, os elementos que ligava sua candidatura a luta coletiva do MST e dos movimentos 

sociais que apoiaram, elementos organizados em torno de um projeto politico. Diferen9as 

demonstradas tambem a partir das redoes intracomunidade, assentamento e acampamento, 

5 8 Monop6iio da producao entregue a um corpo de profissionais, quer dizer, a um pequeno numero de unidades 
de producao, controladas elas mesmas pelos profissionais; constrangimentos que pesam nas opcoes dos consu-
midores, que estab tanto mais condenados a fidelidade indiscutida as marcas conhecidas e a delegacao incondi-
cional nos seus representantes quanto mais desprovidos estab da competencia social para a polftica e de instru-
mentos pr6prios de produc3o de discurso ou actos politicos (BOURDIEU, 2005b, p. 166). 
5 9 O porta-voz apropria-se n3o so das palavras do grupo de profanos, quer dizer, na maioria dos casos, do seu 
silencio, mas tambem da forca desse grupo, para cuja producao ele contribui ao prestar-Ihe uma palavra reconhe-
cida como legitima no campo politico. A forca das ideias que ele propSe mede-se nao como terreno da ciencia, 
pelo seu valor de verdade (mesmo que elas devam uma parte da sua forca a capacidade para convencer que ele 
detem a verdade), mas sim pela forca de mobilizacao que elas encerram, quer dizer, pela forca do grupo que as 
reconhece, nem que seja pelo silencio ou ausencia do desmentido, e que ele pode manifestar recolhendo as suas 
vozes ou reunindo-as no espaco (BOURDIEU, 2005b, p. 183). 
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nas relacoes intermovimentos e outros agentes politicos (associacao de idosos) que aderiram a 

campanha. 
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2 AS ELEICOES E A M O B I L I Z A C A O DOS M E M B R O S DO MST 

Observa-se que, ao longo da existencia do MST, o debate sobre a politica e seus ni-

veis de problematizacao fez parte da agenda de debate do movimento, com variacoes de " in-

tensidade" de periodos em periodos, como por exemplo, por ocasiao da oficializacao do MST 

na participacao das disputas eleitorais, enfatizado tambem pela analise nacional que decidiu 

pela resolucao orientando que militantes nao participassem das campanhas eleitorais, por oca-

siao da saida dos 51 militantes, bem como, atraves dos debate sobre as forcas politicas no 

Brasil que geralmente incorporam as analises de conjuntura nos encontros, reunifies do MST 

periodicamente, debate intensificado tambem nos periodos de eleicoes, como foi, por exem-

plo, as eleicSes presidenciais de 1989, situacdes que expressam umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continuum do debate para 

alem do periodo eleitoral, por isso julguei avaliar como "intensificacoes" especificas. e, nao 

entrada a partir de disputas relativas ao processo eleitoral exclusivamente. Nesse sentido, as 

analises enfatizam a intensificacao das acoes e dos debates politicos realizados num certo re-

corte temporal, ou seja, no periodo eleitoral, os quais produzem de maneira ampla na socieda-

de de diferentes modos e intensidade, tomadas de posicoes dos agentes que em grande medida 

expressam ceticismos, criticas, crencas, visoes de mundo etc.; momento no qual "o debate 

politico" insere um conjunto de simbolos e significados objetivados de diferentes maneiras, 

como por exemplo, atraves das disputas entre os partidos politicos, entre familias, entre fac-

coes, entre comunidades, ou ainda atraves das disputas da apreciacao e avaliacao entre os 

candidatos individualmente, concorrencia que geralmente sao visibilizados por meio de um 

conjunto de atividades, ideias, slogan de campanha, programas politicos, programas televisi-

vos, discursos proferidos, entrevistas de radio, cartazes, comicios, passeatas etc. 

Portanto, o movimento, ao entrar na luta com outros partidos politicos e com outros 

candidatos no intuito de eleger o seu candidato, aderiu a participacao das disputas cujas regras 

n3o sao defmidas por ele. Todavia, lidar com essa exterioridade das regras e a condicao para 

todos os candidatos, embora se saiba que as assimetrias entre os candidatos podem ser enor-

mes, e que na maioria das vezes, as condicOes economicas e de capital politico podem mini-

mizar os efeitos dessas regras e em outros casos dificultar ainda mais a participacao nas dispu-

tas politicas. Nesse sentido, conhecer as regras foi um ponto de partida que n3o foi desprezado 

pelos membros do MST, os quais buscaram conhecer as regras como condicao primeira para 
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entrar no jogo e ate mesmo para se colocar em confronta?ao e proporem outras visoes e trans-

forma96es nesse processo. Segundo Bourdieu (2005b, p. 174. Grifos meus): 

A luta que opoe os profissionais e, sem duvida, a forma por excelencia da lu-

ta simbolica pela conservacao ou pela transformacao do mundo social por 

meio da conserva9§o ou da transformacao da visao do mundo social e dos 

principios de divisao deste mundo: ou, mais precisamente, pela conservacao 

ou pela transforma9ao das divisoes estabelecidas entre as classes por meio da 

transformacao ou da conservacao dos sistemas de classificacao que sao a 

sua forma incorporada e das instituicoes que contribuem para perpetuar a 

classifica9ao em vigor, legitimando-a. Ela assume, pois, a forma de uma luta 

pelo poder propriamente simbolico de fazer ver e fazer crer, de predizer e de 

prescrever, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, que e ao mesmo tempo 

uma luta pelo poder sobre os poderes publicos (as administra96es do Esta-

do). 

Nesse sentido, o MST-Ba lan9a-se as disputas para mobilizar, comunicar, convencer 

o maior numero possivel de eleitores em torno das suas ideias, do programa e do seu candida-

to a deputado federal, e isso inclui alem dos eleitores em geral, mobilizar principalmente seus 

membros para campanha, organizar as agendas e se integrar nas diferentes regionais as dispu-

tas em cada municipio, em cada regiao, observando as regras legais e aos acordos tacitos con-

cernentes as disputas politicas. As elei96es de 2010 tiveram, na concorrencia das 39 vagas a 

deputado federal que caberia a Bahia no congresso nacional, 245 candidaturas aptas, distribu-

idas entre os 27 partidos politicos e coliga95es partidarias. O candidato do movimento se i n -

tegrou na coliga9ao (PRB/PP/PDT/PT/PHS/PSB/PC do B) com 58 candidaturas aptas, e sendo 

uma entre as 21 candidaturas ligadas ao Partido dos Trabalhadores individualmente. Essas 

candidaturas atuariam na busca do voto no universo de 9.595.904 eleitores baianos: 

TabelaM^3uantidad^^ 

Car zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
Deputado 
Federal 

DEM 16 100,000 0 0,000 16 

PRB/PP/PDT/PT/PHS/ 
PSB / PC do B 

53 91,379 5 8,621 58 

PSDB 17 68,000 8 32,000 25 

PSL 2 66,667 1 33,333 3 

PSOL 12 100,000 0 0,000 12 
PTB/PMDB/PSC/PR/ 
PRTB 

46 88,462 6 11,538 52 

PTN/PPS/PSDC/PMN/ 
PTC/PRP/PTdoB 

56 93,333 4 6,667 60 

PV 14 73,684 5 26,316 19 
Subtotal 216 29 245 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral/2010 
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uadro 19: Quantidade de vagas por partido/coligacab elei95es 2010 na Bahia 

UF Cargo Partido 
Qt. votos 
nominais 

Qt. candidatos 
Qt eleitos/2" turno 

39 eleitos 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

DEM 70.294 898.259 16 6 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PC DOB 14.744 341.345 3 3 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PCB 0 0 0 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PDT 41.378 388.185 11 4 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PHS 6.210 40.999 1 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PMDB 31.094 602.073 19 2 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PMN 5.462 44.516 6 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PP 26.874 582.690 7 4 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PPS 6.693 54.964 12 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PR 45.574 281.986 9 3 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PRB 8.991 243.353 8 1 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PRP 8.960 66.688 11 1 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PRTB 2.275 1.109 3 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PSB 47.353 115.782 5 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PSC 8.622 169.476 17 2 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PSDB 57.383 356.554 25 2 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PSDC 871 9.364 5 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PSL 4.298 3.755 3 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PSOL 6.476 11.146 12 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PSTU 3.646 0 0 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PT 228.311 1.449.5% 21 10 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PT DO B 2.650 19.692 8 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PTB 20.049 170.315 4 1 

BA DEPUTADO PTC 3.873 28.160 15 0 
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FEDERAL 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PTN 5.442 4.094 3 0 

BA 
DEPUTADO 
FEDERAL 

PV 34.955 107.432 19 0 

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral/2010 

Sem duvida, a forma de organizacao do MST seja atraves da sua estrutura organiza-

tiva via nucleo de familias seja via direcoes regionais e estadual, e, a consolidacSo do movi-

mento em diferentes regiSes da Bahia, foram elementos decisivos na mobilizacao dos assen-

tados, acampados, militantes e liderancas para as eleicoes, o continuo debate sobre as eleicoes 

foi outra variavel que ajudou nessa mobilizacao. As secretaria/escritorio6 0 nas cidades refe-

rencias de cada regional do MST foi um "polo" importante de distribuicao de material, reali-

zacao de reunioes e referenda para aqueles municipios no qual nao se abriam os comites elei-

torais. Nesse sentido, as redes, anteriormente, construidas pela atuacao do MST nos munici-

pios, funcionaram como espacos de divulgacao da candidatura e espacos para se buscar apoio. 

Os militantes e liderancas atuando na coordenacao do processo de divulgacao da tra-

jetoria e do numero do candidato, combinado com as justificativas associadas a luta por re-

forma agraria foram sistematicamente realizadas junto aos acampados e assentados e os 

membros em geral atraves das assembleias, encontros, reunioes e nas relacoes diarias entre 

eles, os quais tambem nas suas redes de relacoes reproduziram a defesa dos candidatos do 

MST a deputado federal, debatiam com outras pessoas externas ao movimento e ate mesmo 

entre aqueles membros internamente que ainda nao estavam convencidos de votarem ou se 

integrarem na campanha. Rede de relacoes que foram parte no processo de divulgacao da tra-

jetoria do candidato e seu numero de registro da candidatura (1310); na mobilizacao das ativi-

dades da campanha (reunioes, inauguracao de comites, plenarias, comicios, passeatas); e na 

distribuicao do material com as propostas e plataformas defendidas pela candidatura. Conjun-

to de relacSes que integrant um conjunto de acoes e atividades que estruturaram as estrategias 

na busca do voto em cada regional. 

A afirmacao de que a consolidacao do MST em diferentes regionais teve efeitos na 

divulgacao do candidato pode ser identificada, entre outras variaveis, no numero das cidades, 

na qual o candidato do MST obteve votacao: 411 dos 417 municipios baianos, conforme se 

demonstra a seguir, para efeitos comparativos sobre o numero de eleitores nas cidades polos 

6 0 Em cada regional na qual o MST esta organizado funciona um escritdrio de apoio, geralmente na cidade polo 
de cada uma dessas regionais. Esses escrit6rios sab denominados de secretarias e sab uma referenda para socie-
dade se comunicar com o movimento, bem como o lugar da organizacao de materias, elaboracao de projetos, 
reunides de trabalho entre outras atividades. A secretaria estadual da Bahia funciona em Salvador. 
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onde o MST tem secretaria, numero de eleitores e a votacao do candidato. 

Tabela N: Municipio sede/MST - votacao Valmir Assuncao, 2010 

Municipio !N" eleitores no Votos validos Votos validos de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% IN" de assent. 
Sede MST-Ba municipio no municipio Valmir Assuncao regional 

1. Itamaraju 38.858 27.454 5.594 20,37 22 
2. Itabuna 139.426 95.481 718 0,75 12 
3. W. Guimaraes 12.350 9.642 3.339 34,63 18 
4. V. Conquista 207.256 145.995 8.123 5,56 23 
5. Itaberaba 36.810 26.649 1454 
6. Feira de Santana 360.960 265.652 3.647 U73 12 
7. Juazeiro 125.280 94.061 1.954 
8. Barreiras 81.726 56.652 944 1,66 i i 
9. Paulo Afonso 72.388 49.869 148 
10. Salvador 1.842.215 1.259.242 22.214 1,76 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

FONTE: Tribunal Superior Eleitoral/2010 e MST-BA 

Assim se por um lado a estrutura organizativa e a mobilizacao dos assentados e 

acampados foi um lastro importante para a campanha do candidato oriundo do MST, nao sig-

nificava de antemao a certeza de vitoria do candidato nas urnas. Mesmo diante da hipotese 

mais otimista, que todas 10 602 familias assentadas e as 24.100 familias acampadas articula-

das pelo MST na Bahia, adeririam a campanha e que cada familia teria no minimo dois adul-

tos aptos a votarem, ainda assim nao seria o suficiente diante do coeficiente eleitoral para ele-

ger o candidato oriundo do MST-Ba. Assim, a candidatura precisava ganhar visibilidade entre 

outros segmentos sociais, demandava atrair apoio e ampliar o raio de atuacSo para conquista 

dos votos necessarios para eleger o deputado federal do MST. Para tanto, as lideran9as do 

MST-Ba e um conjunto de militantes da Articulafao de Esquerda (AE) iniciaram um processo 

de reunioes com os movimentos sociais no sentido de buscar esse apoio para ampliar as 

chances de eleger o candidato do movimento. Nesse sentido, passo a analisar os elementos 

que fizeram parte da estrategia que expressem tanto a busca pelo voto como identificar aque-

las a9oes que podem conter novos elementos de participa9ao politica. 
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3 AS ESTRATEGIAS N A BUSCA DOS VOTOS E A EXPERIENCIA DOS M O V I -

MENTOS SOCIAIS NA CONSTRUCAO DA C A M P A N H A 

3.1 A PARTICIPACAO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS APOIADORES DA CANDIDA-

TURA A COORDENACAO COLEGIADA DA CAMPANHA 

A composicao da coordenacao estadual da campanha com representantes dos movi-

mentos sociais que aderiram a campanha do candidato Valmir Assunc3o, foram em si, uma 

acao importante das liderancas do MST e do proprio candidato, cujos lacos construidos num 

processo anterior ao periodo eleitoral, possibilitou as reunifies e articulacfies no sentido de 

convence-los a participar da campanha, e, mais do que declarar apoio colocarem-se direta-

mente na formulacao das linhas e das acoes que dariam forma a campanha eleitoral. Decorre 

dessas dinamicas, portanto, a formacao da coordenacao colegiada da campanha eleitoral do 

candidato Valmir Assuncao a deputado federal e contou com os seguintes movimentos na 

composicao: Movimento dos Trabalhadores Assentados da Bahia (CETA), pelo Movimento 

Atingido por Barragens (MAB) ; Movimento de Luta pela Terra (MLT) ; pelo Movimento dos 

Trabalhadores Desempregados (MTD) ou pelos segmentos do movimento negro, dos quilom-

bolas, do movimento indigenista do sul da Bahia (Tupinambas e Pataxos) e participacao de 

representantes da tendencia Articulacao de Esquerda do PT, movimento LGBT e o movimen-

to de mulheres de Salvador, e segmentos do movimento estudantil de alunos da (UFBA, 

UNEB). 

Essa coordenacao tinha a atribuicao de construir as propostas sobre a conducao da 

campanha e os encaminhamentos praticos a ela concernentes. Como, por exemplo, aprovacao 

das linhas gerais e orientacao sobre material de propaganda, definicao da agenda do candidato 

e calendario de atividades da campanha de quais cidades visitar para realizacao de comicios, 

reunifies, plenarias; definicao sobre a politica de alianca para dobradinha com os candidatos a 

deputados estaduais; orientacao sobre a organizacao dos comites e a definicao das politicas de 

financiamento de campanha. Os representantes de cada movimento ficavam responsaveis em 

acompanhar diferentes atividades. Essa coordenacao com os movimentos sociais foi replicada 

nas regionais onde esses movimentos estivessem organizados com abertura para participacao 

de liderancas e grupos locais. 
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Esse metodo caracterizou uma campanha cujas decisdes contaram com a participacao 

dos movimentos sociais e setores organizados que aderiram a campanha; a replica nas regioes 

teve efeitos na descentralizacao ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dinamiza9§o dos encaminhamentos e amplia93o da participacao 

dos membros desses segmentos sociais nas definicoes e execucao dos encaminhamentos praticos 

relacionados a campanha Esse metodo colegiado tambem deslocou a conducao e decisoes sobre a 

campanha dos profissionais de agendas de propaganda e dos consultores especializados em mar-

keting na orienta9ao das decisdes da campanha, como foi dito, essa relacao foi regulada com base 

nas linhas tiradas na coordena9ao. Sem desconsiderar em tempos midiaticos o papel desses profis-

sionais, mas no papel de assessoria e executores das definicoes da coordena9ao e n3o de fomenta-

res desse processo, em lugar dos agentes mobilizados em torno da campanha. 

3.2 COMBINACAO DE PAUTAS SOCIAIS DOS MOVIMENTOS SOCIAIS - NA CONS-

TRUCAO DA I M A G E M DO CANDIDATO ORIUNDO DO MST E DA PLATAFORMA 

DA CAMPANHA 

Valmir Assun93o nasceu em Nova Alegria, distrito rural de Itamaraju, municipio do 

Extremo-Sul da Bahia, em 1964, de familia com origem rural, cujo pai trabalhou em fazendas 

desta regi3o prestando servi9os, ate conseguir uma pequena area de terra para viver como pe-

queno agricultor familiar, com a coopera93o da esposa e dos filhos. Os elementos do contexto 

pessoal de Valmir Assun93o, associado a sua trajet6r ia no MST-Ba e atua9ao, como deputado 

estadual e secretario de estado, compuseram os pontos de partida para constru93o da sua ima-

gem para disputar as elei96es como candidatado a deputado federal diante da sociedade de um 

modo geral. O fato de a luta por representa93o politica ter sido uma decis3o coletiva da dire93o 

do MST-Ba n3o minimiza a atua93o de certos membros para que essa decis3o se efetive na vida 

pratica. E sem diivida pode-se afirmar Valmir Assun93o foi um desses agentes o qual se moti-

vou a participar desse processo. N3o se pode negligenciar, portanto, que, a medida que Valmir 

Assun93o atuava junto ao MST e PT, foi igualmente plasmando sua disposi93o pessoal para a 

luta politica nos espa90s instituidos, aspectos que corroboram para compreender sua condi93o 

de representante do MST na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) e, nas elei9oes de 2010, 

ser o candidato do movimento para torna-se o representante no congresso nacional. 

Destaca-se tambem que durante o mandato de deputado estadual, a aproxima93o de 
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Valmir Assuncao de outras bandeiras de luta social, o que explica a adesao de varios movi-

mentos sociais a candidatura em 2010, ampliando a vinculacao da sua imagem nao exclusi-

vamente ao MST, mas, a outros segmentos sociais. Sem diivida o capital politico de represen-

tante do MST ampliou-se ao longo da sua trajetoria e a medida que criou conexoes junto a 

outros movimentos sociais. 

A candidatura de 2010 ganhou formato de projeto politico cujas "ideias forcas" esti-

veram vinculadas a defesa da reforma agraria, pela demarcacao das terras do povo indigenas e 

quilombolas, pelo enfrentamento do racismo e preconceito etnico-racial defendido pelo mo-

vimento negro, pela descriminalizacao dos movimentos sociais; pela igualdade de genero pau-

tada pelos movimentos de mulheres e pelo enfrentamento ao preconceito aos homossexuais; 

pela inclusao de uma pauta da juventude; pelo enfrentamento da intolerancia religiosa, a partir 

da defesa dos direitos das comunidades de religiao afrodescendentes, ideias que foram articu-

ladas a partir de um uma "plataforma" defendida pela candidatura e que orientou as falas, os 

discursos, o material de apresentacao, enfim a associacSo da imagem do candidato diretamen-

te a luta desses movimentos ao longo da apresenta?ao, divulgacao do candidato e mobilizacao 

de apoios nos 417 municipios baianos. No quadro abaixo, e possivel acompanhar as sumari-

za96es da trajetoria de Valmir Assun9ao que expressam suas conexoes com os movimentos e 

segmentos com os quais construiu rela95es: 

Quadro 20: Resumo das func5es assumidas ao longo da trajet6ria de Valmir Assuncao: 

Posicoes publicas da trajetoria de Valmir Assuncao Data 
Coordenador do grupo de jovens da igreja cat61ica Janeiro de 1985 

Coordenador da delegacia sindical dos trabalhadores rurais de 
Nova Alegria 

Novembro 1985 

Delegado ao 2 congresso da CUT Julho 1986 

Entrada no MST- grupo motor para mobilizar a primeira ocupa-
cao 

Marco 1987 

Entrada nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comiss3o de negocia93o do MST Setembro 1987 

Articulador da fundatSo do PT Jucuru9u Dezembro 1987 

Entrada na coordena9ao nacional do MST Julho de 1988 

Entrada na dire9ao executiva estadual MST Janeiro 1988-2005 

Entrada na dire9ao executiva do MST Dezembro 1988-1998 

Membra do Diretdrio Nacional do PT 1995 - 1996 e 1997 - 1999 (in-
dicacao da direcao nacional) 

Sai da dire93o nacional do MST para ser candidato a deputado 
estadual pela primeira vez (perdeu as elei98es ficando na terceira 
suplencia) 

1998 

Continua dire93o estadual do MST 1999-2005 

Entra para o grupo de estudo nacional do MST 2000 

Sai candidato deputado estadual pela 2a vez, fica na l a suplencia 2002-2005 

Assume O mandato de deputado estadual 2005-2006 

Sai candidato pela terceira vez (mais votado do historico do PT) 2006 

Convidado por Jacques Wagner a ser Secretario de Estado 2007-2010 

Sai candidato a deputado federal ( 5° mais votado do PT) 2010-2014 
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Membro titular da comissao de financas e tributacao; suplente da 
comissao de agricultura e comissao mista do orcamento da Uni-
3o. 

2011-2012 

Fonte: Entrevistas realizadas em 2011 

Box 2: Sintese da trajet6ria de Valmir AssuncSo 

Valmir Assuncao nasceu no dia 17 de Dezembro de 1964, no distrito de Nova Alegria, em Itamaraju, no 

extremo-sul da Bahia, onde iniciou sua vida de militante nas organizacdes de jovens da Igreja Cat61ica. 

Participou da organizacao sindical na regiao ainda com 17 anos e logo depois foi contribuir com a fun-

dacao do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na Bahia e estevezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a frente da primeira 

ocupacao do movimento no Estado, no hoje assentamento 40/45 no municipio de Alcobaca-Ba. Foi um 

dos primeiros nordestinos a integrar a direcao nacional do MST. 

Valmir se filiou em Partido dos Trabalhadores em 1990, logo ingressando na direcao nacional do PT, 

compondo uma tendSncia interna chamada Articulacao de Esquerda. Valmir foi candidato a deputado 

estadual nas eleicoes de 1998 e 2002, quando ficou na primeira suplencia. Assumiu o mandato na As-

sembleia Legislativa da Bahia (ALBA) em 4 de fevereiro de 2005, com o compromisso de lutar pela 

destinacao das terras devolutas para a reforma agraria e pela regulamentacao do plantio do eucalipto, que 

na Bahia vem devastando a mata atlantica. No poder legislativo, foi vice-lider da bancada estadual do PT 

e presidiu a Comissao Especial de Assuntos da Comunidade Afro-descendente. Tambem atuou como 

vice-presidente da Comissao de Agricultura e Politica Rural e foi membro titular da Comissao Especial 

da Fome e vice-presidente da CPI do cacau. Neste mandato Valmir apresentou o Projeto de Lei intitula-

do Estatuto Estadual de Promocao da Igualdade Racial e Combate a Intolerancia Religiosa. 

Nas eleicdes de 2006, Valmir Assuncao renovou o mandato de deputado estadual, sendo o mais votado 

do PT no estado, com exatos 68.302 votos. Em 1° de Janeiro de 2007, assumiu a Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (Sedes) no governo da Bahia. No executivo, Valmir As-

suncao foi responsavel em dirigir o desenvolvimento e execucao de politicas publicas voltadas a inclusSo 

social e produtiva de mais de 1,4 milhao de familias pobres da Bahia. Durante sua gestao implementou a 

consolidac3o do Sistema Unico da Assistetocia Social (SUAS) no Estado e a aprovacao da Lei Estadual 

de Seguranca Alimentar e Nutricional, que determina a implementacao do Sistema Estadual de Seguran-

Ca Alimentar e Nutricional (Sesan), acdes que resultaram no recebimento de varios prSmios nacionais 

enquanto esteve a frente do executivo estadual. 

Em 2010, Valmir retoma o mandato de Deputado Estadual, deixando o comando da SEDES, para assim 

ser candidato a deputado Federal, cargo para o qual e eleito com 132.999 votos, - tendo sido o 4° deputa-

do federal mais votado do PT, o 9° colocado da coligacao e o 11° da relacao geral. Contando com a forca 

do MST na Bahia e o apoio de movimentos sociais, como Movimento Atingindo por Barragens (MAB); 

Movimento dos Assentados da Bahia (CETA); Movimento de Luta pela Terra (MLT) Movimento dos 

Desempregados da Bahia (MTD), Movimento Negro, segmentos Quilombolas, movimento estudantil, de 

juventude e de mulheres, segmentos indigenas, ampliando o que ja havia ocorrido em disputas anterio 

res. Mesmo tendo sua origem e militancia com foco no interior do estado, Valmir foi o segundo deputa 

do mais Votado do PT na regiao metropolitana de Salvador, com 22.214 votos, demonstrando sua rela 

C3o junto aos movimentos juvenis, LGBT e negros da capital. Atualmente como deputado federal assu 

miu as comissdes de financas e tributacao como membro titular e suplente da comissao de agricultura e 

comissao mista do orcamento da Uniao e em fevereiro 2012, assumiu a coordenacao do niicleo agrario 

do PT no Congresso nacional. 
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3.3 MARKETING E INSTRUMENTOS DE COMUNICACAOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (SLOGAN DE CAMPA-

NHA; REDES SOCIAIS; CARTAZES, MUSICAS, TEMPO DE TV) 

Seguramente tambem poderia discorrer longamente sobre o papel do "marketing po-

litico" nas campanhas eleitorais no Brasil na contemporaneidade, todavia minha proposta e 

apenas pontuar que diante dessa realidade, como esse elemento foi incorporado pela coorde-

nacao da campanha e o pr6prio candidato, os quais nao deixaram de considerar importante o 

uso de um conjunto de ac6es, consultas a profissionais e um instrumental tecnico para dar 

formato a plataforma defendida pela candidatura e comunicar suas propostas e compromissos 

de campanha aos eleitores de um modo geral. Segundo Scotto (2006 p.395): 

O marketing politico apresenta-se, simultaneamente, sob diversas formas 

atribuidas pelos textos sobre o assunto, a imprensa, o meio politico e, mais 

recentemente, pelos cientistas politicos; alem disso, de algum modo, faz par-

te das formas elementares de percepcao ou dos dados imediatos da conscien-

cia politica. As vezes o termo € empregado pejorativamente para referi-se ao 

esvaziamento politico e k falta de um programa de governo por parte de um 

candidato. Em outras ocasiSes, ele designa o conjunto de 'valiosas' ferra-

mentas e 'moderno' instrumental t6cnico que outorgam 'racionalidade' a 

disputa eleitoral, e aproximam da classe politica a voz dos cidadaos. 

Para Scotto (2006), a ambiguidade e uma das marcas do marketing politico, mas e 

inegavel que sua existencia ja faz parte do jogo politico, e em assim sendo e uma realidade 

social que compreende, nos termos de Marcel Mauss, agentes, acSes (actes) e representacoes. 

Salienta-se, todavia, que a enfase do uso do termo marketing politico no contexto desta refle-

x3o refere-se ao conjunto de acoes e instrumental tecnico que auxiliaram na divulgacao e mo-

bilizac3o da candidatura de Valmir Assunc3o. Nesse sentido, identifiquei os seguintes recur-

sos que as equipes de trabalho compostas com militantes dos movimentos e da tendencia de 

articulacao de esquerda lan9aram m3o neste processo: 

1) A equipe de radio e T V - participou ativamente das negociacSes para intervencao 

de Valmir no programa eleitoral na televis3o. As estrategias utilizadas foram fundamentals, 

n3o so para consolidar a imagem publica do representante da luta pela terra, dos movimentos 

sociais, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t a m b e m garantiu uma visibilidade para um perfil de um eleitorado com rele-

vancia na opini3o publica (professores, liderancas de bairros, artistas, intelectuais, sindicalis-

tas). 



197 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2) A equipc de comunicacao/ meios de comunicacao impressos. nas quais as entre-

vistas de maior relevancia foram respectivamente: Revista Muito e Revista Raca. Na entrevis-

ta especial a revista "Mw/Yo"61 veiculada dia 7 de junho de 2009, do JornalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Tarde, os temas 

centrais foram as a9oes desenvolvidas pela Sedes, mescladas com as acoes do MST. Durante 

entrevista, Valmir reafirmou sua rela9ao com o MST com destaque para o trecho onde enfati-

za que o MST 6 sua vida e lugar no qual aprendeu a fazer politica (V. ANEXOS). 

Na Revista Raca
62 cujo titulo da materia foi "Secretario em evidencia", cuja edi9§o 

estava inserida na programa9ao de lan9amento da revista em Salvador, a coordena93o da 

campanha se propos a contribuir na organiza9ao do lan9amento como forma de poder publici-

zar a candidatura de Valmir Assun9ao. No ato de lan9amento reuniu segmentos organizados, 

intelectuais e artistas negros da Bahia e povos de terreiros de candomble\ Valmir Assun9ao, 

como um dos entrevistados, foi o homenageado - o que foi recontextualizado pela equipe de 

comunica9ao como forma de dialogar e consolidar a imagem de Valmir Assun9ao junto ao 

movimento negro. 

Esta entrevista alem da legitima9ao da imagem do candidato junto ao movimento 

negro, deu-lhe a oportunidade de dialogar com todos os segmentos beneficiados pelos pro-

gramas desenvolvidos pela SEDES no periodo em que ele esteve a frente - explicitou sua 

estrategia de verticaliza9ao das politicas de combate a pobreza do governo federal. A equipe 

explicitou de diferentes maneiras as a9oes de Valmir Assun93o durante o periodo em que foi 

secretario, como por exemplo sua op9ao de verticaliza9ao das politicas de combate a pobreza 

do governo federal (ao trabalhar com o publico do bolsa familia, que hoje na Bahia representa 

um publico de 1.667.913, transferencia do Beneficio de Presta93o Continuada BPC que en-

volve um publico de 318.000 pessoas, entre outros programas que beneficiou idosos, crian9as, 

adolescentes, povos e comunidades tradicionais) incidindo sua imagem positivamente junto a 

esses publico para consolida9ao da sua imagem como um bom gestor. 

3) Equipe das redes sociais - responsaveis pela cria9ao e comunica9ao pela pagina 

da campanha, twiter, facebook. 

4) Equipe de cria9ao - responsaveis pela cria93o de panfletos, slogans, musicas Des-

tacaram- os mecanismos de sintese da trajetoria do candidato e das bandeiras de lutas dos mo-

vimentos sociais e o numero de registro da candidatura, como pretendeu por exemplo na 

6 1 Entrevista veiculada dia 07 de junho 2009. pg 14 - 18. Ed n° 22. 2009. Revista Muito 
6 2 Edicao 144 - junho de 2010. Paginas 14 a 17. 
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construcao do slogan de campanha que foi "A nossa historia faz diferenca", buscando asse-

gurar a traducao de uma articulacao, entre a trajetoria com o MST e com outros movimentos 

que aderiram a campanha. 

5) Equipe de construcao de aliancas politicas com dobradinhas e apoio de outros 

agentes politicos como prefeitos e vereadores: a ampliacao da aliancas tambem constitui-se 

como uma variavel que corroboraria para consolidac3o da imagem do candidato bem como 

aumentaria as chances de ser eleito - conforme tabela de aliancas construidas com os candida-

tos a deputado estadual (V. APENDICES) que totalizaram 33 dobradinhas, das quais 15 fo-

ram eleitos a deputado estadual. 

6) Equipe de articulacao de atividades presenciais do candidato - como Plenarias, 

comicios, atos de inauguracao, missas, aniversarios, festas, elemento que ao mesmo tempo 

que reforca os lacos e aproximacao do candidato dos segmentos apoiadores eram referenda 

para construcao do material impresso, noticias nas redes sociais etc. 

7) Equipe de mobilizacao de financiamento da campanha - tinha o papel de buscar o 

apoio financeiro para custear as atividades e estruturas a disposicao da campanha, como por 

exemplo, estrutura do comite, material propaganda, viagens, pagamento de pessoal a disposi-

cao da campanha, prestacao de contas. A orientacao central na articulacao dos recursos era a 

garantia da autonomia da campanha a qual tinha como principiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao pegar recursos de empre-

sas do eucalipto, por exemplo, nem de grupos historicamente antagonicos as bandeiras de luta 

dos movimentos sociais ligados a campanha. E como enunciado no discurso, defendem que as 

candidaturas tenham financiamento publico, como forma de minimizar os efeitos das assime-

trias decorrentes do poder economicos entre os candidatos. 

Observou-se pela prestacao de contas que o financiamento da campanha de Valmir 

Assuncao teve 6 perfis de doadores: a) pessoa fisica, responsavel por 50,15 %; b) Doacao da 

coordenacao da campanha majoritaria do PT, com 8,56%; c) Diretorio do PT Estadual, com 

11,85%; d) Diretorio Nacional do PT 16, 26% e) Pessoa juridica, com 11,21%; f) recursos do 

candidato, 1,97%. Mobilizou um montante de R$ 584.367,43 recursos, opondo-se ao perfil do 

principal adversario politico (Antonio Carlos Peixoto de Magalhaes Neto - A C M Neto - do 

partido Democratas, que teve o aporte de quase tres milhSes (R$ 2.918.881,86), mobilizados 

6 5 O primeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slogan utilizado na campanha de Valmir Assuncao foi: "A Cara e a Coragem dos Sem Terra na 
Bahia" - dialogando com o lastro do capital politico adquirido no campo de luta pela reforma agraria e no qual a 
candidatura nao obteve capilaridade relevante para alem das fronteiras do MST-Ba; Ja na segunda "Um bom 
motivo para votar no PT" - contexto de crise petista com os escandalos do mensalab colocava o candidato do 
MST/AE como uma boa alternativa para o publico desanimado com os politicos que tradicionalmente represen-
tavam o partido no cenario baiano, e abriu possibilidades de atrair novos apoios; 
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na campanha a deputado federal, em 2010, aportados principalmente por empresas de enge-

nharia da construcao civil , Fibria celulose e Suzano papel e celulose, o qual obteve 328.450 

mil votos. Em termos pragmaticos, o custo com mobilizacao do voto foi o dobro aportado, se 

comparado com a campanha de ValmirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Assuncao (TSE/eleicSes 2010). Embora nesse estudo 

esse elemento de custo na mobilizacao do voto, n3o seja um elemento central de referenda 

para a analise aqui desenvolvida. 

Para Valmir Assunc3o, o grande diferencial da sua campanha foi a disposic3o da mi -

litancia envolvida em trabalhar voluntariamente. Segundo ele: 

foram para ruas, convenceram as pessoas, amigos, familiares, vizinhos. Mui-

tos achavam que tinhamos muito dinheiro, infelizmente, n3o tinhamos di-

nheiro, mas eYamos sim uma campanha rica, rica de militantes aguerridos e 

comprometidos (Entrevista, novembro de 2010) 

Ter a campanha mais estadual izada entre todas outras, com votac3o em 411 dos 417 

municipios, exigia grande esforco da coordenacao de campanha de mobilizar as pessoas para 

realizarem as atividades - resultado que ele atribui a ac3o da militancia que levou o nome 

para ruas e a ac3o dos movimentos sociais. Diz ainda Valmir Assuncao: 

Nossa candidatura nab tern um tutor pela via do capital, o nosso mandato 

pertence sim aos movimentos sociais e aos mais empobrecidos desse pais. 

(Entrevista, novembro de 2010) 

Sobre esse aspecto, seria possivel estender por algum tempo o debate, destacar, por 

exemplo, as assimetrias decorrentes dos diferentes aportes financeiros nas campanhas, bem 

como, os mecanismos de prestacao de contas dos candidatos, etc. Todavia tangenciaria mi-

nhas reflexSes para outro foco de debate; por enquanto minha intenc3o foi explicitar apenas 

como em termos materials essa candidatura que se apresenta como dos movimentos sociais 

puderam definir um perfil de financiadores para viabilizac3o dos seus recursos financeiros, de 

modo a garantir certa autonomia dos grandes patrocinadores de campanha. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OS APRENDIZADOS NA CONSTRUCAO DA CAMPANHA E L E I T O R A L : A MI-

LITANCIA NA ORGANIZACAO 

Articulacao da militancia e organizacao das atividades por equipes de trabalho impli-

cou numa mobilizacao dos membros destes movimentos os quais, ao mesmo tempo, que bus-

cavam o voto expressava suas opiniSes sobre a conducao do processo e do debate sobre a po-

litica, demonstrando a capacidade deste conjunto de agentes de reconhecer o jogo politico e 

lancar nas disputas em muitas situacoes com profissionais do marketing politico a frente de 

outras candidaturas. 

Atraves das entrevistas e observac2o empirica percebe-se o aperfeicoamento das es-

trategias de campanha da candidatura, resultante dos aprendizados das regras do jogo politico, 

para a partir delas formular as confrontacoes e novos posicionamentos e demarcar as diferen-

cas em relacao a outros candidatos. Slogans de campanha, equipe de comunicacao, campanha 

eletronica, equipe de producao de marca, programas de radio e TV e as lutas politicas somam-

se ao conjunto das estrategias para tornar publica a candidatura de um dos porta-vozes do 

MST-Ba e ja nesse contexto com "compromissos" de representar outros movimentos, aspec-

tos que joga sem diivida o desafio ao candidate/ representante em equilibrar as diferentes pau-

tas complexificando ainda mais essas relacoes. Para Miguel (2009, p. 163), por exemplo, "o 

que torna dificil a representacao e o fato de que os pertencimentos de grupo s3o, muitas vezes, 

cruzados; nenhum deles apreende por inteiro seus integrantes e, por conseguintes, os porta-

vozes s3o sempre incompletes". 

Nesse sentido ter construido uma plataforma com os compromissos a partir dos mo-

vimentos envolvidos minimiza os efeitos da sobreposicao em termos praticos da atuacao do 

representante no campo politico o qual tern como referenda as opinioes, as expectativas des-

tes segmentos que devem orientar sua ac3o e discurso nos momentos de tomadas de posicao e 

a partir dos quais tambem sera avaliado durante o exercicio do mandato. 

Alguns elementos podem ser sumarizados como aprendizados nesta experiencia, bem 

como serem indicativos de maneiras especificas de construcao da campanha politica. Em ter-

mos visuais, pode-se afirmar que esta teve o que geralmente se encontra nas campanhas como 

as formas de visibilizar, divulgar a imagem do candidato; todavia a forma coletiva, via as 

equipes de trabalho, de articular as atividades e encaminhamentos praticos e a conducao cole-

tiva do agentes a partir dos lacos com o candidato plasmados anteriormente ao processo elei-
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toral, bem como os vinculos destes movimentos a partir de outras agendas e acSes nao relaci-

onadas diretamente as eleicSes, destacam-se, portanto: ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aperfeicoamento das campanhas no 

"tempo da politica", entendida aqui como um aprendizado das estrategias para convencimento 

do voto foi um aspecto importante no sentido do exito das eleicSes, sobretudo a de 2006 e 

2010 por parte dos membros do movimento e do candidato; A orientacao quando ao financi

amento da campanha diferenciado, optando-se por doacoes de amigos, pessoas fisicas, pe-

quenas empresas de simpatizantes desses movimentos, que garantia a candidatura uma auto-

nomia em relacao aos financiadores tradicionais na Bahia de campanhas eleitorais; A enunci-

acao da promessa dos membros destes movimentos em votarem, tambem dava um animo e 

grau de esperanca que em termos simb61icos favoreceram na capilaridade de convencimento 

das pessoas dentro das suas redes de relacoes; igualmente o lastro politico do candidato junto 

a esses movimentos na ocupacao dos espacos ao longo de sua trajetoria, associado a producao 

de um discurso agregador das pautas de diversos movimentos, criaram o ambiente, que pode 

explicar em certa medida a motivacao desses segmentos em votarem e elegerem esse candi-

dato. 
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5 O OLHAR DOS ASSENTADOS SOBRE A PARTICIPACAO E L E I T O R A L DO 

MST- E SUAS MOTTVACOES PARA VOTAREM NOS CANDIDATOS ORIUNDOS 

DO MOVIMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como foi mencionado anteriormente, o esforco da observac5o e pesquisa no contexto 

do assentamento, teve como questao central compreender como os assentados constroem para si 

o sentido da participacao do MST na esfera politica. Como se integram a esta estrategia? E 

quais motivacdes no momento de decidirem o voto no tempo da politica? Apos conversarmos 

com muitos assentados e acampados articulados pelo MST em varias regioes do Bahia, centrei 

minha observacao no Assentamento Luis Inacio Lula da Silva, este que era uma das fazendas 

desapropriadas, fruto do acordo do acampamento Lul3o, que tinha 850 familias na ocasiao da 

visita do presidente Lula, em 2005. Nessa area de 650 hectares, foram assentadas 65 familias. 

As demais familias foram igualmente assentadas em mais tres areas, Macadamia, Serro Azul, 

ambas no municipio de Santa Cruz de Cabralia, e Cruz do Ouro no municipio de Itamaraju. 

Em situacao diferente do acampamento em termos de organizacao da estrutura e da 

producao, mas, n3o tao diferente do ponto de vista das relacoes, no assentamento os lacos de 

amizade, confianca, lealdade e gratidao, os conflitos internos e a relacao com os dirigentes e 

militantes do MST se prolongavam nesse novo contexto e possuem como fio condutor de todos 

esses elementos os espacos de socializacao politica como as marchas, as ocupacdes, os encon-

tros, as assembleias nos assentamentos, os atos politicos, reunioes etc. Embora o questionario 

utilizado nesta pesquisa tivesse muitas perguntas, visando ter uma visao ampla do olhar dos 

assentados sobre alguns temas, estava claro para nos o foco sobre a experiencia compartilhada 

entre assentados e lideran9as decorrente da participacao politica do MST na esfera politica. 

Se a aplicacao dos questionarios possibilitou conversar com um numero expressivo 

de assentados de diferentes regioes da Bahia sobre a participacao do MST-Ba nas eleicdes, 

identificando multiplas trajetorias e olhares sobre esse processo; as observacdes e conversas 

mais demarcadas no ambito do assentamento Luis Inacio Lula da Silva complementou as ana-

lises. Possibilitou integrar os olhares particulares sobre a atuacao das liderancas do MST e 

suas implicacdes politicas partidarias as redes, as figuracdes que caracterizam o assentamento, 

e de maneira mais especifica uma apropriac3o dos nexos dessa participacao eleitoral em seus 

desdobramentos na vida dos assentados. 

Foram tres etapas de idas ao assentamento durante a pesquisa. Em maio de 2010, 
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marco e agosto de 2011. Contatos anteriores com o assentamento por periodos de mobiliza-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c5es e atos politicos foram importantes para obtencao de informafoes preliminares, que aos 

poucos ajudaram na definicao desse espaco para observacao da pesquisa. Desde os primeiros 

encontros com algumas daquelas familias quando ainda era acampamento ate o momento da 

pesquisa ja como assentamento, observava-se um fluxo consideravel das relacoes politico-

partidarias influenciando os processos de criacao e organizacao do assentamento. Sua local i -

zacao no Extremo Sul, regiao onde aconteceram as primeiras articulacSes e estrategias de 

participacao do MST na esfera politica, o proprio nome do assentamento em homenagem ao 

entao presidente Luis Inacio, que ainda na fase de acampamento e posteriormente assenta-

mento, esteve em visita oficial, integram como mais um exemplo disso. 

De partida, posso dizer que o ponto de convergencia entre direcao e assentados apon-

tada em seus discursos quando avaliam que a participacao politica e algo importante para o 

MST, e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ampliacao da possibilidade de acessarem demandas urgentes como, saiide, educa-

980 , moradia, rndquinas, assistencia tecnica. Embora os caminhos percorridos institucional-

mente para atendimento dessas demandaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao sejam todos compreendidos pelos assentados e 

por uma fra93o dos dirigentes, a constru93o do sentido amplo entre os assentados sobre a par-

ticipa93o politica foi ao longo dos anos incorporado via discurso geral de "projeto de supera-

980 das desigualdades sociais, luta por reforma agraria", e ao direito dos trabalhadores coloca-

rem-se na "disputa pela representa9ao politica da sua propria categoria". A amplia9ao das 

possibilidades de o MST integrar redes que consigam dinamizar o atendimento das demandas 

e a legit im a9ao dos Sem Terra terem seus proprios representantes, aparecem como principals 

elementos que lastreiam a defesa de participa9ao na esfera politica junto aos assentados. Se-

gundo relato do assentado Aroldo Gon9alves: 

N6s entendemos 0 quanto e importante participar das eleicOes, ter gente nos-

sa la, porque se nao, quern vai brigar por nos, n6s faz nossa parte de ir nas 

mobiliza95es, nas marchas, fazer a ocupacao como sempre aprendemos com 

nosso movimento, temos que participar, mas a gente sabe que depois se n3o 

tiver gente nossa nos lugares, nos orgao, 0 que a gente fez fica so no papel. E 

tendo gente nossa Id, pode cobrar, ver como estao as coisas, ate pra dizer, se 

nos tern que voltar Id de novo, botar press3o. No acampamento mesmo, f i -

zemos a grande mobiliza9ao, mas se 0 movimento nao tivesse forca pra tra-

zer o presidente aqui, deus sabe quando ia sair nossa area, tern companheiros 

nosso ai que ja ficou debaixo da lona at£ dez anos esperando. Nos demos 

sorte, voce mesmo pode ver ja tern casa boa feita, luz, trator, escola, o oni-

bus, claro tern sempre coisa pra melhorar. Sabemos que se 0  presidente n3o 

tivesse falado que queria isso logo para ele inaugurar, tinha demorado mais. 

(Aroldo Goncalves, Entrevista, 8 de agosto de 2011) 



204 

Alem da enunciacao da importancia de ter representantes nos espacos que julgam se-

rem facilitadores do atendimento das demandas, pode-se notar um prolongamento do discurso 

das liderancas, nas falas dos assentados. No assentamento LulSo, observei que ha o apoio a 

estrategia de participacao politica com candidatos oriundos do MST, seguindo uma tendencia 

geral dos questionarios aplicados em outras regioes, as respostas demonstram um apoio de 

95% dos assentados a participacao politica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tabela O: percentual entre os entrevistados que acham importante participar das eleicdes 

Total Percentual Membros Membros % Direto- Direto-

geral ria ria % 
Sim 268 96% 228 95% 40 100% 

N2o 5 2% 5 2% 0 
N3o responderam 7 3% 7 3% 

O apoio dos assentados e um fato verificavel pelo resultado da pesquisa via os ques-

tionarios, bem como, quando observei o resultado da votacao nas regioes dos assentamentos 

em liderancas oriundas do movimento, identifiquei no processo que essa disposicao de apoio 

guarda relacao tambem com o investimento do MST nos debates sobre as eleicoes, intensifi-

cados desde a decada de 1990, nas assembleias, nos encontros, nos cursos; ainda na elabora-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

qao da estrategia de combinacao das acoes diretas e articulacoes na esfera politica. Assim co-

mo ocorre na construcao de outras agendas no interior do movimento, o discurso sobre as 

eleicoes integra-se as acoes de mediacao entre direcao e assentados - permeadas de conflitos, 

de negociacao e aprendizados coletivos. 

Se no contexto do MST-Ba, o principio do centralismo democratico orienta em gran-

de medida acoes dos militantes das "instancias intermediarias", nao surtem o mesmo efeito 

sobre os assentados. Para estes, o espaco de socializacao politica, os lacos de amizade e leal-

dade, alimentada pelo convivio, pela reciprocidade entre os membros, destacam-se na cons-

trucao dos processos de negacao ou adesao as propostas e aos projetos mediados pelas lide-

rancas - sentido expresso pelos assentados, como descreve seu Antonio Pestana: 

Fomos aprendendo ao longo do tempo a entender que e melhor votar nos 

nossos companheiros, que nossa luta e junta, os cursos que participei, quan-

do a gente comeca a entender que e uma coisa maior do que nos, e que por 

isso, nos tern que se juntar, fica mais facil, claro que a gente vai saber quern 

esta com nos, nao adianta o movimento pedir pra gente votar numa pessoa, 

que nao esta com a gente, que nunca vem nos assentamentos, nao participa 

das nossas atividades, ou que a gente ve que se preocupa so com coisas pes-

soais. Pois se a gente aprende justamente e separar o joio do trigo. Por isso 

sempre digo aqui, nao voto em quern aparece na hora das eleicoes, mas tern 

gente ai que nao pensa assim nao, se o candidato der qualquer coisa diz que 
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vai da o voto. (Antdnio Pestana, Entrevista, 8 de agosto de 2011) 

Outro aspecto observado e que o debate das eleicSes segue uma dinamica analoga 

aos processos de negociacSo de outras acfies. No tempo da politica, intensificam-se as assem-

bleias, as idas aos assentamentos para construcao do convencimento e fixacao da proposta 

como importante para o MST entre os assentados e acampados. A agenda dos debates incor-

poram ac6es pragmaticas como as transferencias de titulo, o aprendizado para quernzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n&o sabe 

usar a urna eletronica, os preparativos com o deslocamento dos assentados para as cidades 

sedes, no caso do assentamento n3o ser ponto de votacao. Constata-se, nos anos eleitorais, 

como afirmei acima, uma intensificacao de um conjunto de encaminhamento associados a 

dinamica dos Partidos Politicos. Os debates, as construcdes de aliancas em torno dos seus 

representantes candidatos, a busca de apoio de outros segmentos sociais, a organizacao dos 

comicios, dos atos, enfim intensificam-se as movimentacoes peculiares ao tempo da politica. 

O assentado Valtamar Caires relata uma dessas reunifies realizadas no assentamento: 

Oxe, quando os meninos da direcao, vem discutir as coisas que sao impor-

tantes pra o MST, n6s tamtam aproveitamos pra falar nossas insatisfacfies. 

Eu mesmo, sou um dos primeiros que fala os descontentamentos, quando 

Weldes veio dizer que era importante participarmos das eleic5es, conseguir 

eleger os nossos e tal, eu disse a ele mesmo, s6 nao quero depois a mesma 

desculpa dos outros, que n3o fez e tal e que vai fazer e so ficar no vai. Disse 

a ele que nos vamos ver quernzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 que a direcao vai escolher pra s6 depois eu 

ver se vale mesmo a pena eu votar. Claro, tenho minha gratidao ao MST por 

estar aqui hoje, com meu pedacinho de terra e tal, mas n3o £ o movimento 

mesmo que diz pra gente analisar bem. Pois eu vou analisar mesmo. Tern 

uns dois ai querendo ser candidato a vereador que ja avisei se for candidato 

eu n3o voto. (Valtamar Caires, Entrevista, julho de 2011) 

Assim numa relacao assim&rica entre as posicoes no interior do MST, os assentados 

se apropriam do discurso muitas vezes a partir de proposicoes realizadas pela direcao para 

tambem construirem suas oposicoes internamente. Entre eles, as situacoes de retaliacoes ou 

censuras de posturas seja pra votar ou n3o, sao operadas a partir de "ideias forcas", muitas 

delas trazidas pelas liderancas. Uma das "ideias forca" mais operadas na construcao do dis-

curso politico € a superacao dos elementos da politica tradicional, caracterizado pelas oligar-

quias familiares e patrimonialistas presentes na politica baiana, argumentos que ajudam no 

convencimento dos assentados que passaram por situacoes de desemprego e condicfies de 

vida precadas, razfies que estao na justificativa inclusive de se incorporarem ao MST como 

forma de enfretamento das relacoes de dominacao e exploracao. Desse modo, cria-se o artifi-

cio de integracao entre a luta direta e luta atraves da representacao politica, no projeto mais 
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amplo para superacao das desigualdades sociais e politicas. 

A socializacao e vinculos entre dirigentes, liderancas, militantes e assentados sao 

processadas, alem das mobilizacoes como marchas, encontros, cursos etc., no cotidiano do 

assentamento, a medida que sao desafiados a solucionarem problemas no ambito do assenta-

mento. As eleicoes tambem podem incorporar debates ligados a uma dinamica mais geral dos 

assentamentos como as negociacoes e debate sobre os arranjos organizativos e da agrovila, 

como por exemplo, situacSes exemplificadas por Sandra Serqueira - assentada no Lulao, que 

fala sobre os problemas dos assentamentos: 

Temos muita dificuldade de reunir os grupos de familia, tern muita gente por 

ai sabe comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6, uns trabalham outros nao, ai uns tern producao e outros so re-

clamam, mas gracas a deus, s3o poucos os preguicosos. Estamos aqui espe-

rando um trator, mas nem sei como vai ser, s6 vai poder usar nessa parte pla-

na, porque do outro lado tern muito murundu, vai usar pouco. Gracas a Deus a 

luz ja esta em quase todo assentamento como voce viu, s6 tern as ultimas ca-

sas que o povo fez no lote, porque voce sabe ne\ antes so podia construir casas 

na agrovila, mas ainda bem que a direcao entendeu que € importante para 

aqueles que tern o lote longe da agrovila, e melhor ter a casa no lote, facilita 

para o trabalho, tivemos muito debate e negociacao, mas no fim eles entende-

ram, achei um avanco. (Sandra Serqueira, Entrevista, agosto de 2011) 

Sobre esse processo da agrovila, foi por muito tempo um debate sobre a maneira co-

mo devem ser as moradias no movimento; percebi mais flexibilidade das liderancas, os quais 

continuam achando importante ter a agrovila pautado na racionalidade de favorecer, as reuni-

oes, os processos de mobilizacSes para as acoes, para chegada de infraestrutura, como agua 

potavel, luz eletrica, escola, posto de saude etc. Todavia compreenderam recentemente, fruto 

de um aprendizado junto as familias, sobre suas escolhas de estilo de vida, morar no seu lote 

para facilitar deslocar-se para o trabalho e ao garantir seu estilo de moradia diferente do estilo 

urbano. Nao se pode desconsiderar que em alguma medida as agrovilas traduzem situacSes 

analogas as moradias urbanas, como exemplo, a proximidade das residencias e a impossibili-

dade de ter area para plantacao de pequenos animais e plantios da horta e pomar. 

No geral observei que das 65 familias que moravam no assentamento, quase todas 

tinham boas condicoes de moradia. As casas, por exemplo, ja tinham sido construidas no no-

vo padrao. Sao maiores, tern dois quartos grandes, sala e cozinha grandes e arejadas; o ba-

nheiro fica dentro da casa com sistema de fossa septica. Verifica-se uma distancia entre uma 

casa da outra, bem maior, se comparada, por exemplo, aos assentamentos mais antigos, a 

exemplo de Terra Vista, que as casa sao praticamente parede com parede. Ha tambem um 

quintal maior, que comporta pequenas hortas e pequenas criac5es, com excecao de suinos. 
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Possui energia eletrica, o que favorece a utilizacao dos aparelhos domesticos, televisores, 

equipamento de som, geladeira, liquidificador entre outros presentes nas casas das familias. 

Guardadas as devidas proposes, a minha ida a varios assentamentos em diferentes regioes 

me indica que os assentamentos acompanhados pelo MST vivem um novo momento no que 

se refere as estruturas e aos canais de negociacoes quanto ao estilo de vida entre assentados e 

direcao. Relata sobre esse novo momento o assentado Jose Alves: 

Eu acho que a direcao acaba aprendendo muito com n6s, foi muito anos a di-

recao querendo so agrovila e toda area coletiva, mas gracas a deus, acho que 

hoje os meninos viram que n3o adianta querer que nos mora na agrovila se a 

gente n3o quer. Eu mesmo nunca briguei, mas claro que eu sempre quis ficar 

respons&vel pelo pr6prio lote. Afinal de contas nos vem pra luta e pra isso 

mesmo, claro depois o movimento nos ensina o monte de coisas, que tern ou-

tros pra vim, por isso, temos que ajudar. Nos aprende que tern outras coisas 

alem da terrinha pra trabalhar, tern a educacSo, a producao, as casas mesmo, 

ta!! (Jos6 Alves, Entrevista, agosto de 2011) 

Assim o fato de estarmos analisando um movimento que orienta-se pelo centralismo 

democratico, isso nao significa a ausencia de confrontacoes e divergencias, e que nem sempre 

os assentados aderem as propostas mediadas pela direcao. Desse modo os assentados no jogo 

relacional com liderancas, outros assentados e militantes, a partir de certas estrat^gias de re-

sistencias, recusas ou de enfrentamento direto em assembleias e reunioes, realizam e impri-

mem seus pontos de vista e constroem seus modos de vida no assentamento. Nesse sentido, o 

que para direcao pode ser visto como experiencia que fracassou pode ser vista pelos assenta-

dos como algo que nao queriam, e como mudanca para melhor, imprimindo assim ensinamen-

tos aos dirigentes do MST. Como, por exemplo, a experiencias com as Cooperativas de Pro-

ducao Agropecuaria (CPAs) na qual o trabalho era totalmente coletivo, deixaram de ser o ar-

ranjo produtivo de organizacao preferencial da direcSo do MST-Ba e como por exemplo tam-

tam atualmente mesmo havendo a construct da agrovila se pode construir casas no lote. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A medida que me inseria no assentamento, observava as relacoes, os conflitos exis-

tentes, ao mesmo tempo em que tambem aplicava o questionario para conversarmos sobre a 

participacao do MST na esfera politica. Visitei aos assentados que tambem tinha avaliacoes 

criticas aos dirigentes do MST da sua brigada. Destaco a conversa com seu Jovecino Alves. 

Feitas as explicacSes costumeiras para aplicar o questionario, constatei que nao eram contra o 

MST ter candidatos, mas apresentavam varias condicionantes para conferirem o apoio a certos 

candidatos. Para seu Jovecino Alves, por exemplo, quern sera o candidato e fundamental: 
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N6s nao e contra nlo, mas depende de quern seja o candidato, porque tem 

uns aqui, que pelo amor de Deus. O antigo dirigente daqui mesmo disse que 

vai sair a vereador, eu nao voto nao, hum hum. Ah! Eu discutir muito com 

ele aqui, queria ter ficado com o lote da frente, ai fizeram um tal sorteio ai 

acabei ficando Id na rabeira. To so esperando junta uma graninha ai pra ter-

minar minha casinha la, porque nao tem condicao de n6s vim todo dia la do 

fim da area para agrovila. Pense ai...Assim que acabar vou me mudar pra Id. 

Eu sei que eles ficam falando que sou preguicoso e tal, mas enquanto n3o 

puder ficar la perto de vez, nao vou me desgracar s6 porque eles querem, nao 

vou nem que a vaca tussa'. - Entao o senhor nao pensa em sair do assenta-

mento? - 'De jeito nenhum, eu tambem lutei, tenho direito, e nao vou entre-

gar dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m&o beijada pra sio ninguem'. - Mas eles querem que o senhor saia? 

- 'Pelo menos nunca me disseram nada' (Jovecino Alves do assentamento 

Lulao, Entrevista agosto de 2011) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No caso de seu Jose Ailton Souza, que balancava a cabeca em sinal de concordancia 

a medida que o seu Jovecino falava, do seu ponto de vista e melhor votar nos candidatos ori-

undos do movimento do que em outros de fora. Para ele tambem depende quern sera o candi-

dato: "Porque 6 pio se nao vota, mas assim, se nao for quern eu gosto pelo menos um bocadinho 

eu nao voto nao, so se me ajudar". (Jose Ailton, Entrevista, agosto de 2011) 

Destaquei nas entrevistas que decisSes anteriores relacionadas a vida no assentamen-

to compSem o cenario da escolha dos assentados, embora compartilhem da decisao de ter 

candidatos oriundos do MST, querem saber quern e o candidato; em alguns casos, relacoes de 

inimizade e desconfianca estao na justificativa para nao votar em alguns candidatos. Do mes-

mo modo, o sentido de gratidao, lealdade e retribuicao ao MST compoem o sentido do voto 

entre os assentados: 

Para mim nao tem jeito, mesmo que tive contrariedades na vida aqui no assen-

tamento ne, n3o posso dizer que o MST e" ruim so porque um militante ou um 

dirigente nao foi bom pra mim, uns s3o legais outros nao, inte na familia e as-

sim ne. Devo isso aqui ao MST e no que o MST decidir eu to apoiando, se e 

pra eleger os nossos, vamos la (ZeMia Alves, Entrevista, 3 de agosto de 2011) 

As eleicoes 6" um trem danado, nos aqui temos feito muito pra eleger os nos-

sos, Afinal nos tem que ta com quern ta com n6s. Nos deve esse apoio a quern 

nos apoia ne. Desde a primeira eu voto nos companheiros nossos, primeiro 

Valmir, Raniere, Weldes sao meus amigao de longas datas, antes mesmo de eu 

ser do Lulao, depois n6s lutou junto esse tempo todo com nossos companhei-

ros, ne, entao eu acharia que nao e certo nao votar em nossos companheiros, 

eu tenho um dfvida com o movimento que nunca vou pagar, estou na minha 

casinha, com minha terrinha pra zelar, ne, e na luta esse tempo todo, n3ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA € f6-

cil voce mesmo sabe disso. Claro, tem umas contrariedades de vez em quando, 

tem uns companheiros que falha com n6s, mas n3o pode dizer que foi o mo-

vimento todo ne". (Antonio Marques, Entrevista, agosto 2011) 

Essas conversas foram fundamentals para compreender melhor as figuracoes do as-
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sentamento, as situacSes de conflito. A satisfa^ao de alguns com as decisoes sobre o assenta-

mento e aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA insatisfa9oes de outros, todas juntas no mesmo espa9o. A complexidade das situa-

9oes visibilizam os mecanismos envolvidos na organiza9§io do assentamento. As decisoes 

sobre o espa90 "comum", que exige periodicamente a formula9ao de canais de negocia9ao 

para ordenamento do espa90 e das redoes. A abertura para negocia9ao entre os divergentes 

das propostas da dire9§o e ou do proprio grupo do assentamento. 

Identifica-se que a socializacao politica decorrente da participa9ao das familias nas 

a96es de constru9ao do movimento sedimenta os la90s entre assentados e lideran9as e candi-

datos oriundos do movimento construidos anteriormente ao tempo da politica, e, pautam-se 

por redoes de reciprocidade, divida moral, gratidao e lealdade ao movimento. Nesse sentido, 

essas redoes compoem o quadro geral das motiva9oes do voto destinado as lideran9as. O 

tempo da politica e um periodo tambem no qual a motiva9ao do voto pode representar o mo-

menta de explicitar uma retribui9ao ao movimento, um modo de igualar o jogo, entre as lide-

ran9as e assentados, numa especie de acordo tacito. E como estivessem quitando uma divida 

moral com o movimento, pelo acesso a terra que tiveram, atraves da media9ao das Iideran9as 

e militantes do movimento. 

Embora esses elementos componham o quadro geral das motivacdes do voto entre os 

assentados, nao estao ausentes as negocia96es diretas entre os estes e as lideran9as candidatas 

quanto as trocas imediatas como, por exemplo, a possibilidade de aquisi9ao de um bem mate-

rial, um emprego, favores que sao tradicionalmente classificadas como redoes clientelistas. 

Solicitudes e demandas que passam a integrar uma rede de atendimento articulada pelos re-

presentantes eleitos. Observa-se igualmente que muitos pedidos desta natureza sofrem cons-

trangimentos a partir de elementos simbolicos construidos pelo grupo. Para cada pratica ado-

tada, aqueles que se integram nas redes pelos "pedidos pessoais" sao menos valorizados no 

trato social. Os que n3o votam nos candidatos do movimento ou apoiam outros candidatos 

numa negocia9ao mais imediata, como em troca de emprego, ou um bem material, sao geral-

mente chamadas de "vira folhas", "vendidos", "interesseiro", "sem consciencia". "despoliti-

zado" - ou seja, trocar o voto ou vende-lo traz consigo o estigma, no interior do grupo. Pro-

duzindo conflitos e tensoes que produzem afastamentos entre os membros no assentamento. 

Segundo relata o assentado Antonio Pestana e Eliene Vinhas: 

Aqui e assim, a maioria acha que apoia os meninos do movimento, o que & 

certo ne", mas tem uma mesmo ai que disse que vai votar num candidato do 

prefeito de Porto Seguro, porque ele prometeu um emprego pra filha dela. A 

gente sabe que ele nao vai arranjar nada, mas ela quer acreditar entSo pronto. 
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Mas 6 uma vergonha alguem que luta junto com n6s, sabe como e as coisas, 

e fica trocando o voto por favorzinho, acho uma traicSo com o movimento 

(Antonio Pestana, Entrevista, em agosto de 2011) 

Menina aqui nos tenta todo dia explicar a situacao geral dos politicos, dizer pra 

n3o trocar voto por coisas, porque depois, que moral vai ter de cobrar que ele 

faca as coisas que realmente tem que fazer...Mas tem sempre os vira folha, o 

povo sem consciencia ne".. Mas ainda bem que sao poucos esses. Eu prefiro 

votar nos nossos mesmo, pelo menos se fizer errado, nos ta perto pra passar na 

cara dele que traiu a gente. (Eliene Nobre Vinhas, Entrevista, agosto de 2011) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A atuacao dos representantes do MST tambem se orienta para qualificarem suas par-

ticipates nas redes de acessos para atendimento das demandas estruturais dos assentamentos, 

imprimindo uma dinamica de ganhos para coletividade como acesso aos programas federais, 

como a participacSo dos assentados do Programa Aquisicao de Alimentos (PAA) 6 4, infraestru-

tura para o assentamento, como agilizar os processos do programa Luz para Todos. RelacSes 

de mediacSo interesses interpessoais entre assentados e as liderancas candidatas tambem sao 

identificadas nessa dinamica. Destacam-se pedidos de emprego e demandas de saude, como 

nos conta Valmir Assuncao, deputado federal, quando perguntado sobre os pedidos mais fre-

quentes que recebe dos assentados que nao decorrem de uma pauta coletiva do assentamento: 

Veja bem, nos sempre tentamos atuar na agilizacao de muitos processos das 

pautas dos movimentos, que a maioria das vezes ficam paradas nas gavetas 

nos 6rgaos piiblicos, assim, buscamos fazer um acompanhamento para que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n&o fique sem parecer, sem ser analisado, e tentamos fazer ao maximo para 

que as coisas cheguem aos assentados, afinal esse e nosso papel, brigar na es-

trutura do Estado para fazerem as coisas acontecerem, porque se ficarmos es-

perando, ja sabemos como e. Do ponto de vista da questao dos pedidos pesso-

ais, ne, veja, e" emprego, questoes de saude e bolsa de estudo, esses sao os pe-

didos mais frequente, que pra mim nem chega a ser pessoal, ate" porque as pes-

soas que pedem um emprego pra filha, pro filho, eles sempre pedem pra gente 

entregar o curriculo, pedir pra falar com A com B. Ou seja coisa que todas as 

pessoas fazem em qualquer area, eu acho que se conheco alguem que pode 

ajudar nisso, porque nao atender. E a questao de emprego e igualzinha a se-

gunda demanda maior que recebo todos os dias, que s3o os pedidos relaciona-

dos a saude, sao remedios, pedidos de cirurgia, de atendimento medico, trans-

ferencia de pessoas doentes e tal. Infelizmente nossos mandatos nao tem essa 

estrutura para da esse apoio, trabalhamos cobrando a melhoria do sistema uni-

co de saude, mas sempre que posso, pedir a um diretor de hospital, a um medi-

co amigo da reforma agraria para atender uma pessoa doente, nao acho que is-

so 6 favor, ou troca clientelista, acho que isso £ minha obrigacSo que tenho 

mais acesso a certas pessoas e estrutura dentro do Estado. Estado alias que te-

mos que brigar cada dia pra melhorar as coisas pra populacao mais empobre-

cida que e quern sofre quando a saude nlo funciona, quando a educacao nSo 

funciona, enfim, tanto problema. (Entrevista, agosto de 2011) 

6 4 Programa do governo federal, que garante a compra direta dos alimentos produzidos pelos assentados, para 

abastecimentos das escolas, creches e hospitais piiblicos. 
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A experiencia de atuacao junto ao Estado, atrav^s das liderancas naszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA posi9oes institu-

cionais, potencializa nao apenas o acesso aos programas vinculados a politicas publicas, mas 

incrementa a rede de influencia do MST junto a outros movimentos sociais, a grupos politi-

cos, e principalmente dando sentido interno a representa9ao politica junto aos assentados. 

Esses elementos de media9ao corroboram para a atua93o do MST junto a outros ato-

res, quando seus representantes tambem reivindica95o e acompanham as pautas de outros mo-

vimentos de luta pela terra, como, por exemplo, a CETA - Movimento dos Trabalhadores 

Assentados da Bahia. Incorporam dessa maneira agendas de outros setores como a agenda dos 

povos tradicionais a exemplo das comunidades quilombolas e comunidades de Terreiros de 

Santo. Que apoiadas por tambem por esses setores estruturaram ainda mais a media9ao insti-

tucional, dinamica. Os arranjos decorrentes neste processo sinalizam para a capacidade desses 

atores, mediarem seus conflitos internos e construir "consensos" ou o minimo necessario de 

acordos que garantam a unidade entre seus membros para atuarem coletivamente na disputa 

pela representacao politica nas posi9oes de poder no campo politico. 

Nesse sentido, observei que a part icipa9ao politica tambem possui grande contribui-

9ao dos assentados, os quais se mostram dispostos a apoiarem as Iideran9as do MST em seu 

proposito, todavia, nao sem debate, sem dizerem o que pensam e sem por vias variadas con-

templarem seus interesses. Observou-se nesse processo que os assentados n3o somente estSo 

dispostos a apoiarem e a votarem, mas querem tambem ser votados, como demonstrado no 

quadro 11, no capitulo II desta tese. 

Alencar (2005), em seu estudo sobre a part icipa9ao dos assentados nas elei96es, a 

partir das categorias propostas por ele, ressalta o assentado/eleitor e assentado/candidato enfa-

tizando em suas analises o quanto essa dinamica informa altera95es no processo representati-

ve no Brasil, principalmente quando se trata das elei96es nos municipios dada as diferen9as 

destas com as elei9oes para deputados e governos estaduais e presidentes da republica. Para 

Alencar e preciso adentrar nos segredos intimos dos assentados e dos assentamentos, para 

compreender que o problema e a identifica9ao do voto com a pessoa, isto e, ha uma rela9ao a 

ser identificada entre a a9§o e o voto, e se nao consigo decodificar a9ao e voto, demonstrando 

sua rela9ao, nao transformo a9ao em voto. Alencar (2005, p.73) prop5e ainda que: 

Os partidos de esquerda, os movimentos sociais, os movimentos sindicais, 
prefessores/pesquisadores que fazemos militancia politica, precisamos re-



213 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A PROMESSA COMO UM ACORDO TACITO 

Faria (2005), em suas analises sobre os assentados e a relacao com os politicos, identificou. 

por exemplo, a "promessa" como uma especie de acordo tacito, que nutre a relacao entre os candi-

datos e os eleitores, no caso particular do seu estudo, entre os candidatos vindos das bases do MST e 

entre os assentados. Para a autora (2005, p.23) a "promessa politica e o que se pode chamar de um 

involucre que recobre diversas relacoes pessoais vividas no ambito da politica, como o favor, a tro-

ca r o que nao e abertamente falado e aludido". Observou-se, nas analises acima, o quanta as moti-

vacdes de votar ou nao votar nos candidatos do movimento sao referenciadas em relacao a vivencias 

anteriores ao periodo eleitoral. Muito embora essas relacoes se visibilizem mais intensamente no 

tempo da politica e tornem-se alvo da disputa politica por legitimacao na representacao desse cam-

po, estive atenta ao seu prolongamento e ao 1 astro que a sustentam, que e o compromisso presumido 

e as promessas anteriores realizadas ao longo da relacao entre os assentados e os candidatos do 

MST-Ba. E em nome dessas promessas que outras tambem sao feitas, criando um circulo reciproco 

de enunciacoes de intencoes, ambas com a expectativa obviamente de tornar-se fato consumado. 

Nesse sentido, na politica a verdade da promessa, ou o prognostico, depende da vera-

cidade e tambem da autoridade daquele que os pronuncia, ou seja, na capacidade de fazer crer 

na sua veracidade e na sua autoridade (FARIA, 2005, p.25). Para Bourdieu (2005b, p. 186): 

O que seria um discurso irresponsavel na boca de qualquer um e" uma previsao 
razoavel na boca de qualquer outro. As expressdes politicas, programas, pro-
messas, previsdes ou prognosticos 'Ganharemos as eleicdes' nunca sao verifica-
veis ou falsificaveis logicamente; elas nao sao verdadeiras senao na medida em 
que aquele que as anuncia (por sua conta ou em nome de um grupo) e" capaz de 
as tornar historicamente verdadeiras, fazendo-as advir na hist6ria. - e isto de-
pende ao mesmo tempo da sua aptidao para apreciar de maneira realista as pro-
babilidades de exito da accao destinadas a p6-las em acto e das suas capacidades 
para mobilizar as forcas necessarias para o fazer, ao conseguir inspirar a confi-
anca na sua propria veracidade e. portanto, nas suas probabilidade de exito. 

No marco deste debate, e possivel compreender, por exemplo, que o processo de escolha das pes-

soas candidatas indicadas pelo movimento a participarem do jogo politico, devem, antes de qualquer coisa, 

dispor de um "lastro intemo construido", que as credencie que as invista enquanto pessoas que se colocam 

como representantes do movimento no campo politico, caso contrario, nao conseguem sequer lansar-se 

como candidaturas legitimas para o movimento. E justamente esse lastro que compoe inicialmente o capital 

politico dessas liderancas e assentados na sua atuacao politica, o investe de uma autoridade reconhecida 

entre os "seus pares". 
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7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O RESULTADO DAS E L E I C O E S PARA A L E M DOS VOTOS NAS URN AS 

Acompanhou-se, portanto, ao longo do processo que a campanha reuniu um conjunto 

de variaveis que permite-se afirmar que as eleicSes tiveram mais desafios do que o sentido de 

autorizacao e do consentimento do candidato a tornar-se representante do MST ou dos movi-

mentos que aderiram a campanha. Foi possivel incluir um conjunto de agentes coletivos e indi-

viduals para o debate politico e na construcao de uma plataforma a qual se tornou um instru-

mento de referenda para os processos de avaliacao e prestacao de contas do representante junto 

aos representados. Bem como as ideias, reivindicacSes, compromissos entre os representados e 

o representante, ganharam visibilidade social, a partir dos movimentos mobilizados, e foram 

importantes para o convencimento de outros segmentos e pessoas que aderiram a campanha. 

Nesse sentido, os 132.999 votos que o candidato a deputado federal Valmir Assun-

cao obteve nas eleicoes de 2010 informant mais do que o resultado em si. Demonstram a ca-

pacidade de um conjunto de agentes (movimentos social, tendencia do partido, assentados) 

convencerem e mobilizar um conjunto de outras pessoas em torno das ideias forcas desses 

movimentos e que foram associadas a imagem do candidato. Fizeram-se crer por uma parcela 

do eleitorado baiano. Assim, quando anunciavam que venceriam as eleicoes, antevia o que 

poderiam fazer: conseguir eleger, entre outros candidatos, aquele que na avaliacao destes 

agentes seria o seu representante no congresso nacional. Assim cabe perfeitamente uma cita-

cSo de Bourdieu (2005b, p. 185): 

Em politica, dizer e fazer, quer dizer, fazer crer que se pode fazer o que se 
diz e, em particular, dar a conhecer e fazer reconhecer os princfpios de di-
vis2o do mundo social, as palavras de ordem que produzem a sua pr6pria ve-
rificacJio ao produzirem grupos e, deste modo, uma ordem social. 

A forma colegiada de coordenacao da campanha; estruturacao de financiamento que 

garantam principios de autonomia de tradicionais controles dos mandatos; a plenaria de plane-

jamento com a participacao de liderancas e militantes de varios movimentos sociais (MST, 

MTD, Movimento Negro, MLT, CETA, MAB, movimento indigena) e da AE apos eleicoes, 

e, a criacao de um conselho permanente para orientar as acoes do seu representante, podem 

ser expressSes que sinalizam para n6s o quanto a participacao dos movimentos sociais pode 

alterar a qualidade de sua pr6pria organizacao, construir novos espacos de negociacao entre 

representantes e representados, bem como, alterar o modo de fazer a politica atualmente. 
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Inovacoes tambem demonstradas pela capacidade dos acampados e assentados vi-

venciarem ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tempo das eleicoes, apontando para um novo cenario, no qual eles questionam e 

alteram as posic5es de poder na politica baiana, introduzem outros valores, quando confir-

mam, por exemplo, sua capacidade de articulacao da candidatura de um dos seus porta-vozes 

e o tornam o 4° deputado federal mais votado do PT ,mas colocando-se como representantes 

dos grupos que fazem parte. Nesse sentido, estou de acordo com Miguel (2009, p. 175): 

Se nao ha, ai, nenhuma resposta para os problemas atuais da organizacao po-
litica, existe, ao menos, uma indicacao bastante precisa dos valores que de-
vem presidir nossa busca: aprofundamento da democracia, aproximando-a 
do sentido original de 'autonomia coletiva'; aprofundamento da justica, con-
templando a diversidade de modos de vida justapostos nas sociedades atuais. 

Estruturacao de novas dinamicas de participacao social, mecanismos que alterem o 

conteudo na orientacao das representacSes publicas, combinando com outras acSes de Iuta 

para alem dos marcos institucionais abrem a possibilidade de um reposicionamento na politica 

atual, em que a participacao ativa dos movimentos sociais no jogo politico abre substancial-

mente sua condicao de alterar algumas logicas, tendo como ideario central o aprofundamento 

do processo democratico ainda em estagio embrionario para nos. Nesse sentido, concordo 

tambem com Bringel (2008) ao afirmar que em muitas dimensoes o MST contribui para a 

democratizacSo, seja pensando a democracia como demanda a partir da exteriorizacao de suas 

acoes, ao participar, por exemplo, dessas disputas de posic3o no campo politico instituido, no 

dialogo com uma rede de outros movimentos sociais para construir candidaturas de represen-

tantes que sao organicos das suas organizacoes, seja tambem como criador de novos espacos 

de democracia radical em seus acampamentos e assentamentos na formacao dos seus mem-

bros que resultam em socializacao politica que se refere a esfera individual da qualificacao do 

individuo como ser politico; e que se relaciona com a dimens3o coletiva, voltada para a atua-

cao dos movimentos sociais na esfera publica. 
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C A P I T U L O VI 

APRENDIZADOS E DESAFIOS NO ATO DE R E P R E S E N T A R DOS MEMBROS DO 

MST-BA 

Figura 7: Conjunto de imagens E 

I (acima) - Valmir com bandeiras 

Fonte: Adilson Fonseca, 2011 

II (abaixo) - Bandeira do pessoal com faixa que vota em Dilma, no MST em Sao Paulo 

Fonte: Agencia Brasil, arquivo, 2010 
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N
o percurso das analises de algumas variaveis presentes na experiencia vivenciada 

pelo conjunto dos membros do MST durante as eleicoes, identificaram-se aprendi-

zados e a apropriacao de um conjunto de regras para viver-se o jogo politico im-

plicados na luta por representacao politica. Neste capitulo, busca-se - a partir das relacoes 

entre os representantes oriundos do MST - identificar como no exercicio do mandato esse 

vinculo £ mantido, uma vez que anteriormente identifiquei a existencia do laco, do vinculo 

entre aqueles que foram autorizados para, no jogo da disputa eleitoral, cumprirem o papel da 

mediacao das ideias, opinioes e pautas imediatas do movimento nos espacos instituidos. 

Portanto se ja esta suficientemente claro que o vinculo entre o movimento e os mem-

bros que foram autorizados a participarem das disputas eleitorais foi plasmado a medida que 

estes estiveram presentes, atuantes na construcao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fazer-se do MST enquanto agente coleti-

vo, interessa-me compreender como os representantes tem atuado em seus mandatos de modo 

a indicar a "manutencao" do vinculo e consolidacao dos lacos, ou, em sentido contrario, iden-

tificar aspectos que fragilizam esses lacos. Outro objetivo neste capitulo e identificar quais 

aprendizados esses representantes assimilam no ato da representacao e como se expressam 

nas relacSes com organizacoes que enunciam representar. Espero ainda, no marco do debate 

sobre representacao politica, identificar os desafios colocados nessa relacao a partir da experi-

encia analisada. 

Na impossibilidade de apreciacao no ambito desta tese de todos os mandatos do con-

junto dos representantes oriundos da militancia no MST, sublinharei para analise a atuacao do 

deputado federal de Valmir Assuncao em 2011 e sua atuacao como secretario de Estado a 

frente da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (SEDES) (2007-2010) e 

da trajetoria de Vera Lucia a frente da Secretaria de Politicas para as Mulheres (SPM) (maio 

2011-2012). Selecionados, novamente, pelo criterio da abrangencia do mandato federal e dos 

cargos de secretarios de estado. As informacoes foram levantadas a partir da entrevista em 

profundidade com Valmir Assuncao e Vera Lucia, utilizacao de reportagens e depoimentos de 

membros do MST sobre a atuacao desses representantes66. 

Foram apreciadas no fluxo das relacoes entre representante e o movimento algumas 

variaveis como discursos proferidos, destinacao de emendas, votacao em plenarias, entrevistas 

publicas em jornais. Nao se pretende com isso uma analise formalista da atuacao dos repre-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 6 N3o se desconsidera com isso que os mandatos no ambito dos municipios dos cargos de secretarios e vereado-

res, bem como os cargos executivos (como coordenares estaduais e de federais), nSo assumem papel importante 

para essas dinamicas, pelo contrario, sao variaveis que demandam ser analisadas de acordo suas especificidades 

no sentido de termos mais elementos sobre esse processo. 
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sentantes sobre sua atuacao no congresso nacional, visando uma avaliacao classificatoria em 

ruim ou boa atuacao do parlamentar e da secretaria. O intuito foi justamente identificar no 

fluxo das relacoes as dinamicas e aprendizados que surgem dessa experiencia. Desse modo, as 

variaveis seguintes apenas corroboram na identificacao de alguns elementos em referenda a 

essas relacoes. 
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1 A CONSTRUCAO DO MANDATO ESTADUAL E AS PRIMEIRAS MEDIACOES 

DO REPRESENTANTE DOS SEM TERRA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No dia 4 de Janeiro de 2005, lotavam o audit6rio da Assembleia Legislativa da Bahia 

aproximadamente 1000 membros do MST com seus bones vermelhos dos quais 350 no plena-

rio e 650 na antessala do plenario. Acompanhavam o ato de posse de uma de suas liderancas, 

a deputado estadual. Muitas bandeiras do MST, PT, MPA, CETA, MAB, Movimento Estu-

dantil, Via Campesina, davam cores ao auditorio e palavras de ordens quebravam o silencio 

oficial da solenidade. Cancoes e mistica emocionavam os convidados. Familiares, amigos e 

parceiros do movimento representados na solenidade testemunharam com alegria a posse de 

um dos sem terras. Na ocasiao, outros tres deputados tomaram posse67, em substituicao a de-

putados que foram eleitos nas eleicoes municipais de 2004. Valmir Assuncao assumiu a vaga 

da deputada Moema Gramacho (PT) que foi eleita prefeita do municipio de Lauro de Freitas. 

No momento que o deputado Valmir Assuncao foi chamado para o pronunciamento na tribu-

na, a plenaria, em meio aos aplausos, gritava entusiasta "e socialista, e radical, e Valmir depu-

tado estadual". A cara e a coragem dos sem terra na Bahia, slogan da campanha que o condu-

ziu a l a suplencia do PT, fora relembrado nas palavras de ordens dos presentes. 

Ao proferir o discurso, o deputado recem-empossado relembrou o processo e a luta 

que o lastreava a tomar posse naquele momento, quebrado o protocolo da casa, ao colocar o 

bone na cabeca, levando o plenario a euforia entre aplausos e gritos sucessivos de palavras de 

ordens. De acordo com relato de Valmir Assuncao: 

Foi um momento de muita emo9So e que tinha muito claro a responsabilida-

de para nao decepcionar meus companheiros e companheiras e acho que fiz 

isso, eu trabalhei muito junto com todos os movimentos sociais para formu-

lar as linhas que orientaram o mandato. Acho que foi isso que mais acertei e 

espero sempre fazer. Porque quando estamos juntos temos a oportunidade de 

dialogar e juntos podemos encontrar as sol^Oes para superar os problemas 

que aparecem. (Entrevista, 2011) 

1 Luis Augusto (PP) Assumiu mandato em 4 de Janeiro de 2005 em substituicao ao Dep. Rui Macedo, eleito 

prefeito de Jacobina. 

2 Padre Joel Assumiu mandato em 4 de Janeiro de 2005, em substituicao ao Dep. Jo8o Henrique, eleito prefeito 

de Salvador. 

3 Paulo Rangel Assumiu mandato em 4 de Janeiro de 2005 em substituicao ao Dep. Luiz Caetano. eleito prefeito 

de Cama9ari. 

4 Jose Nunes Soares (PFL) assumiu mandato em 5 de Janeiro de 2005, em substituicao ao Dep. Michel Hagge, 

eleito prefeito de Itapetinga. 
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Observei, ao analisarmos as entrevistas que nos dois primeiros anos 2005 e 2006, a 

estrategia da coordenacao do mandato foi fortalecer a aproximacao e lacos com os movimen-

tos sociais de luta pela terra, movimento negro, estudantes secundaristas e universitarios, or-

ganizacoes e org&os vinculados com a reforma agraria. O envio de correspondencia, a organi-

za9ao de seminarios, a participa9ao do deputado em eventos, reunioes desses movimentos; 

inaugura9oes; aniversarios, jantares, cafes da manha, almo9os com lideran9as marcavam os 

"rituais de comensalidade" entre o deputado e seus eleitores (KUSCHNIR, 2002). Cria9ao de 

lista de e-mail, respostas das solicita95es, liga9oes de felicita9oes de aniversario, dentre varios 

expedientes que colocavam o mandato em permanente contato com os movimentos sociais do 

qual representava (HEREDIA, 2002). 

Conversando com Valmir Assun9ao, ele relatou como teve que aprender a lidar com 

o funcionamento da assembleia legislativa, a forma das comissoes, a administra9ao da verba 

de gabinete, a composi9ao da assessoria, o metodo de vota9ao dos projetos, o metodo de apre-

senta93o dos projetos de lei, etc. Enfatizou o quanto alguns deputados - da base aliada - fo-

ram importantes para ajuda-lo a apreender a se movimentar na "burocracia" implicada ao 

exercicio em "ser deputado estadual". Considerou que estes dois anos foram bastante expres-

sivos e, neste periodo, conseguiu articular-se e assumiu algumas posi9oes resultantes dos ar-

ranjos politicos implicados ao exercicio do mandato. Foi, por exemplo, vice-lider da bancada 

do PT e presidiu a Comissao Especial de Assuntos da Comunidade Afrodescendente. Tam-

bem atuou como vice-presidente da Comissao de Agriculture e Politica Rural e foi membro 

titular da Comissao Especial da Fome e vice-presidente da CPI do cacau. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O proprio funcionamento do gabinete, sua finalidade, enfim. Fui aprendendo 
aos poucos, embora considere que estar diretamente vinculados as lutas popu-
lares, participando e a melhor maneira que sempre encontrei para me movi-
mentar na politica. Os dois primeiros anos foram para compreender essa di-
namica e consolidar minha imagem com a luta que represento, nao posso me 
dissociar dela, por isso, tenho o compromisso de fazer o meu melhor e nao as-
similar as regras politicas daqui, mas mezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA esfor9ar para muda-las. Para mim foi 
fundamental ter proposto o Estatuto da Promo95o da Igualdade Racional e 
Combate a Intolerancia Religiosa, Apresentei o zoneamento ambiental que e" 
justamente para dialogar e debater com essa situa9&o do eucalipto no Estado 
ou de qualquer monocultura que chega em uma regiao e cornea a desenvolver 
as atividades sem levar em consideracao a popuia93o daquela regiSo, a voca-
93o daquela regiao, meio ambiente e as organiza9des que tem. Ter mantido o 
vinculo com a bandeira que represento e ter atuado com os segmentos do mo-
vimento de mulheres, movimento da juventude, movimento LGBT, movimen-
to negro, povo de terreiro, enfim, ter colocado nosso mandato a disposi93o 
dessas lutas isso foi fundamental, para me consolidar como o candidato do PT 
mais votado nas elei96es de 2006. (Valmir Assun93o, Entrevista, 2007). 
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O Projeto de Lei intitulado Estatuto Estadual de Promocao da Igualdade Racial e 

Combate a Intolerancia Religiosa, apresentado pelo deputado em 2005, foi um instrumento 

reforcador do compromisso do deputado com segmentos do movimento negro, ampliando sua 

imagem politica com esses agentes. Relembra Valmir Assuncao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Minha vinda para Salvador me fez criar consciencia para cumprir esta agen-

da social do Brasil. Hoje nao consigo compreender como ter outra atitude, 

sem tambem colocar nos bracos a questao racial. Cerca de 95% da populacao 

sem terra na Bahia e negra e isso mostra o nosso meio, e a nossa origem 

que foi a escravidao. Se antes estavamos nas senzalas, apos o 13 de maio 

1888, passamos a ser sem senzalas e sem terra. Hoje boa parte desta popula-

cao tambem vive na periferia das cidades e geralmente se incorporam a luta 

pela terra e esperam conquistar um pedaco de terra. Ent8o, essa agenda da 

reforma agraYia esta intimamente ligada a questao racial no Brasil. Eu me de-

fino como um homem dessas agendas e que quer mudar esse estado de coi-

sas. (Entrevista, 2010) 

Para Elizabeth Rocha, da direc3o Nacional do MST o mandato foi importante por 

consolidar tambem relacSes com outros movimentos sociais, principalmente com o movimen-

to negro. Relembra Elizabeth: 

Durante a reuniao da direcao do movimento Valmir em 2005 logo apos 

Valmir assumir, me lembro, ele continuava participando das nossas reunifies, 

ele trazia varias informacSes como por exemplo como funciona a assembleia 

legislativa e tivemos a oportunidade de discutir os perfis dos companheiros 

do movimento que iriam compor a assessoria do mandato para dinamizar a 

relacSes que nos ajudassem a avancar na luta por reforma agraria. Debate-

mos o perfil do mandato. Indicamos ires assessores na ocasiao para atuar 

junto as regionais. Outras indicacSes tambem foram feitas pelo movimento 

negro, que indicaram os militantes Mercia para secretaria, Samuel Vida e 

Bujao e a tendencia do PT indicou Ivan Alex, Camila e Janio Coutinho. A 

chefe de gabinete, tambem, fomos n6s do movimento que indicamos, como 

voce sabe, foi Norma Couto que tinha sido coordenadora da secretaria do 

movimento na regional Sul em Itabuna e o advogado tambem foi o do mo-

vimento Dr Cloves que assumiu a assessoria juridica. Achamos na epoca um 

formato importante porque articulava minimamente os movimentos que 

apoiavam o MST e a luta por reforma agraria. (Entrevista, 2010) 

Na entrevista com Evanildo - direcao estadual do movimento - ele avaliou como 

muito importante ter um representante na Assembleia Legislativa, porque favorecia certas 

articulacoes que ajudavam o movimento no processo de luta. Para ele: 

Para n6s, por exemplo, durante a Jornada de luta que fizemos em 2005 para 
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defender a reforma agrdria que estava muito ruim no governo Lula., foi fun-

damental a articulacao do companheiro Valmir para consolidar a articulacao 

da vida do presidente tanto em Janeiro quando ele veio inaugurar a fabrica 

da Veracel, que na articulacao conseguimos fazer com que ele viesse tam-

bem ao acampamento Lulao, ocasiao que tivemos a oportunidade de cobrar 

compromissos com a reforma agraria, que resultou na aceleracao do proces-

so para assentamento das familias acampadas no Lulao, em setembro de 

2005 com a presenca do presidente. (Entrevista, 2010) 

Box 3: Sem terra comemoram tftulo de posse 

Materia veiculada:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA www.noticia.terra.com.br 

SEM-TERRA DAO TREGUA NA BAHIA E COMEMORAM POSSE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

29 DE SETEMBRO DE 2005 • 09H41 

Em tres dias de mobilizacSo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupou 21 lati-

fundios em nove Estados e 29 predios do Instituto Nacional de ColonizacSo e Reforma AgrAria (Incra) 

em 19 Estados. Os sem-terra tambem bloquearam estradas no Mato Grosso, Minas Gerais e Pernambuco 

e sete pedagios no Parana em Jornada de luta pela Reforma Agraria. A mobilizac8o, no entanto, teve 

tregua no extremo sul da Bahia. Ontem, 68 familias de sem-terra comemoraram o tftulo de posse de 672 

hectares da Fazenda Coroa, entre as cidades de Porto Seguro e Eunapolis. 

O assentamento, as margens da BR-367, ja dispoe de sistema de irrigac8o, cerca e estrada para escoa-

mento da futura produc8o agricola. Mais 264 familias tambem foram transferidas, nesta semana, do 

acampamento Luiz Inacio Lula da Silva, proximo a Porto Seguro, para as Fazendas Bela Vista Movelar, 

em Santa Cruz de Cabralia, e Cerro Azul, em Porto Seguro - esta, em negociacSo final de compra pelo 

Incra. Em agosto, 173 familias do mesmo acampamento haviam sido contempladas com duas fazendas 

nas cidades de Itabela e Itamaraju, num total de 2.424 hectares. 

De acordo com o Incra, desde 2003, nove areas foram decretadas de interesse social no extremo sul da 

Bahia, somando 15.286 hectares com capacidade para 783 familias. O Incra n8o desapropriava terras 

nesta regiao desde 1997. Os numeros motivaram a presenca do presidente Luiz Inacio Lula da Silva, do 

ministro do Desenvolvimento Agrario, Miguel Rossetto, e do presidente do Incra, Rolf Hackbart, na 

cerimonia de entrega do tftulo de posse da mais recente desapropriacSo - a Fazenda Coroa. O ato simb6-

lico tambem contou com a participacao de Jose Rainha, lider do MST, que levou o movimento ao extre-

mo sul baiano no final dos anos 80. 

O dirigente do MST e deputado estadual petista, Walmir AssuncSo, justificou a comemoracao em plena 

Jornada de Luta pela Reforma Agraria. "Tem muita gente que fica dizendo como e que o movimento 

sem terra esta mobilizado no Brasil todo, ocupa Incra, pressiona o governo de um lado e de outro e aqui 

em Porto Seguro voces fazem festa com o presidente da Republica?", disse. "Porque essa comemoracao 

e a referenda da valorizac8o da luta de todos esses trabalhadores e trabalhadoras que acabam de receber 

seu pedaco de terra, e fruto de muita luta e trabalho e e do povo comemorar suas conquistas. Depois de 

afirmar que a felicidade "e ter um pedaco de terra para poder trabalhar e viver", felicidade tambem c a 

possibilidade "de dividir a terra neste Brasil", o deputado agradeceu a presenca do presidente na regiao. 

"E n6s queremos agradecer, nada mais do que isso. Vamos continuar na luta pela reforma agraria, presi-

dente, porque achamos que n8o e porque tem um assentamento, dois, cinco ou dez que acabou a luta. De 

forma nenhuma. Essas conquistas s3o justamente a energia suficiente para a gente continuar lutando", 

disse. 

Ao final do mandato de dois anos, a reeleicSo de Valmir Assuncao a deputado esta-

dual como o mais votado do (PT na Bahia) pode ser um indicativo dos vinculos com o movi-

mento, bem como expressivo da ampliacao de sua rede de relacoes com outros movimentos 

sociais. Segundo ele: 

http://www.noticia.terra.com.br
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Os projetos que apresentei foram importantes, bem como n3o mudei minha 

participacao nas atividades do movimento, conciliando minhas atribuicSes 

formais de deputado, estar nas sessSes, propor os projetos, com as acSes de 

mobiliza93o e organiza93o dos movimentos sociais. Os discursos, os projetos 

que apresentei foram resultados dos debates construidos junto com os mo-

vimentos. Ou seja, do ponto legislativo eu apresentei uma seria de proposi-

93o e ao mesmo tempo viajei em torno de doze mil quilometros mes pelo Es-

tado da Bahia para poder dialogar e me apresentar nos lugares que as pessoas 

tinham votado em mim e n3o me conheciam e prestar conta do trabalho que 

eu estava fazendo enquanto deputado estadual. Foi uma media de doze mil 

quilometros mes rodado pra poder prestar conta do mandato que nos est&va-

mos fazendo. Esse apoio e parti cipa93o junto lado a lado com o movimento 

foi o que possibilitou eu sai de vinte e quatro mil votos pra sessenta e oito 

mil votos que me tornei o deputado mais votado do PT, da historia do PT em 

2006, justamente pelo que eu fiz enquanto parlamentar, mas ao mesmo tem-

po por causa da presta93o de conta e da rela93o que criei com todos os mo-

vimentos do meio rural e pela minha hist6ria no MST. Entao isso criou um 

lastro importante. Por que eu to dizendo isso? Porque foi justamente quando 

eu me elejo o mais votado do PT Wagner se torna governador da Bahia. E 

Wagner enquanto governador da Bahia, eu o mais votado do PT, oriundo do 

movimento dos sem terra. Nos que sempre o apoiamos ate" pra deputado fe-

deral, n6s fizemos duas campanha para ele. Ele sempre teve uma rela93o es-

treita conosco. Ent3o por eu tambem fazer parte de uma corrente do PT que e" 

a articula93o de esquerda. Ent3o juntando esses ingredientes eu acho que foi 

isso que levou a ele me convidar pra ser Secretario de Desenvolvimento So-

cial e Combate a Pobreza em 2007. (Entrevista, 2010) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1 A ATUACAO COMO SECRETARIO DE ESTADO E O EXITO ELEITORAL 

Uma secretaria nova, eu tive muita duvida se eu deveria assumir ou nao. E 

eu consultei as duas instancias importantes desse processo. Primeiro o mo-

vimento dos sem terra. Ver o que a dire93o do movimento achava de eu me 

tornar secretario ou n3o. O movimento foi a favor que eu deveria assumir. 

Segundo foi justamente a minha tendencia interna dentro do PT que concor-

dou que eu deveria assumir. E em terceiro, eu estabeleci um contato com di-

versas lideran9as que me apoiaram na campanha de deputado e de todo Es -

tado, liguei para todas elas e n3o teve uma lideran9a que dizia que eu n3o 

deveria assumir a secretaria. Ou seja, eu tinha todo o apoio pra poder assu-

mir essa nova atividade, essa responsabilidade. (Entrevista 2010) 

Construir o discurso de aproxima9ao, desenvolver a96es e atos que consolidam sua 

rela9ao com os movimentos sociaiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s&o temas enfatizados nas entrevistas de Valmir Assun-

9&o. Em entrevista em 2011, o deputado federal refonjou esses argumentos e falou sobre es-

pecificidades politicas do cargo de Secretario e o quanto essa posi93o possibilitou o aprendi-

zado pratico sobre o funcionamento dos processos e dos limites burocraticos do Estado, e as 
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normas que teve que aprender para atender as pautas dos movimentos. 

Rita do Rosario, do movimento negro, que integrou a equipe da Sedes, relembra as 

dificuldades para criar o programa de povos e comunidades tradicionais e para que estes pro-

jetos fossem aprovados junto a Procuradoria Geral do Estado - PGE68, mesmo quando todo o 

processo estava regulamentado. Segundo relato de Rita Rosario69: 

Primeiro foi um embate que o Secretario teve que fazer para convencer a 

equipe do governo que era necessario a criacao de um programa para povos 

e comunidades tradicionais aqui no Estado, inclusive para dialogar com a 

politica nacional que estava sendo desenvolvida pelo Ministerio de desen-

volvimento social e combate a forme (MDS). Outro aspecto foi ao criar o 

programa a falta de familiaridade com a politica para este segmento pelos 

tecnicos no governo, resultou em varios embates do secretario com procura-

dores do Estado. Era comum que durante a avaliacao tecnica tudo estava 

certo, a documentacao CNPJ, estatuto, enfim todas as exigencias corretas, o 

procurador nao autorizou sob o argumento que nunca tinha sido realizado 

projeto com a entidade deste perfil, motivo pelo qual eles n3o autorizavam. 

Foi uma disputa de posicSes constante entre o Secretario Valmir e aqueles 

procuradores que por varias vezes n3o autorizavam a realizacao de conve-

nios com 'povo de santo' quilombolas, assentados e ciganos, ate" conseguir-

mos que outros procuradores se sensibilizasse entendesse que era outro mo-

mento que a Bahia estava vivendo, e que e justamente o povo que historica-

mente nunca tinha acessado politicas publicas e recursos que estavam come-

cando a ter uma oportunidade 7 0 . (Entrevista, 2010) 

Valmir Assuncao recomenda que os movimentos se reorganizem no sentido de negoci-

ar com o estado. Ao falar de uma das dificuldades ao ser secretario, enfatizou justamente a difi-

culdade de realizar convenios e conseguir liberar recursos para entidades ligadas efetivamente 

ao povo. Para ele, a estrutura do Estado foi criada historicamente para beneficiar as classes altas 

da sociedade, o que representou para ele um grande desafio no momento de destinar os recursos 

e as politicas publicas para os segmentos como Pescadores, quilombolas, assentados, ciganos, 

povo de santo, justamente o publico sobre o qual deveria focar na Secretaria de Desenvolvimen-

to e Combate a Pobreza. Conta sobre as dificuldades de lidar com os procuradores do Estado, os 

quais nao tem um historico de autorizar a realizacao de convenios com esses segmentos; por 

isso para ele e um desafio aos movimentos populares e aos segmentos se organizarem para tam-

bem disputar com segmentos historicamente beneficiados os investimentos piiblicos, organi-

zando-se e preparando para do ponto de vista formal tambem poderem se colocar nas disputas. 

6 8 6rgaos responsaveis pela supervisao dos processos /convenios, licitacoes, cons6rcio, pregSes no governo do 

Estado. 
6 9 Membro do movimento negro e tecnica integrada a coordenacSo de povos e comunidades tradicionais da Se-

Em referenda a criacao do programa que previa acSes junto aos povos e comunidades tradicionais. 

des. 
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O formate- de entregar pauta e depois mobilizar para cobrar pauta, ja n3o 

funciona mais, o tempo passa e os recursos n3o s3o acessados. Assim e fun-

damental para acao dos movimentos a organiza93o interna, para acessar os 

editais, projetos do governo que visam beneficiar a base que constitui esses 

movimentos sociais de maneira permanente, e" preciso disputar com outros 

segmentos sociais os recursos do estado, nao somente nos periodos de mobi-

liza93o politica. (Entrevista, novembro 2010). 

Sobre esse processo, Vera Lucia Barbosa relembra do encontro da coordena9ao esta-

dual do M S T em junho de 2007. Realizada no municipio de Prado - no assentamento 1° de 

abril - um dos pontos da pauta era o debate no qual Valmir Assun9ao explicou como o movi-

mento poderia participar dos programas e politicas publicas da Sedes. Conforme Vera Lucia: 

Na ocasiao me lembro que terminou a reuniao, o povo n3o parava de pergun-

tar, ate" porque Valmir explicava que em rela93o a reforma agraria, diretamente 

n3o seria possivel fazer muitas coisas, explicou os programas que tinha na se-

cretaria e a forma de funcionamento, as exigencias para aprovar os projetos e 

a necessidade do acompanhamento da execu93o e presta93o de contas. Sabia-

mos que como ele era do sem terra seria pressionado a n3o atender nossas de-

mandas sob a lega93o que era beneficiar um publico especifico. Mas continu-

amos na luta, conseguimos no processo atraves do programa de aquisi93o de 

alimentos beneficiar os assentados com a compra direta, bem como os assen-

tamentos na regi3o de convivio com a seca ser beneficiada com as cistemas de 

produ93o e para consumo das familias e o convenio para constru93o de 17 das 

casas de farinha. 64 sistema de abastecimento de dgua no assentamentos. O 

debate mesmo sobre as cisterna me lembro que foi grande no governo, porque 

tinha uma proposta de contratar empresas terceirizadas para construir as cis-

temas e Valmir justamente com o apoio da ASA, defendeu o contrario, mas no 

final conseguiram fazer compreender que n3o se trata apenas de construir a 

cistemas mas envolver as familias em todo processo de convivencia com a 

secaeai convenio foi celebrado com a Asa. (Entrevista, 2010) 

Para o assentado Aroldo Gon9alves, do assentamento Lulao, e fundamental ter pes-

soas em posi9oes que ajudem a articular as demandas do movimento: 

Agente sabe como e, o movimento organiza a mobiliza93o, faz a pauta, agente 

mobiliza, marcha, ocupa o INCRA a secretaria de agriculture, mas agente sabe 

que se n3o tiver uma cobran9a todo dia dos acordos as coisas n3o caminha, os 

projetos ficam parados na gaveta, por isso acho importante os meninos do 

movimento cobrarem, Marcinho, Beth, Lucinha, Valmir ne, nosso deputado, 

acho que essas coisas ajuda um pouco mais as coisas chegarem pra gente aqui 

no assentamento, as casas e a luz mesmo, foi assim. (Entrevista, agosto, 2011) 

Ja para Marcio Mattos da dire9ao nacional do MST, uma das a9oes importantes de 

Valmir Assun9Ek> enquanto secretario foi ter articulado no governo Wagner o envio de varias 
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cistemas para o Haiti, no momento em que a situacao estava ainda mais agravada por causa 

do terremoto. Fala de Marcio Mattos: 

Valmir demostrou o quanto certas posicSes podem ajudar na articulacao ao 

atendimento do povo que nunca teve acesso a nada, quando Joao Pedro soli-

citou para ver se era possivel, comecou uma movimentacao no governo para 

ver a forma legal de fazer essa doac3o para o Haiti. Valmir quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA )k tinha esta-

do no Haiti em 2005 quando era deputado estadual conhecia o sofrimento de 

perto daquelas pessoas, e sabia o quanto era importante articular as cistemas 

e o que fosse possivel, considerei super importante quando ele tentou articu-

lar, embora sem sucesso, a campanha do carnaval de Salvador ter como cam-

panha principal a solidariedade ao povo haitiano. Foram doadas se nao me 

engano 1000 cistemas (Entrevista, 2010) 

Durante a experiencia de Secretario, ficou explicito as diferencas entre a atuacao do 

legislativo e executivo nas construcoes das redes de acesso. E possivel perceber a forca das 

posicSes do executivo nos arranjos politicos. Relata ainda Valmir Assuncao sobre as acoes na 

condicao de secretario de estado: 

Mas eu tinha uma conviccao que me ajudou a seguir a orientacao do movi-

mento e das liderancas. Eu tinha que entrar e me tornar secretario e ser e sair 

igual eu entrei. Minha meta eu cumpri. A meta pessoal. Fui secretario, conti-

nued fiquei na secretaria tres anos e tres meses. S6 saf para ser candidato a 

deputado federal. Continuei me relacionando, vivendo do mesmo jeito de an-

tes. Isso eu me orgulho, porque e" um desafio muito grande para qualquer um 

que assuma uma funcao como essa. Mas ao mesmo tempo me orgulho de ter 

feito muitas coisas a frente da secretaria. Habilitar 100% dos municipios da 

Bahia na assistencia social. Isso foi fundamental porque £ muito dificil habi-

litar um municipio e ter todos os quatrocentos e dezessete municipio habili-

tado no SUAS (sistema universal da assistencia social) foi algo pra n6s fan-

tastico. Conseguimos aprovar na Assembleia Legislativa a lei de seguranca 

alimentar. Foi muito importante para nos. (Entrevista, 2011) 

Relatou ainda um conjunto de acoes ligadas as comunidades rurais: 

N6s termos no Estado da Bahia um milhao e trezentas mil pessoas que saiu da 

extrema pobreza, segundo o IPEIA, foi algo pra n6s fantastico. Logico que is-

so £ uma politica do Governo do Estado, mas eu enquanto secretario de com-

bate a pobreza tenho minha responsabilidade. A secretaria foi uma das secreta-

rias de governo que mais capitou recurso para investimento na politica de se-

guranca alimentar. N6s criamos um PAA (programa de aquisicao de alimen-

tos) que consistia na compra dos produtos pelo Estado direto do produtor as-

sentado e da agriculture familiar e distribuindo para a rede socio-assistencial 

do municipio, fortalecendo, assim, a assistencia social no municipio. Os cursos 

de capacitacao que n6s fizemos em todo o Estado pra assistSncia social, pra 

seguranca alimentar. O programa de cisterna e capitacao de agua de chuva, 

cisterna de producao que n6s fizemos. A cisterna de emergencia nos distribu-
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imos em todo o Estado da Bahia. Ou seja, o fortalecimento da defesa civil, a 

capita^o de recurso da defesa civil pra atender os municipio emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA situa9&o de 

emergencia em todo o Estado da Bahia. N6s, enquanto secretario, n6s fizemos 

muita coisa. Os quintais produtos. L6gico que tudo isso eu me orgulho pelo 

trabalho que eu fiz e pela oportunidade o governador Wagner me concedeu, 

pela equipe que n6s construfmos e pela compreensao do movimento dos sem 

terra. Construir dezesseis casas de farinha dentro dos assentamentos, fizemos 

as aguadas. O trabalho que n6s fizemos no Extremo Sul do Estado com a As-

socia93o de Desenvolvimento Rural Adventista (ADRA) pra fortalecer a pro-

du93ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n&o foi pouca coisa. Entao n6s fizemos diversas a96es, diversos proje-

tos. Entao eu enquanto militante dos sem terra que nunca esperei e n3o tinha 

expectativa de ser secretario do Estado, de me tomar o deputado mais votado 

do PT, e ter contribuido para diminuir a desigualdade social no Estado com a 

politica de juventude que nos estabeiecemos na regiao metropolitana como o 

programa dos Jovens Baiano que capacita a juventude na questao do trabalho, 

da constru9ao civil, homens e mulheres, ao mesmo tempo em T V e video co-

mo a T V Pelourinho, T V Itamaraju, T V Irece, para o publico da juventude e a 

juventude do MST os herdeiros da terra, capacita93o da juventude para agri-

culture. Ou seja, n6s criamos oportunidade pra centena e milhares de pessoas. 

E isso me faz cada dia refletir sobre o que n6s fizemos e fazemos como cida-

d3o. Buscando cada vez mais fazer valer o apoio dos companheiros e honrar 

nossa luta. (Entrevista, 2011) 

Finalizou falando sobre o processo das eleicoes de 2010, enfatizando como foi importan-

te sua atua9ao na SEDES, que, associada ao lastro junto aos movimentos sociais, foi fundamental 

para sua elei9ao a deputado federal, o quarto mais votado do PT na Bahia, com 132.999 votos. 

1.2 O PRIMEIPvO ANO DE DEPUTADO FEDERAL: O DESAFIO DA CONSOLIDACAO 

DOS LACOS 

Ao chegar ao centra de conven9oes da Bahia, localizado na avenida Simon Bolivar 

s/n - no bairro Stiep em Salvador, no dia 16 de dezembro de 2010, por volta das 17horas, me 

deparei com aproximadamente 300 militantes do MST, da CETA, do MAB, do movimento 

negro, do AE, da juventude do segmento LGBT, que se somavam a uma multidao de outras 

pessoas, 2000, com faixas, banners, em referencia a diploma95o de Valmir Assun9§o. Na 

fala de Evanildo Loures, a alegria de participar tanto do ato de diploma9ao de Valmir Assun-

9ab e da festa de confraterniza9ao preparada para comemorar alem da vitoria o aniversario do 

companheiro que iria confraternizar com um conjunto de militantes. Em cerimonia que lotou 

o salao do Audit6rio Yemanja, os candidatos eleitos nas elei96es de 2010 foram diploma-
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Os primeiros a serem diplomados foram o governador reeleito Jaques Wagner e o vi-

ce-governador eleito, Otto Alencar, que receberam o diploma das m3os do presidente do Tri-

bunal Regional Eleitoral (TRE). Na sequencia, foram diplomados os eleitos ao senado, Walter 

Pinheiro e Lidice da Mata, cada um precedendo a diplomacao de seus dois suplentes. Depois 

os deputados federais e por fim os estaduais. Entre os deputados federais eleitos, Valmir As-

suncao ao receber sua diplomac3o, momento acompanhado pelo conjunto de militantes re-

lembrando a palavra de ordem: "E socialists e radical, e Valmir deputado federal". Palavra de 

ordem tambem repetida ao ser diplomado o deputado estadual Marcelino Galo, um dos prin-

cipals aliados de Valmir Assuncao nas eleicSes de 2010. 

Diferente do que foi a posse na Assembleia Legislativa em 2005 e 2007, repleta de 

militantes dos MST e outros movimentos sociais, a cerimonia de posse a deputado federal no 

congresso nacional realizada dia primeiro de fevereiro de 2011 n3o teve a presenca de mili-

tantes dos movimentos sociais. O ritual se cumpriu no rigor do cerimonial, apenas alguns 

poucos familiares e liderancas convidadas dos eleitos. Episodio que acentuava a reflexao so-

bre os desafios da conexao entre esses representantes e o conjunto de eleitores que enunciam 

representar. Para Valmir Assuncao, por exemplo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Senti muita falta do povo, foi um erro, nao ter articulado pelo menos o nosso 

pessoal para estar aqui nos corredores, mesmo que n3o tivesse acesso ao ple-

nario. Mas acho que seria importante, sem eles aqui foi como se estivesse 

sozinho. Foi estranho. T3o diferente da diplomacao e das posses anteriores 

que participei. (Entrevista, 2011) 

O inicio de construcao do mandato foi marcado por sucessivas reunioes entre o depu-

tado eleito e as liderancas do MST e de outros movimentos sociais, para construcao da asses-

soria. Foram indicados pelas liderancas nacionais do MST a jornalista, o assessor responsavel 

pela questao agraria e o assessor de articulacao com o MST. Na Bahia, o escritorio em Salva-

dor contou com a indicacao das liderancas estaduais do MST, da articulacao de esquerda e do 

movimento negro. Os expedientes apreendidos no mandato de deputado estadual foram man-

tidos, os e-mails, as audiencias para receber as liderancas e a participacao do deputado nas 

atividades do MST e das liderancas dos movimentos sociais com relacao com o deputado, 

garantiam a rede de manutencao dos lacos entre o representante e os movimentos apoiadores 

7 1 A diplomacao e o ato pelo qual a Justica Eleitoral habilita os eleitos a tomar posse para o exercicio do mandato 

eletivo conquistado nas urnas, sendo a ultima etapa do processo eleitoral. A cerimonia encerrou os trabalhos do 

TRE baiano na realizacao do pleito daquele ano, iniciado na fase do registro das candidatures. 
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do mandato. Para Weldes Valeriano Queiroz, por exemplo: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O apartamento funciona! do deputado em Brasilia virou alojamento de liderancas e 

militantes dos movimentos sociais do Brasil inteiro que precisa ir a Brasilia e n§o 

tem onde ficar. O militante do MST Ney organiza esse espaco, agendando a ida das 

pessoas e disponibilidade. Durante a mobilizacao de agosto do ano passado, por 

exemplo, estiveram morando permanentes 15 pessoas por dois meses, durante a se-

mana mesmo da mobilizacao em agosto foram 46 militantes dormindo e tendo aque-

le espaco como apoio e e assim o ano todo. 0 deputado tem seu quarto. O resto e o 

do povo mesmo. (Entrevista, 2011) 

A participacao de Valmir Assunc3o no encontro estadual do MST-Ba realizado em 

dezembro de 2011, em Vit6ria da Conquista, com a participacao de 600 delegados; ter acom-

panhado a ocupac3o na secretaria de agricultura da Bahia (SEAGRI) em abril de 2011 com a 

participacao de 2.500 membros do MST, e, a realizacao da plenaria para construcao do plane-

jamento do mandato de Valmir Assuncao realizada no dia 20 de marco de 2011, no Hotel Sol 

Bahia, em Salvador/BA com a presenca de 350 liderancas oriundas dos movimentos sociais 

apoiadores do mandato e um conjunto de liderancas, cuja pauta constou a analise de conjuntu-

ra; estruturacao das diretrizes norteadoras do mandato; definic3o dos eixos tematicos e comis-

soes prioritarias para o mandato; estrategias de interlocuc3o permanente com os movimentos 

sociais que estruturam o mandato; informes sobre emendas parlamentares; tatica de articula-

cao entre os escritorios politicos no Estado e Brasilia (Pauta anexa), s3o acoes que expressam 

a interlocuc3o do deputado com os agentes apoiadores do mandato. 

O material de 100 dias de mandato expressa algumas das bandeiras sobre as quais o 

deputado tem se pronunciado e que busca a ligac3o das ideias entre os movimentos sociais, 

destacando sua posic3o sobre o condigo florestal, sobre projetos relacionados ao publico gay, 

ao povo de quilombos, ao povo indigena e sobre o povo de santo. No pronunciamento sobre o 

c6digo florestal, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Jornal Brasil de Fato, Valmir explicitou sua posic3o sobre o novo codigo. 

Box 4: Pronunciamento Valmir sobre Codigo Florestal 

Publicado em 26 de abril de 2012 as 17:35 

por Valmir Assuncao, em Brasil de Fato 

O que vimos na Camara dos Deputados com a votacao do C6digo Florestal foi uma cena vergonhosa. O 

desservico que a Casa envia a presidenta Dilma n3o c comemorado pela maioria da sociedade brasileira. 

Ao contrario, em ano de Rio +20, o que foi aprovado e a motosserra em nossas florestas, o desrespeito & 

nossa Amazonia,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ks nossas aguas, aos nossos mangues, ao nosso meio ambiente. E uma afronta aos nos-

sos camponeses. Estes, os verdadeiras preservadores do meio ambiente, por vezes tiveram sua identidade 

manchada por aqueles que teimam tomar a nossa voz, de campones, para justificar o absurdo que aqui 

foi votado. 

N6s, nordestinos, por vezes, fomos evocados para justificar o injustificavel. Deu dor de estomago! 
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Desde o comeco. os comprometidos com a agriculture camponesa. familiar e o meio ambiente sabiamos 

que a situacao era diflcil e complicada: nao podiamos criar novos textos, mas escolher o texto do Sena-

do, que apesar de ter pontos problematicos, ainda era melhor que o da Camara, que pode ser apelidado 

de C6digo Ruralista. 

Tivemos uma aula de como a luta de classes e" presente, ainda que muitos teimem em dizer que ela n3o 

existe: a bancada rural ista, unissona em seus interesses, em detrimento daqueles que lutam pela producao 

de alimentos saudaveis. que precisam da natureza preservada para a sua sobrevi vencia. 

Neste caso, nao existe base aliada! Pergunto-me: vale a pena ter uma alianca tao ampla? Esta base esta 

comprometida com os seus interesses, n3o com os projetos do povo. E a mesma base que n3o quer a 

reforma agraria, a mesma base que quer tirar o poder de nossa Presidenta de titular terras aos indigenas 

com a PEC 215;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA € a mesma base que emperra a votacao da PEC do Trabalho Escravo ha anos no Con-

gresso Nacional. 

No caso do Cddigo Florestal, repito: da mesma forma que o relat6rio de Aldo Rebelo foi uma vergonha, 

o mesmo pode ser dito do relatdrio de Paulo Piau. 

Precisamos impedir a possibilidade de recuperar s6 metade das areas que foram desmatadas em beiras de 

rios e nascentes at6 junho de 2008; a desobrigacao de recuperar as reservas legais desmatadas at6 2008 

para todos os imdveis com at6 quatro modulos fiscais; a possibilidade de recuperar ou preservar a reser-

va legal e/ou a Area de Protecao Permanente em outra propriedade de um mesmo bioma. Temos ainda 

que impedir que haja a autorizacao da recomposicao das reservas legais e areas de protecao permanentes 

com ate 50% de especies exoticas, o que aumentaria os desertos verdes de eucalipto e pinus. alem da 

permissao do plantio de lenhosas em areas com inclinacao maior de 45° e topos de morros. 

O Nucleo Agrario do PT trabalhara pelo Veta Dilma! E preciso mais que nunca uma grande mobilizacao 

social para n3o retroceder! 

Deputado Valmir Assuncao (PT-BA) e coordenador do Nucleo Agrario do PT, vice-lfder do PT na 

Camara. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O debate sobre a pauta para a militancia do movimento LGBT ganha destaque nas 

disputas dos projetos que trarnitam no congresso nacional defendidas pelo deputado destacada 

no discurso abaixo: 

Box 5: Pronunciamento do deputado Valmir assuncao sobre o PDC 234/11, "CURA GAY", 14 de marco de 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

No ultimo periodo, a sociedade brasileira avancou no reconhecimento de alguns direitos da populacao 

LGBT. E o caso da decisao do STF em que reconhece o direito a uniao civil de casais do mesmo sexo, a 

2012 



231 

tarefa do Congresso Nacional e legislar em favor de tal decisao, estendendo-se a projetos que criminali-

zem a homofobia no Brasil. 

Por outro lado, os casos de violencia contra esta populacao. ocasionado pelo preconceito. sao crescentes 

e preocupantes. Se o dever desta Casa e estabelecer leis que possam proteger a populacao LGBT, parece-

me mais que estamos andando na contramao do avan?o da democracia, do respeito as diferencas e do 

combate ao preconceito. 

Muito me surpreendeu o proieto de decreto legislativo, PDC 234/2011. que tramita nesta Casa. Este 

projeto esta tentando sustar a aplicacao do paragrafo unico do Artigo 3C, assim como o Artigo 4° da Re-

solucao 001/99 do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Estes paragrafos da resolucao 001/99 do CFP, 

proibem estes profissionais de tratar como um transtorno ou como um problema psicologico o fato de 

uma pessoa ser homossexual. Eles tambem proibem a oferta de qualquer forma de tratamento ou cura a 

homossexualidade. 

Segundo o projeto, o CFP "extrapolou seu poder regulamentar" ao "restringir o trabalho dos profissionais 

e o direito da pessoa de receber orientacao profissional" para que possam mudar de orientacao sexual, 

como se isto fosse um problema a ser resolvido. 

Ora, este tipo de manifestacao de tao atrasada, chega a ser absurda. Imp5em a sociedade um unico tipo 

de sexualidade, baseado em questoes religiosas e fundamentalistas. Este tipo de pratica, em que preve o 

redirecionamento sexual pelo simples fato de considerar uma anomalia ser homossexual n3o condiz com 

o nosso Estado democratico e muito menos com o conjunto dos direitos humanos. 

O CFP ter reconhecido, ainda em 1999, que ser homossexual nao e um transtorno e uma vitoria de boa 

parte da populacao que nao se sentia anormal, mas apenas com orientacao sexual diferente. Como bem 

disse o presidente do 6rgao. Humberto Verona, em materia para a Folha de Sao Paulo, estao la normas 

eticas para combater uma intolerancia histbrica. 

O projeto, senhoras e senhores, esta na Comissao de Seguridade Social e Familia e audiencias publicas 

devem ser realizadas para o seu debate. Eu, enquanto parlamentar e cidadao brasileiro, espero que esta 

Casa nao retroceda para a idade media com a aprovacao deste tipo de projeto, que intervem de maneira 

danosa no principio de autonomia de um conselho de classe, em sua funcao de regulamentar, orientar, 

fiscalizar e disciplinar a profissao. 

Senhor/a presidenta/e, solicito que este pronunciamento seja divulgado na Voz do Brasil e nos demais 

meios da Casa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Muito obrigado! 

O debate sobre a reforma agraria e tema recorrente do deputado. Em entrevista ao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bahia Noticia, o deputado Valmir Assuncao publiciza a crftica ao governo em relacao a re-

forma agraria: 
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BoxJ>: Critica de Valmir ao governo 

30 de Janeiro de 2012 as 23:51 

Valmir Assuncao critica governo e PT ao falar de reforma agraria 

Primeiro assentado do Movimento dos Sem Terra a chegar a Camara Federal, o deputado Valmir Assun-

cao foi o entrevistado desta semana no Bahia Noticias e nao se esquivou de criticar o proprio governo e 

partido quando tratou de defender sua principal bandeira: a reforma agraria. Ao bater de frente com o 

lobby ruralista no Congresso, o petista disse que falta interesse do governo em realizar uma distribuicao 

de terras mais ampla. "Tem muita gente no Brasil que nao acredita que reforma agraria seja importante 

para desenvolver o pais. [•••] E tem muita gente no PT que acha isso mesmo". afirmou. Ex-secretario 

estadual de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza (Sedes), ele juntou-se ao governador Jaques 

Wagner na critica ao atual ocupante, Carlos Brasileiro, e o episodio da festa da pasta na casa de eventos 

mais cara de Salvador. Valmir tambem deu sua opiniao sobre a nao realizacao de previas para a escolha 

de Nelson Pelegrino como pr6-candidato a prefeitura de Salvador. Confira a entrevista na integra. 

Bahia Noticias - Um ano a frente de uma cadeira na Camara dos Deputados. O que voce ja conseguiu 

fazer em termo de politica nacional? 

Valmir Assuncao - Nesse primeiro mandato, cheguei a Camara Federal e tive que construir espaco para 

as bandeiras que eu defendo, que sao a questao da reforma agraria, a questao racial e as politicas para a 

juventude. E uma construcao muito dificil. Mesmo assim, eu acredito que nesse ano nos conseguimos 

espacos importantes. Fiz parte nesse primeiro ano da vice-lideranca do PT e, enquanto vice-lider, tive a 

oportunidade de participar de todos os debates de pauta que o PT apresentou no plenario. Agora, estou 

fazendo parte da comissao que esta discutindo justamente a lideranca do PT na Camara, e ja consegui-

mos um avanco importante que foi construir uma unidade da bancada. Em 2012 e em 2013 ja temos dois 

lideres ja definidos e so falta definir quern comeca em 2012: se e Jose Guimaraes (PT-CE), ou se e Jil-

mar Tatto (PT-RS). 

BN - A gente sabe que la dentro existe uma bancada ruralista muito forte que defende o lobby do agro-

negocio. Como voce, assentado do Movimento dos Sem Terra (MST) e militante da causa da reforma 

agraria, Iida com essa tensao? 

VA - Na Camara Federal, o lider do agronegocio e Ronaldo Caiado (DEM-GO), um deputado que, do 

ponto de vista do agronegocio, e muito atuante. Em contraste a bancada ruralista, a bancada da reforma 

agraria. da agricultura familiar, e muito pequena. Mesmo assim, eu, enquanto defensor dessa bandeira. 

apresentei diversos projetos de lei na Camara. O que eu acho importante registrar e que tem alguns pro-

jetos que ja vem a algum tempo na Camara dos Deputados e nos estamos tentando construir um enten-

dimento na Mesa Diretora da Casa para poder trabalhar, como a PEC [Proposta de Emenda Constitucio-

nal] do Trabalho Escravo, que e uma medida importante e estamos trabalhando para tentar uma votacao 

este ano. Na Camara dos Deputados voce encontra todas as matrizes ideologicas e faltava ter um assen-

tado de reforma agraria dentro do plenario. E eu levo todo esse processo, toda essa luta. E ai tem os em-

bates naturais dentro da Camara. Cada um defende sua bandeira, os seus interesses. E eu defendo os 

daqueles que sao meus iguais. 

BN - Voce, enquanto militante da causa agraria. acha legitima a presenca de uma bancada ruralista tao 

forte? 

VA - Acho que e legitime Cada segmento tem que ter o direito de ter representacao na Camara dos 

Deputados. O que e surpresa para mim e para muita gente e como a agricultura familiar, produzindo 70% 

da alimentacao do pais, tenha uma representacao na Camara, ou nas assembleias legislativas e camaras 

dos vereadores, que e muito pequena. E preciso cada vez mais que a gente tenha consciencia da impor-

tancia do parlamento para defender nossas causas. 

BN - Em dezembro do ano passado, voce e outros militantes da corrente petista ArticulacSo de Esquerda 

(AE) debandaram do grupo e criaram a Esquerda Popular Socialista, que ja nasce aqui na Bahia com 

voce, como deputado federal, e Marcelino Galo como parlamentar estadual. Como se deu a cisao com a 

AE e o que te decepcionou para fazer voce sair de uma corrente que fundou? 

VA - Primeiro: eu fui militante da Articulacao de Esquerda por 18 anos. Fui um dos fundadores da AE. 

Mas o que fez com que eu saisse nao foi nem decepcao. Acho que a gente precisa compreender que o PT 

mudou e nos, enquanto militantes. temos que compreender as mudancas do PT. Mas, mesmo o PT tendo 

mudado, nao podemos abrir mao de algumas bandeiras. E caro para a sociedade, e caro para o PT e e 

caro para mim, enquanto militante. Os movimentos sociais no Brasil cumprem um papel fundamental na 
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politica, na construcao de politicas e e um impulsionador das lutas sociais. Entao, uma corrente do PT 

nao pode de forma nenhuma se afastar dos movimentos sociais e a AE estava fazendo isso ao longo dos 

anos. E eu, enquanto militante do Movimento dos Sem Terra, nao poderia de forma nenhuma fazer parte 

de uma corrente que nao tem os movimentos sociais como prioridade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BN - Recentemente, o deputado estadual Marcelino Galo, seu parceiro na antiga e na atual corrente, 

criticou a pouca atencao, segundo ele, que foi dada a questao agraria durante os oito anos de governo 

Lula e que continua no governo Dilma. Voce concorda? 

VA - Na Camara dos Deputados, fiz diversos discursos e estabeleci como meta toda sem ana fazer um 

discurso falando sobra a reforma agraria. Disse que e um absurdo, e acho mesmo, a presidente Dilma 

passar o ano todo sem assinar um decreto de desapropriacao. E ela ficou ate o mes de dezembro sem 

assinar um decreto. No final do mes, ela desapropriou 60 fazendas em todo o pais, ou seja, 60 clecretos, o 

que e muito pouco diante da demanda e da necessidade que tem. Tem mais de 60 mil familias acampadas 

no Brasil. As 60 fazendas desapropriadas dao para assentar em torno de tres ou quatro mil familias, um 

numero muito reduzido. Esse € um grande debate que nos temos na sociedade. Nos nao podemos perder 

a oportunidade de fazer reforma agraria. E nos estamos perdendo essa oportunidade. Mesmo no governo 

do PT. Qualquer cidadao que passe por qualquer terra desse pais vai ver a quanlidade de terra que e 

improdutiva. Por que nao cumprir a Constituicao Federal? Por que nao aplicar a lei? Eu acho que o go-

verno do PT, tanto o do presidente Lula quanto o da presidente Dilma, conseguiu avancar muito quando 

se trata da geracao de emprego, das politicas sociais e da credibilidade de nosso pais. Agora, quando se 

trata da questao da reforma agraria, os avancos que nos tivemos com o presidente Lula foram pequenos. 

A nossa expectativa, porque ainda faltam tres anos do mandato da presidente Dilma, e poder superar. 

Esse e o espirito e a nossa crenca. Nesse primeiro ano, a atitude com relacao a reforma agraria foi muito 

timida. 

BN - E por que voce acha que tao pouco foi feito? 

VA - Tem duas teorias: a primeira e que tem muita gente no Brasil que nao acredita que reforma agraria 

seja importante para desenvolver o pais. Entao, por niSo acreditar que e importante para desenvolver o 

pais, acaba nao desapropriando. E tem muita gente no PT que acha isso mesmo, que a reforma agraria 

nao cumpre mais um papel para o desenvolvimento do pais. Esta e uma teoria. O outro aspecto e que o 

agronegocio na Camara dos Deputados e muito forte. Isso na maioria dos partidos da base do governo. 

Eles tem muita forca, entao essa forca que se tem na Camara acaba colocando o governo, de certa forma, 

sem disposicao de enfrentar esse debate. Agora, eu acho que a reforma agraria e importante devido a 

quantidade de pessoas que vivem acampadas e a demanda por terra que existe nesse pais. E por outro 

lado, por mais que a agricultura familiar produza 70% do alimento no pais, e preciso aumentar ainda 

mais. Para poder baratear os precos e todo cidadao ter direito a alimento de qualidade. Ja esta comprova-

do: quern produz o alimento nao e o agronegocio, sao pequenos proprietaries. 

Outro recorte que busca dialogar nesse primeiro ano de mandato e com o movimento 

negro na defesa das religiSes afrodescendentes e do debate sobre as cotas raciais, seja na uni-

versidade seja nas instancias partidarias: 
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Box 7: Defesa de religiSes de matriz africana 

Publicado em 21/03/2011 

Frente parlamentar para defender religiSes de matriz africana 

Site conversa fiada. 

A fiscalizacao do poder executivo para a aplicacao de politicas publicas propostas por comunidades de 

terreiro foi o principal tema discutido hoje pela manha, em Brasilia, durante cafe da manha entre deputados 

e representantes de comunidades negras. O evento marcou a criacao da Frente Parlamentar em defesa das 

comunidades tradicionais de terreiros, que tem como objetivo n3o apenas fiscalizar. mas impedir manifes-

tacSes e acSes discriminatSrias contra as comunidades negras no Brasil. 

Um dos idealizadores da frente, o deputado federal Valmir Assuncao (PT-BA) disse que "e inadmissivel 

n6s termos esse tipo de discriminacao com as religiSes de matriz africana em um pais laico, onde conse-

guimos tantos avancos. Essa mobilizacao 6 a expressao maior que estamos reafirmando a nossa resistSn-

cia", avaliou o deputado. A representante do He Axe Ova Bagan, Mae Baiana. afirmou que as entidades 

deverao estar mobilizadas e alertas contra as priticas discriminatorias. "Devemos ter o cuidado para que 

nao volte como no tempo da escravidao, onde nao podiamos cultuar os nossos santos", alertou. 

A criacao da Frente Parlamentar foi uma demanda de organizacSes do movimento negro, entre os quais o 

Coletivo de Entidades Negras (CEN), e contou com o apoio dos deputados Valmir Assuncao (PT-BA) e 

Erika Kokai (PT-DF). A frente terd o papel de promover acSes em defesa das religiSes de matriz africana 

para a promocao da liberdade de culto e contra a intolerancia religiosa, de modo que os terreiros tenham o 

mesmo tratamento que outros templos religiosos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em entrevista realizada no dia 4 de maio de 2011, concedida ao jornalista Dojival 

Vieira, editor dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Afropress, Valmir Assuncao defendeu a cota para negros e indigenas na lista 

partidaria: 

Box 8: Valmir defende cota para negros 

Quarta feira, 4 die maio de 2011 

Deputado do PT baiano quer cotas para negros nos Partidos 

O deputado federal Valmir Assuncao, 46 anos, o quarto mais votado da bancada do PT baiano na Camara Federal nas eleicoes 

do ano passado, defendeu, em entrevista a Afropress, a obrigatoriedade dos partidos politicos adotarem cotas para os segmen-

tos discriminados, como negros, indigenas, por exemplo, bem como sancdes para os que nao cumprirem esse requisite. 
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Mesmo no PT. a proposla e polemica. Nos demais partidos n3o esta na agenda 

Scgundo o parlamentar petista , que ja ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa baiana, a mcorporacao do tcma da 

igualdade racial na agenda do movimento sindical, assim como 0 de genero, "e um rcconhecimento de que. sem romper cstas 

formas de opressSo. e impossivel a construcao de uma sociedade vcrdadciramentc igualitanazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'V 

Afropress - Deputado Valmir, o senhor que foi dos parlamentares mais votados cla bancada do PT da Bahia. como esta enca-

rando o desafio do exercicio do primeiro mandato na Camara Federal'1 

Valmir Assuncao - Antes de mais nada, fui o deputado mais votado do PT na elcicao anterior, quando disputei uma vaga na 

Assembleia Legislativa da Bahia Nesta eleicao fiquei entre os mais votados. sendo o quarto mais votado. com 132 999 votos 

O desafio e constante, pois temos que atender as demandas, mas, principalmente. fazer do nosso mandato um meio de interlo-

cucSo entre os movimentos sociais e o Governo, quer seja federal, estadual ou municipal. 

Afropress - O senhor e ligado historicamente ao Movimento dos Sem-Terra. como vc a questao quilombola e que acoes o 

movimento quilombola deve adotar para garantir os seus direitos historicos sobre suas terras'' 

Valmir - Como todo movimento social, a primeira tarcfa c se organizar. Reivindicar seus direitos. garantidos na propria Consli-

tuicSo. atraves da press3o junto aos parlamentares e ao Poder Publico Os quilombolas, como todos os segmentos que resulta-

ram da escravidao, devem ter politicas publicas especiftcas. que Ihes permitam ter acesso as oportunidades que a sociedade 

oferece. O meu trabalho como parlamentar. e eleito por parte desse segmento social, e o de tornar essas politicas publicas mais 

acessiveis. 

Afropress - Qual a avaliacSo que o senhor faz do Movimento Negro brasileiro e quais os desafios a enfrcntar ncssa conjuntura 

do Governo Dilma'7 

Valmir - O negro, como o indio. o segmento LGBT. os povos de religiocs de matnzes africanas. continuam sofrcnclo com a 

discriminacao social. E por isso. repito, tem que manter-sc organizado como movimento social, para reivindicar seus direitos. F. 

isso se conseguc com representatividade, com acesso as politicas publicas, mas principalmente. com determinacao dc luta. 

fazendo valer as leis vigentes e denunciando toda forma de opress3o, discriminacao e politicas dc cxclusao social. 

Entendo que o desafio. n3o se trata basicamente ao movimento negro com relacao a Dilma, mas a necessidadc de entendimento 

que o desenvolvimento pleno do Brasil. conforme o slogan do governo "pais rico c pais sem pobreza". so de dani caso seja 

enlcndido que a pobreza aqui tem cor. raca e etnia Entao e entendcr que desenvolver. dc fato. significa empodcramento para a 

comunidade negra. e dar continuidade as politicas do presidente Lula c ampliando ainda mats o conccito de desenvolvimento 

tendo como eixo estruturante a perspcctiva racial atraves de uma melhor distribuic3o de renda. 

Apesar dc um contexto onde os indicadores sociais como, emprego. moradia, saude. educacao. que incidem dc modo estrutural 

sobre a vida dos brasileiros apontavam para a ausencia de igualdade em condicoes plcnas para a realizacao dos direitos civis. 

entre brancos e negros. durante muito tempo no Brasil. existiu uma insistencia em explicar estas desigualdades como apenas 

cconomicas e uma resistencia em aceitar uma discriminacao de orclcm racial. O Movimento Negro teve um papel fundamental 

na afirmacao da existencia de uma diferenca n3o apenas economica. mas uma diferenca de cunho racial mantida pelo racismo 

presentc cm nossa estrutura social. 

Alcm disso, por mais que o enfrentamento a discriminacao racial c a formulacao de politicas de acao afirmativa como instru-

mental de promocao da igualdade racial no Brasil, so tenha sido possivel cm virtude de um processo que envolvcu a atuacao dc 

diversos atores, sem diivida. o Movimento Negro foi o principal protagonista nesse processo Basta obscrvar a atuac3o do 

Movimento Negro brasileiro ao logo do seculo XX para perccber como ele foi decisivo para tracar a trajctoria de como o Brasil 

vai lidar com a questao racial ao longo da sua histona mais rccentc. 

Logo, considero que a Intolerancia Religiosa seja hoje o grandc calcanhar de Aquiles de nos que somos lutadores da garanlia 

de direitos civis para a populac3o negra. Digo isso porque se muito avancamos na punic3o dos insultos raciais e a constituic3o 

de 1988 foi importante para isso, pois reconheceu o racismo como crime inafiancavel, temos ainda muito a avancar na garantia 

do direito de que nossas religiocs dc matrizes afneanas possam excrcer sua libcrdade de culto. Por exemplo. as ofensas raciais 

no Brasil. por mais que continuem a existir. vira e mexe nos deparamos com algum caso. elas s3o cada vez mais implicitas 

N3o porque hoje sejamos mais ou menos racistas, mas porque racismo e crime e o agressor sabe que pode ser punido. 

No caso da intolerancia religiosa n3o. A nossa sociedade crista vc com naturahdade quando um ato de intolerancia c praticado 

contra qualquer individuo que use vestimentas que reportem religioes de matrizes africanas na rua Os rclatos dc invasoes de 

terreiros. agressoes a M3es e Pais de Santo infelizmente s3o cada vez mais freqiientes e muitas vezes as agressoes s3o pratica-

das pelos proprios organismos do Estado que deveriam ser acionados em defesa dos que sofrem a agressSo. 

Afropress - Questiona-se hoje de uma forma mais assertiva o espaco dos partidos ao Movimento Negro. Qual a importancia 

que o senhor dc uma presenca mais ativa do Movimento Negro na reforma politica em discuss3o pelo Parlamcnto? 

Valmir - Nao apenas do negro, mas do indio. do segmento LGBT, das religiSes dc matrizes africanas, enfim, dc todos os 

segmentos que ainda s3o discriminados. Hoje ja ha reprcsentacoes. Timidas, mas o fato de eleger um negro, um representante 

onundo dos sem terras, um indio, um integrante do LGBT. ja mostra que a sociedade comcca a mudar seus conccitos. Mas c 

preciso avancar mais. 

Acho que a reforma deveria tocar no ponto da obrigatoriedadc dos partidos politicos dc representacao destes segmentos entre 

seus candidatos nas eleicfies proporcionais com sancoes para os partidos que nao cumprissem essa determinacao 
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Verificou-se nesse processo um conjunto de ideias e acSes que expressam o exercicio 

do parlamentar em tentar garantir seus lacos e vinculos com os movimentos apoiadores da 

campanha, identifica-se, contudo, reivindicacSes da presenca do deputado nos atos comemo-

rativos como festas de aniversario dos assentamentos, ato de emissao de posse, comemora-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

96es tradicionais como festa de padroeiro das cidades. Como reivindica o militante do MST, 

Wagner Queiroz de Oliveira: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para mim Valmir era mais presente aqui, vinha nas festas de padroeira de 

Juazeiro, nas acSes das grandes ocupacdes e nos atos, hoje eu entendo que 

tem as atividades no congresso, mas acho que precisa cada vez mais obser-

var isso para nao sumir da base, o povo cobra mesmo. (Entrevista durante 

reuniao da direcao) 

Presenca cobrada tambem pelos militantes do assentamento Lulao, como observa 

dona Sandra Serqueira de Assis: 

Eu conheco Valmir demais, desde novinho, porque antes de vim para esse 
assentamento eu fui acampadas em outros e morrei no assentamento Riacho 
das Ostras onde Valmir e assentado. Ele tem lutado muito, td no congresso 
agora, tenho visto ele pouco, s6 quando vou nas mobilizacSes, queria que ele 
viesse mais aqui no Lulao, depois dos atos de posse e da vida do presidente 
ele s6 veio umas tres vezes, precisa vim mais. (Entrevista, 2011) 

Acompanha-se, nesse sentido, um conjunto de olhares sobre a participacao do depu-

tado junto ao publico dos movimentos sociais. Valmir, nesse primeiro ano do mandato, dese-

nhou um conjunto de acoes, discursos e propostas que sedimenta seu vinculo com os repre-

sentados por seu mandato. Desafio tambem colocado para a representante do MST, que foi 

nomeada secretaria de estado, Vera Lucia. A conducao de Vera Lucia e ao mesmo tempo uma 

expressao do fluxo das relacSes do MST internamente e entre o campo politico (partido, ten-

dencia, outros movimentos sociais) na luta por representacao politica. 
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2 AS A C O E S DE V E R A L U C I A E OS DESAFIOS DA CONSOLIDACAO DOS L A -

COS C O M O MST E OUTRAS FORCAS POLITICAS 

Figura 8: Lucinha com bone" do MST, no plenario da Assembleia Legis-

lativa, na sessao especial por ocasiao do dia do trabalhador rural, julho de 

2009. 

Fonte: Kledir Costa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A trajetoria de Vera Lucia no MST justificou em grande medida sua indicacao para 

ocupar o cargo de secretaria de Estado, tanto pelos membros do MST quanto com o apoio de 

diferentes segmentos que participaram das negociacSes entre as forcas politicas em disputa 

pela indicacao. Foram realizadas varias entrevistas com ela, em diferentes momentos, que 

possibilitaram a reconstrucao das posicSes ocupadas por ela no MST e principals atividades 

que desenvolveu. Fiz uso de entrevistas com Vera Lucia em arquivo realizada na Secretaria 

Estadual do MST, em Salvador, no dia 18 de junho de 2007, na qual se identificaram elemen-

tos sobre sua infancia, contexto familiar e os processos que desencadearam no seu encontro 

com o MST-BA; o segundo e terceiro momentos foram realizados, nos dias 2 e 3 de julho de 

2007, em que tratei sobre suas experiencias no MST, sua tarefa na frente de massa, sua parti-

cipacao na direcao estadual e coordenacao nacional e sua ida para a direcao nacional; o quar-

to, na Secretaria de Politica para Mulheres (SPM) em 24 de agosto de 2011, para analise sobre 

as eleicoes e sua ida para o campo institucional. 
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Lucia da Cruz Barbosa: Do fogao a secretaria de Estad 

"o receio de falhar." 

Vera Lucia ou como e conhecida "l.ucinha do MST"- nasceu em Eunapolis-Ba, no 

dia 28 de julho de 1972. Morou em Itaberaba-Ba, depois do seu casamento, atualmente, 

apos sua nomeacao a secretaria de Estado mudou-se para Salvador em abril de 2011. 

Tem dois filhos, Vinicius de 10 anos e Marisa de lanos. Destaca-se em sua narrativa as 

dificuldades da sua familia na luta para sobreviverem, a moradia simples num bairro de 

periferia chamado Piqui e a enorme precariedade material marcam sua vida. Filha de pai 

bastante rigoroso quanto ao acompanhamento dos filhos, principalmente das filhas que 

nao saiam desacompanhadas de um irmao ou dos pais. Acougueiro, seu Joao Almeida 

Barbosa, conhecido como Joao Carroceiro por causa da sua outra atividade, era o chefe 

da familia. Sua mae, dona Prezilina, que prefere ser chamada de dona Ziu, cuidava dos 

filhos. Dona Ziu teve 15 filhos, dos quais 12 vivos sendo 7 mulheres e 5 homens, e uma 

filha adotiva. Circunstancia econdmica precaria, familia grande e casa pequena, a histzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6-

ria de infancia e inicio da juventude de Lucinha nos remete a conexoes com varias out ras 

trajetorias de pessoas pobres neste pais. Entrou no MST aos 15 anos de idade em 1988. 

Relata-nos esse processo: 

Lucia, desde os primeiros anos de sua participacao no MST, comecou a fazer par-

te do coletivo de dirigentes: setor de frente de massa, coordenacao estadual, direcao esta-

dual, coordenacao nacional e desde 1998, direcao nacional, com intervalo de dois anos 

(2004 e 2006) em que o Joelson esteve na direcao nacional. Voltou a assumir a direcao 

nacional em 2006 compartilhando a direcao com Joelson, apos a definicao da paridade de 

genero no MST no final de 2005. Em 2007 assume o mandato de (dez 2007 a dez 2009) 

com Marcio Mattos. Sao novamente eleitos no encontro estadual para o mandato de (dez 

2010 a dez 2011). Ao ser indicada a Secretaria, deixa a direcao nacional em Abril de 2011. 

Fez trabalho de base, coordenou ocupacoes, vivenciou despejos. Assumiu a coordena-

Foi durante a segunda ocupacao na Bahia, no Acampamento Bela Vista, 

no municipio de Itamaraju, realizada em marco de 1988. Eu fui com 

meu pai e meus irmaos, primeiro, logico, como ia meu pai e meus ir-

maos para o acampamento tinha que ir uma filha para cozinhar. E a fi-

lha escolhida fui eu. Assim esse foi o motivo da minha ida para o acam-

pamento. Um dia depois que ocupamos a fazenda Bela Vista, teve que 

sair uma comissao pra Salvador, eu fui uma das pessoas indicadas para 

compor essa comissao que ocuparia o INCRA para pressionar e solici-

tar a vistoria da area. Cinco dias depois enquanto voltavamos de Salva-

dor, acontecia o despejo. Foi muito triste nossa volta. Foi a partir dai 

que eu fui me engajando na comissao de animac&o do MST e de la pra 

ca nao parei de militar. 
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cao de trabalhos de base em outras regionais como as regionais do Sul e Baixo Sul da Bahia. 

No despejo de Terra Vista, vivenciou momentos dramaticos, prisoes de companheiros, espan-

camentos. Tambem participou das ocupacoes que deram origem as regionais, Sudoeste, Cha-

pada, Recdncavo, Oeste, enfim quase tod as as regionais atualmente existentes. 

Entram ainda na sua trajetoria algumas viagens internacionais para a Suecia em 

que foi representar o MST, dando palestras, inteream bios, buscando ampliar as redes de 

apoio ao movimento. Lucia esteve tambem na Alemanha para articular projetos que 

apoiassem as atividades do movimento e na Venezuela para participar de uma conferen-

cia entre movimentos sociais e partidos de esquerda da America Latina. 

Participa tambem da Via Campesina e da Coordenacao Nacional dos Movimentos 

Sociais (CMS). Ha dez anos coordena o encontro de trabalhadoras rurais para discutir 

genera, feminismo, violencia contra a mulher, feminizacao da pobreza, poder e sexualidade. 

Em Abril de 2011, resultado de um conjunto de articulacoes politicas, foi indicada 

a assumir o cargo de secretaria, com a criacao da Secretaria de politicas publicas para mu-

lheres no governo Wagner. 

Quadro2^^rajet6riadeVer^ucia 

Comissao de animacao do MST Abril1988 

Participacao no curso de formacao nacional 

do MST 

Agosto, 1988 

Entra no setor Frente de Massa do MST Dezembro, 1988 

Entra na coordenacao estadual do MST Marco, 1989 

Entra na executiva estadual do MST Dezembro, 1989-2011 

Entra na coordenacao Nacional MST Julho, 1995-2011 

Entra na Direcao Nacional MST Dezembro, 1998-2011 

Assume o cargo de Secretaria de Estado Maio, 2011 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sumarizei a trajetoria de Vera Lucia de modo que se possa compreender um conjunto 

de posicoes que ocupou na convivencia com seus companheiros e companheiras na constru-

cao do MST-Ba. Processo que segundo ela, foi o grande diferencial na sua vida, e foi onde se 

construiu enquanto militante da luta social. Para Vera Lucia: 

Durante minha vida toda agradeco ao conjunto dos companheiros e compa-

nheiras que estiveram comigo na construcao do nosso movimento. Sei que 

sem o movimento seria muito dificil desenvolver o que eu desenvolvo hoje. 

A formacao politica, a confianca em mim depositada esses anos todos atra-
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ves da tarefa de direcao nacional, foi sem duvida, motivo de orgulho e grati-
dao ao movimento. Nossa consciencia politica da luta de classe, e ai as lutas 
especificas da luta das mulheres, da questao racial, sao abordagens que 
aprendemos na troca com outros movimentos e com o movimento de um 
modo geral. Hoje se assumir essa posicao no Estado, e muito mais por ser 
uma tarefa delegada pelo MST do que por vontade propria. Principalmente 
porque estava num momento pessoal muito dificil, minha filha Marisa so t i -
nha 1 mes e pouquinho quando assumir. Foi muito dificil pra mim. Mas es-
pero nao falhar com as expectativas das minhas companheiras e dos meus 
companheiros e de todos os movimentos que estiveram conosco nesse pro-
cesso e nem as mulheres da Bahia de um modo geral. 

Figura 9: Lucinha amamentando Marisa, 

no ato de posse 

Foto Marcos de Souza 

A posse de Vera Lucia, ou Lucinha do MST, como e conhecida, ao cargo de secreta-

ria estadual de Politicas para as Mulheres, realizada na manha do dia 20 de maio de 2011, na 

Fundacao Luis Eduardo Magalhaes (FLEM), no Centro Adrninistrativo de Salvador-Ba, foi 

carregada de simbologia. Um gesto da nova secretaria do governo baiano emocionou o publi-

co, quando, quebrando protocolos: Lucia amamentou a pequenina Marisa, de um mes e meio, 

na mesa do evento. 

Vera Lucia foi a primeira mulher do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra 

a assumir um cargo de primeiro escalao no governo baiano. A solenidade de posse contou 

com militantes do MST e com as presencas de parlamentares, politicos, artistas, movimentos 

sociais de mulheres e feministas, trabalhadoras domesticas, representantes do governo federal, 

secretarias municipals ou representantes de entidade, camponesas das mais diversas organiza-
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coes sociais (MOC, CPT, CESE; Geografar - UFBA, PRONERA - UNEB), povo de santo e 

movimento negro e as mulheres da militancia partidaria. A senadora Lidice da Mata enfatizou 

a importancia deste dia historico e brincou com a nova titular. "Agora voce nao e mais a Lu-

cinha do MST, agora e Lucinha das mulheres da Bahia". Ja a primeira dama, Fatima Mendon-

ca, chamou a secretaria de afilhada e reforcou o perfil de Lucia com a frase de Che Guevara: 

"endurecer sem perder a ternura jamais". 

Ainda entre os presentes, a prefeita de Lauro de Freiras Moema Gramacho, a depu-

tada federal Alice Portugal, as vereadoras Marta Rodrigues e Olivia Santana, a professora Ana 

Alice Alcantara, do Nucleo de estudos interdisciplinar sobre a mulher (NEIM-UFBA), Marcio 

Matos e Elizabeth Rocha - da direcao nacional do MST; Cleusa de Jesus, presidents do Sin-

dicato das Trabalhadoras Domesticas (Sindomesticas), as deputadas estaduais Fatima Nunes. 

Maria Del Carmem, Luiza Maia, secretaria Eva Chiavon (casa civil). Alem dos politicos co-

mo os deputados federais Valmir Assuncao, Nelson Pelegrino, Luiz Alberto, secretarios de 

Estado, como Carlos Brasileiro (SEDES), Cesar Lisboa (RelacSes Institucionais), Edmon Lu-

cas (chefe de gabinete do governador) e Edvaldo Brito (vice-prefeito de Salvador). Em seu 

discurso, Vera Lucia relembrou muitas mulheres que atuaram nas lutas populares. 

Reconhecendo-me em Dandara, Luiza Mahin, Margarida Maria Alves, Dor-
celina Folador e tantas outras mulheres brasileiras que deram suas vidas pela 
libertacao do meu povo, gostaria de agradecer imensamente a todas, todas as 
mulheres que batalharam nos ultimoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20 anos para que um organismo como 
esse fosse criado. (Trecho do discurso de Vera Lucia) 

Vera Lucia, ao assumir a SPM, assumiu o compromisso em criar politicas publicas 

para combater a violencia contra a mulher, a feminizacao da pobreza, garantir acSes que forta-

lecam a autonomia economica das mesmas e qualificacao para encararem um mercado de 

trabalho cada vez mais competitivo. Ainda em seu discurso, Vera Lucia reafirmou que: 

Enfrentamos, em nosso pais, a opiniao de que a violencia contra as mulheres 
e um fator cultural. Frente a isso, afirmo meu compromisso de batalhar para 
que a Bahia desca de terceiro para um dos ultimos lugares entre os estados 
no triste ranking da violencia contra as mulheres. (Trecho do discurso de Ve-
ra Lucia)72 

Ja para Elizabeth Rocha da direcao nacional do MST, a posse representou um reco-

nhecimento do trabalho de Vera Lucia enquanto porta-voz do movimento, bem como, um 

7 2 Ap6s um ano de gestao a Bahia diminuiu o fndice de violencia, ocupando atualmente a oitava posicao, mas 

que e extremamente preocupante afirma a secretaria. 
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momento importante para o M S T , que conseguiu, atraves de um conjunto de articulacoes. 

garantir a indicacao de Vera Lucia . Para ela: 

Achei fundamental ter um posse tao representativa com a presenca de um con-

junto de organizacdes, movimentos e liderancas de diferentes segmentos da so-

ciedade civil e do govemo. Acho que Lucia quando era nossa porta voz enquan-

to direcao nacional, conseguiu fazer um bom trabalho de articulacao com outras 

organizacdes e sem diivida isso faz a diferenca, ela desfruta do respeito e da con-

fianca desses segmentos, pela postura e pelo trabalho, claro que tambeYn e bom 

para o MST, quando temos reconhecida uma das nossas liderancas e tambem 

um reconhecimento do nosso trabalho e do nosso povo. Porque sabemos que se 

Lucia nao fosse do MST hoje, e claro n3o tivesse trabalhado como trabalhou di-

ficilmente teria sido indicada, entao tem o peso do movimento e logico da ten-

dencia tambem do PT da articulacao de esquerda. (Entrevista, 2011) 

Para Maiara A l v e s 7 3 , da tendencia E P S , que na ocasiao da posse era militante da Ar -

ticulacao de Esquerda ( A E ) , foi fundamental a parceria entre o movimento e a tendencia para 

garantir uma indicacao como a de Vera Lucia: 

Para mim foi fundamental a tendencia que estava no centro das articulacoes com 

o govemo para definir as composicoes e equipe de govemo, poder contar com a 

indicacao de Lucia. Acho que o trabalho da tendencia e a imagem de Lucia pelo 

seu trabalho enquanto dirigente do MST, foram bons ingredientes para termos a 

frente da secretaria de politicas para mulheres, alguem ligados aos movimentos 

sociais e que tem sensibilidade e compromisso para as especificidades da luta 

das mulheres e superacao do machismo na sociedade. (Entrevista, 2011) 

Os arranjos da composicao da equipe da Secretaria foram marcados por negociacoes 

entre as forcas politicas, mulheres do PT , mulheres da tendencia, mulheres do movimento 

feminista, mulheres dos sindicatos das domesticas, mulheres do povo de santo que resultou 

numa equipe heterogenea 7 4, como observa pelas nomeacoes realizadas. 

Vera Lucia fala do desafio em conciliar a agenda entre as acSes da Secretaria, ativi-

dades do movimento e a maternidade. Para ela: 

Para mim foi muito dificil conciliar minhas atividades politicas, principal-

7 3 Militante da tendencia da articulacao de esquerda que assim como a maioria dos membros da Bahia da tenden-

cia a partir do racha ingressaram na nova tendencia EPS - Foi indicada para assessora especial no processo de 

composicao da equipe da SPM. 
7 4 A secretaria de governo criada em 5 maio de 2011, tem uma estrutura de 26 cargos e um orcamento de 5 mi-

IhSes. Compuseram a equipe de militantes dos segmentos: MST, EPS, Povo de Santo, Movimento Estudantil, 

movimento de mulheres, movimento feminista, nucleo de mulheres do PT, mulheres do movimento negro, mili-

tante do PC do B, do PT, Sindicato das Trabalhadoras domesticas. Ap6s um ano de gestao a equipe dobrou o 

orcamento da secretaria para 22 milhoes atraves de captac3o de recursos federais para execucao de politicas para 

mulheres. 



243 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mente por causa dos meus filhos tanto Vinicius que saiu de Itaberaba para 

Salvador, quanto a pequena Marisa que ganhei prematuramente. Mas acho 

que fomos dando conta, minha maior preocupacao foi n3o me desvincular do 

movimento, de todo modo, acho que os companheiros e companheiras en-

tendem que minha maior forma de participacao £ justamente fazer uma boa 

gestlo, porque se n2o desempenhar um bom papel, desmoraliza e descreden-

cia o movimento. (Entrevista, 2011) 

Para Evanildo Loures, a forma como Lucia tem tocado a secretaria tem sido muito 

importante para conciliar a luta do MST com outros movimentos: 

Acho que Lucia tem cumprido um papel importante, para n6s do movimento 

n3o € nenhuma novidade a forma como ela tem tocado os trabalhos, ela 6 

uma pessoa do coletivo e tem liderancas no processo. Sabe conciliar porque 

muitos eventos que participa leva outras companheiras dos outros movimen-

tos, ajuda a aproximar as agendas, fazer mobilizacoes juntos. 

Para o assentado Benedito, a presenca de Vera Lucia nos encontros e algo que nao e 

novidade para ele: 

Para mim que tenho encontrado Lucia nas mobilizacSes nas atividades do 

movimento nao 6 novidade nenhuma. Lucia sempre foi alguem presente nas 

atividades, uma mulher forte, esses anos todos na direcao nacional n3o foi 

por acaso. (Entrevista, agosto de 2011) 

Um dos momentos relatados pela secretaria revela a ambiguidade nas leituras dos 

agentes sobre as posicoes ocupadas, tendo ocorrido quando da ocupac2o da Secretaria de 

Educacao do Estado na Jornada de luta de outubro de 2011. Lucia relatou que um colega insti-

tucional da Secretaria de Educacao estadual ligou para ela com estranheza, se perguntando 

como e que o MST poderia ocupar a Secretaria, fazendo parte do governo75. Para Vera Lucia: 

Alguns companheiros do govemo, da secretaria de educacHo, questionando o 

porque da ocupacao dando a entender que o MST nao deveria ocupar a secreta-

ria de educacao, chegou a insinuar que eu deveria pedir para o MST nao ocupar, 

7 5 Cerca de mil pessoas, dentre assentados, estudantes e educadores de escolas de acampamentos de toda a Bahia 

ocuparam a area externa da Secretaria de Educac3o do Estado (Sec), no Centro Administrative da Bahia (CAB), 

na manha desta segunda-feira (10.10.2011). O grupo, que integra o Movimento Sem Terra (MST), participa 

durante esta semana do Acampamento Pedag6gico de Escolas da Reforma Agriria, promovido pelo MST, e 

estava acampado no patio da SuperintendSncia Regional do Institute Nacional de Colonizac3o e Reforma Agra-

ria (Incra/BA) desde a noite de ontem, quando comecaram a chegar grupos de diversas cidades de todo o Estado. 

De acordo com Elizabeth Rocha Souza, lideranca nacional do Movimento, os manifestantes seguem acampados 

pelo menos ate o final da semana no estacionamento no predio. Segundo ela, o acampamento e realizado todos 

os anos nos pr6prios assentamentos, mas em 2011, a intencaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i fazer com que o govemo trate a educac3o no 

campo levando em conta suas especificidades. "Este ano, decidimos vir para Salvador para tentar sensibilizar o 

governo para a pauta de educacao no campo. S3o quatro anos de nepociac3o. mas na area de educac3o n8o houve 

avanco", disse. (Cf. site da associacSo dos docentes da Universidade estadual da Bahia - Aduneb) 
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realmente tive que dizer que tratasse com Beth e com Marcinho que est&o na di-

recao nacional do MST. E disse que se o govemo n3o cumpriu a pauta, o MST 

enquanto movimento social continuava tendo sua legitimidade para reivindicar. 

Logico, fui na mobilizacao, conversei com os assentados , dei minha opiniao so-

bre as negociacdes, achei que conduziram muito bem o processo, mantiveram a 

mobilizacao ate o govemo sentar para negociar. (Entrevista, 2011) 

Durante seu primeiro ano como secretaria, Vera Lucia participou de um conjunto de 

acoes do movimento. Ela identificou nas entrevistas sua participacao no Encontro Estadual 

em dezembro de 2011 em Vit6ria da Conquista; e na reuniao em Alcobaca da direcao (estadu-

al do MST-Ba) - maio de 2012 - quando um dos pontos de pauta foi o debate sobre as candi-

daturas dos movimentos para disputas eleitorais em 2012. Esteve na reuniao entre os candida-

tos do MST com os articuladores politicos em junho de 2012. Esteve na ocupacao das mulhe-

res do MST em 2011 nas areas da Veracel no extremo Sul e no acampamento das trabalhado-

ras rurais sem terra da qual participa desde 2001. Em marco de 2012, pode atender e articular 

no interior do governo o apoio ao acampamento das mulheres com o aporte de recursos para 

capacitacao e formacao prevista na programacao76. 

Para Joao Pedro Stedile, sobre Vera Lucia e Valmir Assuncao estarem no govemo do PT: 

Resultado dessa estrategia do movimento local de sempre apostar tambem na 

via institucional. O convite que receberam do governo representa um reco-

nhecimento do govemo estadual a forca politica que o movimento represen-

ta. E a escolha deles, tambem representa o fator das qualificac5es pessoais, e 

da trajet6ria pessoal que tiveram ao longo dos anos. E mais al&m, da partici-

pacao pessoal, o resultado politico dessa atuacao, se valeu a pena ou nSo, vai 

depender da clareza politica do exercicio do cargo, e da pratica politica, se 

essa contribuicao vai ajudar a acumular forcas para a classe ou n3o. E isso a 

hist6ria e" que dir£. Porque ha casos, em outros estados, e de experiencias de 

outros paises, em que dirigentes de movimentos de massa, v3o para a luta 

institucional, mas acabam enredados em interesses pessoais, as vezes enco-

bertos ate por vaidades pessoais, e ao final e cabo do mandato, n3o houve 

nenhum acumulo para o movimento e para a classe. E assim, o balanco se 

transforma negativo. O movimento perdeu um dirigente, que se perdeu no 

novo espaco institucional, e o exercicio do espaco nao serviu para o movi-

mento e para a luta de classes. Mas isso n3o e" regra, como disse, depende do 

comportamento, e da correlacao de forcas de cada espaco. E para isso e que 

e necessario que os dirigentes que vao para esses espacos tenham clareza, 

para entenderem, que se caso, as brechas estabelecem limites instransponi-

veis, devem cair fora. (Entrevista. dezembro de 2011) 

Enquanto secretaria, que tem a atribuicao de construir politicas publicas para os dife-

rentes interesses das mulheres, Vera Lucia defende o desafio que em meio a diversidade das 

Foi celebrado convenio com as entidades organizadoras do evento para apoio na sua realizacao. 
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mulheres incluir as trabalhadoras rurais, as mulheres negras e economicamente vulneraveis 

como uma prioridade na sua gestSo. Afirmou que tem buscado contemplar no processo de 

construcao das politicas esses segmentos como prioritarios e explicita: 

Com relacao a secretaria, n6s temos dois grandes eixos que e a questao do 

combate a violencia e a inclusao produtiva das mulheres; logico que as tra-

balhadoras rurais que e um publico que e sempre esquecido pelas politicas 

publicas e que na minha gestao a terei como prioridade; 16gico que as urba-

nas estao mais organizadas no movimento de mulheres do que as mulheres 

trabalhadoras rurais, pela propria condicao que as mulheres trabalhadoras ru-

rais enfrentam. E um dos piiblicos alvo da nossa secretaria, ja fizemos diver-

sas conversas com o Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA) e que 

resultou no convenio que contempla um publico de 21 mil mulheres rurais 

(assentadas, quilombolas e pescadoras)77. Logico que vamos concomitante-

mente contemplar projetos para mulheres urbanas. 

Sobre o future, perguntei a Vera Lucia suas expectativas sobre a atuacao como repre-

sentante do M S T nos espacos institucionais. E l a afirmou nao ter a priori pianos de continuar 

nesses espacos: 

Tenho assumido como uma tarefa dada pela organizacao que irei cumpri. Se 

eu pudesse escolher pessoalmente, 16gico que eu n3o iria escolher esta aqui; 

mas vou cumprir a tarefa dada, vou fazer da melhor maneira possivel que eu 

puder, pra completar o mandato aqui na secretaria. Quanto a outras propostas 

o que ha, £ que eu vou tentar cumprir esse papel aqui de ser Secretaria, aju-

dar o governado Jaques Wagner no campo das mulheres, executar e constru-

ir, politicas publicas de fato pras mulheres no estado da Bahia. Ate ent3o e o 

quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ha. Eu pessoalmente nSo tenho intenc3o de ocupar nenhum espaco pu-

blico para alem daqui. Ate entao ainda n3o tem nenhuma conversa. Pessoal-

mente minha disposicao cumprir aqui meu papel de ser Secretaria de Estado, 

na Secretaria de Politicas para as Mulheres, se eu terminar o mandato bem, 

jd estaremos fazendo um gol. 

7 7 O Projeto Margaridas £ fruto de contrato firmado entre a Secretaria de Politicas para as Mulheres (SPM) e o 

Ministerio de Desenvolvimento Agrario (MDA), cujo objetivo e promover a cidadania, autonomia economica e 

social e a prevencao e enfrentamento a todas as formas de violencia contra as mulheres do campo, com atuacao 

nos 27 territ6rios de identidade. O publico-alvo do projeto s3o as mulheres trabalhadoras rurais, visando atender 

5.560 agricultoras familiares; 5.000 assentadas da reforma agraria; 1.500 mulheres jovens rurais; 2.000 maris-

queiras e pescadoras artesanais; 3.500 mulheres quilombolas; e 3.500 mulheres indfgenas. O Convenio tem vi-

gencia de 24 meses, com recurso alocado de R$ 3.600.000,00 (tres milhSes e seiscentos mil reais), sendo R$ 

683.864,74 (seiscentos e oitenta e tres mil oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) de 

contrapartida do Estado O mesmo serd executado em articulacao com diversos 6rg8os Estaduais, Coordenacao 

Estadual dos Territ6rios de Identidade da Bahia e Movimentos e Organizac5es de Mulheres, por meio da compo-

sicao do Grupo Gestor, para efetuar as seguintes metas: 1) Apoiar a emissao de Documentac3o da Trabalhadora 

Rural nos 27 territorios de identidade; 2) Constituir Camaras temdticas de Mulheres nos 27 Colegiados territori-

als; 3) Promover a inclus8o produtiva dos grupos e organizacSes de mulheres; 4) Promover o planejamento. 

acompanhamento, monitoramento, divulgac3o e publicac3o dos resultados (SPM-BA). 
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O EXERCICIO DO VINCULO ATRAVES DA COMBINACAO DAS ACOES REPRE-

SENT ATIVAS E MILITANTES E O PAPEL ENQUANTO POLITICO MEDIA DOR 

A analise das trajetorias de Valmir Assuncao e Vera Lucia, num piano geral, o fluxo 

das relacoes do movimento nas disputas por representacao politica, ao "ocupar" as posicoes 

no campo instituido, em que busca ao mesmo tempo uma interlocucao com outros segmentos 

sociais e garantir suas conexoes com o MST. As situacdes demonstradas pela participacao 

desses representantes nas atividades do MST e o modo que tentam conciliar as atribuicSes do 

cargo sao pontos importantes dessas trajetorias. Tais atribuicoes dizem respeito tambem a 

aproximacdes com outros agentes politicos e diversos atores sociais. 

As negociacoes para composicao das equipes e assessores produziram um conjunto 

de debates e negociac6es entre os segmentos que pleitearam tambem fazer parte da nova se-

cretaria e do mandato de deputado federal. As articulacSes com agentes dos ministerios, ou-

tros atores politicos, como descritos nos atos de posse e nas articulacoes dos convenios para 

atendimento das demandas solicitadas pelos diversos agentes. A expectativas desses segmen-

tos que esses agentes possam agilizar e promover acessos a politicas publicas, acesso aos ca-

nais para solucao e atendimentos das demanda desse publico. Processo que nao e realizado 

sem disputas, sem tensSes e implica recorrentemente num conjunto de negociacSes. 

Na pratica cotidiana do exercicio do mandato e do cargo de secretaria, Valmir As-

suncao e Vera Lucia buscam ampliar suas imagens politicas e tambem sao relembrados por 

outros agentes de que suas atribuic5es n3o sao apenas de representacao do MST, como men-

cionado pela Senadora Lidice da Mata ("Agora voce n3o £ mais a Lucinha do MST, agora e 

Lucinha das mulheres da Bahia"). No contraponto, Lucia afirma: "farei sim politicas para as 

mulheres da Bahia, mas ao termino dessa tarefa quero voltar para atividades internas no 

MST". Essas dinamicas expressam como os representantes vao associando suas imagens a 

outras agendas politica para alem da reforma agraria, ao mesmo tempo em que buscam res-

guardar e consolidar suas relac5es com o MST. 

As relacoes com os diversos segmentos, como por exemplo, movimento de mulheres, 

movimento negro, LGBT, movimento feminista, CETA e a participacao nas atividades do 

MST - reunioes, assembleias, encontros, mobilizacSes, ocupacoeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sao marcas da atuacao de 

Valmir Assuncao e Vera Lucia. Dinamica que confere uma caracteristica particular dessa re-

presentacao que e a atuacao dos representantes como politicos mediadores. Os quais tem co-
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mo papel promover entendimentos e comunicac3o entre os diferentes grupos e reduzir distan-

cias culturais. Em todos os casos investigados, fica claro que o mediador usufrui uma inserc3o 

social privilegiada, a participac3o nas instancias da direc3o, sempre sendo concedida a fala 

desses agentes nos espacos que participant 

Observa-se, pelo atendimento das pautas, negociacSes entre os movimentos sobre os 

cargos, sobre a destinac3o das politicas publicas, as informacdes sobre as dinamicas do Estado, 

nos relatos e em situacoes das reunioes e encontros, os representantes atuam como "politico 

mediador" os quais possuem papel estrategico, uma vez que suas decisoes podem interferir e 

influenciar a vida e o prestigio daqueles que estao em seu campo de ac3o, seus contemporaneos, 

seus companheiros (TKUSCHNIR, 2007). Assim, a medida que os representantes do MST assu-

mem posicSes nos cargos executivos, nas camaras de vereadores, assembleia legislativa e con-

gresso, e fundamental que consigam na sua ac3o politica transitar nos 6rg3os, ministerios, fisica 

e simbolicamente. E preciso ainda, e seus pares esperam, que encontrem pontos de contato e 

comunicacao entre diferentes mundos, produzindo novos resultados a partir desse processo. 

Para Kuschnir (2007, p.51), essa e a tarefa basica do mediador: 

Sua atuacao 6 mais ampla que a de um intermediario, que apenas transporta 
informacSes de um lado para o outro. A interferencia do mediador 6 criativa, 
gerando novos valores e condutas. Circular entre mundos e niveis de cultura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 uma possibilidade mais ou menos aberta a todos os habitantes da metr6po-
le. O mediador, por6m, n3o apenas se move, mas pontes de comunicacao en-
tre os universos pelos quais transita. Em sociedades com predominincia de 
ideologias individualistas, nas quais os atores tem maiores possibilidades de 
exercer escolhas, a ac3o do mediador deve ser entendida como um projeto, 
mais ou menos consciente. Embora restrito as possibilidades do quadro soci-
al e historico em que esta situado - um 'campo de possibilidades', na ex-
pressao de Gilberto Velho -, o projeto pde em evidencia a capacidade dos 
individuos planejarem seu futuro e, com isso, contribuirem para dar sentido a 
suas experiencias fragmentadas. E a partir desse projeto, ou "piano de vida", 
que o mediador organiza seus interesses e estrutura seu estoque de conheci-
mento social para interagir os outros. 

Certamente, nem todos os politicos s3o mediadores, ou todos os membros s3o porta 

vozes ou ainda todos os porta vozes ser3o autorizados a serem representantes no campo insti-

tuido no caso analisado. A trajetoria como representante mediador esta relacionada a um pro-

jeto especifico. Nesse sentido, fica claro que n3o e aleatoria a indicac3o do MST para certos 

membros cumprirem certas funcSes ou ocuparem certas posicSes, n3o sendo, portanto, casuis-

ticas suas indicacSes para disputas politicas. Como enuncia Bourdieu, e a instituic3o que con-

trola o acesso a notoriedade pessoal, controlando, por exemplo, o acesso as posicSes mais em 
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vista (a de secretario geral, ou de porta voz), ou de publicidade (como atualmente a televisao e 

as conferencias de imprensa) (BOURDIEU, 2005b. p. 183). O movimento esta tanto mais in-

clinado a indicar ou autorizar certos membros a medida que possuem uma trajet6ria que coin-

cidam com sua contribuicao individual para organizacao, demostrada por exemplo atraves das 

trajetorias de dois membros do MST que atuam no campo institucional legitimados, autoriza-

dos pelo MST, visando demonstrar quanto mais convergencias entre a trajetoria da coletivida-

de e a trajetoria pessoal (os sofrimentos compartilhados, os servicos prestados. a obediencia as 

decisoes internas, a conformidade com as exigencias da organizacao), tanto mais provavel 

conseguir uma autorizac3o da coletividade para certas posicSes. Nesse caso, cabe relembrar 

Bourdieu (2005b, p. 193) mais uma vez: 

A lei que rege as permutas entre os agentes e aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA instituic5es pode enunciar-se 
assim: a instituicao da tudo, a comecar pelo poder sobre a instituicao, aque-
les que tudo deram a instituiclo, mas porque fora da instituicao e sem a insti-
tuicao eles nada seriam, e porque n3o podem negar a instituicao sem se ne-
garem a si mesmo, pura e simplesmente privando-se de tudo o que eles s3o 
pela instituicao para a instituicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a qual tudo devem. Em resumo, a institui-
cao investe aqueles que investiram na instituicao. 

Nas situacoes descritas e analisadas acima, identifiquei nos discursos, nas acdes, na parti-

cipacao e narrativas dos membros, a valorizacao das suas contribuicoes para a organizacao e vice-

versa. Para aqueles que pretendiam ou ja se encontravam posicionados para travarem as disputas por 

representacao politica, destacavam em certas circunstancias n3o somente sua contribuicao ao MST, 

mas suas contribuicoes tambem na construcao do partido e para outros segmentos sociais, e na ca-

pacidade de construir pontes e redes de acesso para atendimento das pautas do movimento, situa-

coes orientadas pelas "ideias forca" de potencializar a pauta e o debate em favor da reforma agraria. 

Isso demonstra igualmente a habilidade desses representantes que ao ganharem certa experiencia no 

mundo da politica, como afirma Kuschnir (2007), muitos percebem que uma das estrategias para se 

tomar um politico bem-sucedido consiste em ampliar ao maximo sua esfera de relacoes. Assim, 

procuram sempre acrescentar novas redes sociais ao seu circulo de contatos, sem anular aquelas ja 

consolidadas por experiencia anteriores, como se viu nas duas trajetorias descritas, incorporam ou-

tras agendas e constroem outras relacoes para alem da bandeira da reforma agraria Investindo em 

seu papel como mediador, o politico torna seu mandato um espaco de convergencias, estabelecendo 

pontes e conexoes entre pessoas, instituicSes e saberes oriundos de diversos universos culturais. 

Com esse projeto, muitos conquistam e consolidam aliancas em setores do poder publico, essenciais 

para o atendimento das demandas de seus eleitores. (KUSCHNIR, 2007, p.52). 



249 

As redes de acesso nos espacos para atendimento das pautas de reivindicac3o e de-

mandas funcionam como metas que os movimentos e segmentos tem a expectativa em relac3o 

a atuacSo desses representantes, os quais devem se empenhar, trabalhar para ajudar e agiliza-

rem os processos para o atendimento. Assim, os convenios, as liberates das solicitacSes das 

demandas - como o caso das casas de farinha, das cistemas, dos convenios para as trabalha-

doras rurais, das agudas, o apoio ao acampamento das mulheres, do atendimento de demandas 

de saude, de bolsa de estudo - compSem um quadro na qual a atuacao dos representantes s3o 

avaliadas tambem. A capacidade de mediar, de construir pontes, ou seja, de transitar nas redes 

de acesso das demandas s3o fundamentais na consolidac3o dos lacos, da demonstrac3o da 

preocupacSo dos representantes com os seus companheiros e companheiras. Como ressalta 

Roberto Aviles Medina, do assentamento Pitinga, do municipio de Santo Amaro: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como e que estamos com uma filha precisando ser internada e a gente sabe 

como e a saude e um companheiro que ajudamos a eleger nSo nos ajuda, pa-

ra mim mesmo foi fundamental conseguir o atendimento para minha filha 

que tem diabetes emocional e entrou em coma e n3o tinha uma unidade para 

atende-la, foi uma batalha grande, e se nao fosse a ajuda de Valmir e Luci-

nha ligar pra um, ligar pra outro, pro secretario de saude para mapear onde 

Andreia podia ser atendida, minha filha tinha morrido. (Entrevista, 2011) 

O conjunto de ac6es e articulacoes e expectativas compdem a atuac3o desses repre-

sentantes nos diferentes espacos como politicos mediadores aproximando outros segmentos 

sem, contudo, preterir seu vinculo com as agendas e os membros que integram o M S T , e" re-

corrente encontrar afirmacdes do tipo: 

Quando eu terminar o mandato e pra o espaco do assentamento, para as tare-

fas intemas do MST que voltarei. (Entrevista - Osvaldo Silveira Rocha -

Vereador Itamaraju) 

O MST 6 minha vida e nao tenho duvida que continuarei lutando com o mo-

vimento com mandato ou sem mandatozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Revista Muito 2010- Valmir Assun-

cao - dep. federal) 

Quando eu ganhei atuei ao lado do movimento e quando perdi voltei a cum-

prir outras tarefas delegadas pela direcao do movimento, por isso pra mim 

n3o muda (Jose Luis de Jesus Serra - Ex-Vereador Itaete) 

Eu vim pra secretaria porque foi um entendimento da organizacao, eu pesso-

almente, n3o tinha muita disposic3o, mas cumprirei essa tarefa e ao final es-

pero que o MST, me de uma tarefa interna. (Entrevista. Vera Lucia - Secre-

taria de Politicas para Mulheres) 

Nesse sentido, embora os candidatos oriundos do MST busquem apoio de outros movi-

mentos e aliancas com outros segmentos sociais, o que faz essa representac3o conter a caracteris-
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tica de mediacao nos termos descritos em detalhe acima e o compromisso que envolve um projeto 

que liga os mandatos dos representantes aos objetivos do movimento, nesse caso, o compromisso 

em buscar aproximacSes, aliancas para fortalecer a luta por reforma agraria e transformacoes so-

ciais amplas. A atuacao dos representantes mediadores proporciona tambem socializacSes de 

aprendizados entre os diferentes segmentos, que passam a se relacionar, as disputas com procura-

dores, conhecimento de agendas diversas, aprendizados das linguagens do movimento de mulhe-

res, LGBT, movimento negro, povo de santo. A continuada participacao dos representantes possi-

bilitam os processos de prestac3o de contas daqueles que estao em nome do MST assumindo po-

sicSes no campo instituido. Seus companheiros e pares nutrem as expectativas e cobram destes 

representantes que disponibilize tempo para estarem nos debates, reunioes, encontros. assemblei-

as, ou seja, que participem periodicamente das atividades do MST, sob a pena de deslegitimasse, e 

perder apoios intemos para futuros processos representatives. 

Nesse processo, estao implicitos os conflitos para defender ou levantar barrei-

ras/dificuldades aqueles que n3o demonstrarem em suas condutas a disposicao de manter o 

vinculo/nutrir ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA relacionamento com o projeto e os interesses do movimento, como foi o caso 

de Irailton Goncalves e Frei Dilson, que nao conseguiram renovar os lacos e manter-se como 

representantes do MST-Ba, como mostrado no capitulo IV. Nesse sentido, identifica-se uma 

relacao condicionada para conferir apoio aos representantes do MST no campo politico, que 

fazem referenda a um conjunto de motivacSes baseadas nas relacSes de reciprocidade, de 

amizade, de interesses, dos valores morais dos membros do MST, e compSem uma plataforma 

de reivindicacoes dos segmentos que respaldam a atuacao desses representantes que vai desde 

a defesa da reforma agraria a luta contra o do preconceito etnico-racial e desigualdades de 

genero no Brasil. 
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4 D E S A F I O PARA OS M E M B R O S DO M S T NAS DISPUTAS P O L I T I C A S 

Pode-se afirmar, a partir do conjunto de variaveis expressas nas relacSes da experi-

encia analisada, que os representantes continuam integrados nas atividades dos movimentos e 

que ao cumprirem o papel de mediacHo nutrem suas relacSes e aproximacOes de agendas entre 

segmentos e espacos diferentes, colocam-se em confrontacSo no campo polfticos com seg-

mentos antagonicos aos movimentos e as bandeiras defendidas por esses agentes. Por outro 

lado, nao se pode desconsiderar que essas relac5es entre os membros que assumem posicSes 

no campo politico e os demais passam por transformacoes quanto ao modo de tratamento des-

tinado aqueles que sao representantes, denominacoes que vao desde o tradicional companhei-

ro ate o de "deputado(a)", "secretaria(o)", "vereador(a)", "coordenador(a)", "diretor(a)" etc., 

em referenda ao cargo que assumem e que compSem tambem o quadro de assimetrias inter-

nas no MST. Transformacoes as quais requerem constantes reflexSes e processos avaliativos 

entre os agentes envolvidos tendo em vista que, embora haja nos espacos coletivos as avalia-

cSes e debates, nao se podem desprezar os efeitos dessas mudancas no ideario do conjunto 

dos membros. 

Nao se podem desconsiderar as assimetrias produzidas por essas participacSes nas di-

ferentes esferas municipal, estadual e federal nas instancias legislativas ou executivas e seus 

efeitos nas relacSes intermembros do movimento. A pratica de reuniSes coletivas para avaliacao 

pode ser um caminho para minimizar os efeitos, mas n3o significa que neutralizem essas dife-

rencas. Por isso constitui-se em desafio permanente na construcao das relacSes por representa-

cao politica a observancia para as dinamicas produzidas por essas diferencas e assimetrias. 

Outro desafio na construcao do quadro referencial de socializacao dos membros diante 

da expectativa de representar o movimento e atentar-se para o fato que assim como as marchas, 

as ocupacSes, os cursos de formacao, compSem um quadro complexo que guardam relacao na 

formacao e socializacao dos membros do MST, tambem se pode de forma homologa pensar 

sobre as eleicSes. Ao definir como estrategia legitimada pelos agentes das instancias do MST a 

participacao nas disputas das eleicSes, abre para os individuos na construcao das suas estrate-

gias e projetos de vida mais uma alternativa no quadro das posicSes que compSem o quadro das 

estruturas organizativas do MST, assim ser militante, ser dirigentes, ou ser membro representan-

te no campo politico como vereador, prefeito, deputado, etc, entram como possibilidades de 

posicSes a serem perseguidas pelos membros etc. Cada uma dessas posicSes requerendo estra-

tegias de ac3o e conduta especificas dos agentes presentes nessa figuracao logo implicados as 
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C O N S I D E R A C O E S FINAIS 

Mesmo mencionado rapidamente a tensSo entre, de um lado, minha condicSo de mi-

litante do MST na Bahia, as relacSes de amizade construidas ao longo desta militancia, e ate 

mesmo os lacos de parentesco instituidos, e de outro, as exigencias inerentes a pesquisa socio-

logica e a escrita academica, e preciso, ao final do trabalho, refletir sobre esta problematica de 

modo mais explicito. E preciso afirmar que foi um enorme esforco perceber quando minhas 

pre-noc5es, construidas pela convivencia no movimento, nao estavam conduzindo minhas 

analises. Sobre esse aspecto, remeto-me ao pensamento de Da Matta (apud VELHO, 1978. 

p.39), enfatizando que familiaridade n3ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 conhecimento, mas tambem nSo e desconhecimen-

to a priori, de modo que: 

[...] O que sempre vemos e encontramos pode ser familiar, mas n3o e neces-

sariamente conhecido e o que n&o vemos e encontramos pode ser ex6tico, 

mas, ate certo ponto, conhecido. No entanto estamos sempre pressupondo 

familiaridade e exotismos como fontes de conhecimento e desconhecimento, 

respectivamente. 

Nesse sentido, busquei apreender atraves do exercicio da confrontacao intelectual, e 

mesmo emocionalmente, diferentes versoes e interpretacoes existentes a respeito de fatos e 

situacoes que se apresentavam como conhecidas (VELHO, 1978, p.45). Foi extremamente 

interessante o exercicio de olhar de novo para certos espacos e situacSes, como as reunioes da 

direcao estadual do MST-BA (das quais participei por muitos anos) e o assentamento Lulao, 

e perceber processos e dinamicas, anteriormente, nao percebidos. Do mesmo modo, embora 

estivesse familiarizada com as atividades do PT, percebi que pouco sabia das suas figuracSes 

internas. 

A aplicacao do questionario foi um momento importante para a demarcacao proviso-

ria do papel de militante em relacao as funcSes de pesquisadora. Se, com o questionario, eu 

buscava identificar as opinioes majoritarias, captadas quantitativamente, as conversas enceta-

das quando da aplicacao do instrumento, para alem da objetividade das questSes formuladas. 

foram fontes importantes para outras reflexoes em que as opinioes minoritarias eram tao reve-

ladoras quanto as opinioes majoritarias e integram a complexidade das relacSes analisadas. A 

observacao participante me deu a possibilidade de compreender, no fluxo das relacoes, os 

7 8 Nunca fui integrante da direcao do MST na Bahia, porem tinha assento nas reunifles em virtude de ocupar a 

coordenacao estadual da secretaria do movimento no estado. 
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dissensos, as divergencias, as tensoes, as assimetrias, conflitos que estiveram relacionados ao 

debate sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a part icipacao polit ica dos membros do MST no campo politico e que matizaram 

minhas reflexSes. Embora a combinacao da luta pela terra com a participacao no campo insti-

tuido da politica seja uma estrategia consolidada na experiencia do MST-Ba, isso nao signifi-

ca que n3o haja custos e riscos que precisam constantemente ser avaliados e debatidos como 

observado no debate sobre os desafios que estao postos para a coletividade do MST. 

O segundo desafio na escrita desta tese relacionou-se as diferencas existentes nas re-

lacoes entre pesquisadora e entrevistados. Ademais, tentei, a partir dessa familiarizacao, mi-

nimizar os efeitos de possiveis assimetrias, sobre as quais Bourdieu chamou a atenc3o. Sobre 

esse aspecto foi alvo das minhas reflexoes a "objetivac3o participante" defendida por Bourdi-

eu (2005b, p.52), a qual continua sendo para mim uma questao central: 

[...] Objectivar a pretensao a posicao realenga que, como ha pouco disse, le-
va a fazer da sociologia uma arma nas lutas no interior do campo em vez de 
fazer dela instrumento de conhecimento dessas lutas, portanto do pr6prio su-
jeito cognoscente o qual, faca o que fizer, nao deixa de estar nelas envolvido, 
e conferir a si mesmo os meios de reintroduzir na analise a consciencia dos 
pressupostos e dos preconceitos, associados ao ponto de vista local e local i-
zado daquele que constr6i o espaco dos pontos de vista. 

N3o obstante, e preciso saber quais os procedimentos, quais as praticas do campo da 

pesquisa, de modo que seja possivel discernir entre um equivoco ou erro metodologico e uma 

falta etica com seus entrevistados e com os sujeitos de forma mais ampla, relacionados a pra-

tica da pesquisa social, marco presente durante todo esse processo. 

No que se refere as questoes de pesquisa, ao iniciar este trabalho me propus analisar 

a participacao dos membros do movimento dos trabalhadores rurais sem terra nas disputas 

eleitorais para eleger representantes no executivo e legislativo. Para tanto, busquei referencias 

da Antropologia Politica, Ciencia Politica e Sociologia, que ajudaram na demarcacao dos 

conceitos fundamentais que orientaram meu olhar, como por exemplo, a democracia entendi-

da comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA processo, afastando-me de interpreta-la como algo acabado, ou um conjunto de pro-

cedimentos ou ainda como arranjos formalistas. por isso o termo democratizacao ganhou re-

levo nas reflexoes desta tese sobre processos que estao em curso, inacabados, indeterminados. 

A vis3o da representacao politica foi tambem objeto de reflexao. No lugar de toma-la 

como identidade ou delegacao, adotei - num dialogo com Urbinati (2006) e Young (2006) -

apreende-la como relacionamento que e mais que simplesmente a soma das tres etapas que a 

acompanham (autorizac3o, tomada de decisoes e prestac3o de contas). A representac3o politi-
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ca emerge, desta forma, como um processo de circularidade entre sociedade e instituicoes 

politicas. A atencao nesta tese recaiu sobre duas esferas de acSes nas quais o MST opera: a 

primeira denominei dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ampla politica e a segunda de campo politico. 

Na demarcacao sobre o sentido da politica (relacoes de poder) como resultado da pra-

xis humana, ressaltei a figura do politico mediador, como algo que se particulariza no exercicio 

representacao politica pelos candidatos oriundos do MST, que participam com regularidade das 

atividades, reuniSes e foruns de debates do movimento e atuam na construcao de redes de aces-

so (ou acessando as redes que ja existem) para os movimentos que lastreiam seus mandatos. 

A construcao da representacao politica no ambito do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra na BahiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n3o foi proposta como substituicao das acoes diretas. As conquis-

tas operadas pelas ac5es diretas e as conquistas alcancadas pelas acoes de representacao sao, 

em certa medida complementares, ainda que sujeitas a questionamentos internos e externos, 

mas nao sao suficientes, sendo necessario instituir uma articulacao em "redes" com outros 

movimentos, atores e organizacdes para construir os objetivos da luta pela terra. 

Algumas interpretacdes defendidas nesta tese devem ser recuperadas aqui: 

a) As acoes diretas e a estrategia de construcao de representacao politica possibilita-

ram a consolidacao da imagem do MST como agente politico no cenario baiano. 

b) O trabalho de base para fundacao do MST-BA integrou um conjunto de pessoas 

que ao longo do tempo foram se consolidando como liderancas. Algumas dessas l i -

derancas foram, posteriormente, autorizadas pelos membros do MST a colocarem-

se no campo politico como representantes do movimento. As trajet6rias de Vera 

Lucia Barbosa e Valmir Assunc3o, bem como do conjunto dos chamados "articula-

dores politicos", entre os quais muitas candidaturas foram construidas, revelam um 

vinculo de longo prazo entre aqueles que s3o autorizados79 a pleitear cargos politi-

O processo de autorizacao das candidaturas no ambito do MST na Bahia e um tema que merece ainda uma 

reflexao mais aprofundada. Assim como em outras organizacoes, aqueles que falam em nome do MST precisam 

conquistar, primeiro, um "mandato" interno, de modo que aqueles que podem ser autorizados a entrar na esfera 

da representacao no campo politico instituido ja s2o, na verdade, previamente autorizados, e seria necessario 

instar uma pesquisa mais detalhada entre as conexoes entre esses dois processos de autorizacao. Na experiencia 

do MST na Bahia ja houve casos em que algumas das liderancas se colocaram como alternativas de representa-

cao politica e n3o receberam a autorizacao coletiva, mas essa desautorizacao n3o ocorreu nos espacos institucio-

nalizados de decisao interna, e sim atraves de contatos pessoais que recorrentemente desencorajaram algumas 

candidaturas. O contrario tambem ocorreu: algumas candidaturas foram construidas nesses contatos pessoais que 

motivam certas liderancas a colocarem-se para autorizacao formal. Em resumo, e preciso reconhecer que nesta 

tese n3o se esgota a questao de quern autoriza e como autoriza, mas posso avancar na avaliacao que para o con-

junto dos membros do MST na Bahia os criterios dessa autorizacao nao estao suficientemente claros, nem foram 

consolidados pelas instancias de autorizacao. E necessario chamar a atencSo, ainda, para as vis5es de mundo 

expressas nos usos dos termos que nomeiam dinamicas. Quando no ambito do MST se fala que tal ou qual can-
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cos e o MST na Bahia. Sua entrada no campo politico integra um processo que vai 

desde a avaliacao para autorizacao interna pelos membros do MST ate a participa-

cao das decisdes no mandato e prestacdes de contas. Processo que 6 fundamental 

para renovar ou revogar a autorizacao de falar pelo movimento ou colocar-se como 

representantes. Observou-se que majoritariamente os membros que estao atuando 

no campo politico, seja em cargos no executivo seja no legislativo, s3o membros 

que tem mais de 15 anos de atuacao no movimento. 

c) Ha, no movimento, processo de selec3o das liderancas que publicamente falam pelo 

grupo em nome do grupo. Assim, o MST transfere para estas seu capital politico, 

investindo-as de poder nos espacos que transitam em nome do movimento. Do pon-

to de vistas das trajetorias individuals, estas liderancas, ao ingressarem no MST, 

n3o detinham capitais economico ou cultural, muitas n3o tendo nem o ensino fun-

damental. S3o, normalmente, oriundas de niicleos familiares muito pobres, o que 

n3o significa que esse processo de "selecao" nao esteja se modificando. Parodiando 

Bourdieu, "deram suas vidas ao MST a medida que o MST tudo deu a estas pesso-

as", e e incontestivel a consolidac3o dessas liderancas deve ser creditada a essa di-

namica coletiva. Em termos de trajetoria, pode-se arriscar dizer que Valmir Assun-

C3o e Vera Lucia Barbosa n3o teriam acumulado o capital politico que possuem ho-

je sem a presenca do MST enquanto agente coletivo lastreando suas atuacoes no 

campo politico. 

d) Identifica-se que a decis3o da participac3o no campo politico entra como um marco 

simbolico e resultante do acumulo das primeiras vivencias no campo politico desde 

a genese do MST na Bahia, demonstrada pela participac3o dos militantes do MST 

na organizacao do Partido dos Trabalhadores nos municipios do Extremo Sul e nas 

difusas candidaturas a prefeitura e vereador no municipio de Itamaraju em 1988. A 

decis3o expressa uma "nova" fase da participacao politica, anteriormente n3o tao 

demarcada para seus interlocutores politicos. 

e) A decisSo "oficial" resultou internamente numa demarcacao mais explicita sobre os 

favoraveis e contrarios a atuacSo do MST no campo politico. Criando uma dinami-

ca de debates e interpretacoes sobre o sentido da participac3o politica do movimen-

to nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ampla politica e no campo polftico. Conferindo, portanto, a estrategia de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

didato foi autorizado a representar o movimento, o que realmente se diz? Essa reflexSo e importante quando falo 

de processos de democratizacao. 



257 

"combinacao das acoes diretas e acSes no campo politico" uma maior plausibilida-

de e eficacia simb6lica nas figuracoes atuais. Inaugurando uma fase que alterou o 

consenso sobre a exclusividade da atuacao no MST via acoes diretas, sem diminuir, 

todavia, as conviccoes do movimento sobre a relevancia das acdes diretas como 

ocupac5es, marchas, mobilizacSes publicas, demonstrada durante a tese pelo niime-

ro de ocupacoes de grandes propriedades de terra, mimero de familias acampadas e 

ocupacoes de orgaos piiblicos ao longo dos anos. 

f) A defesa da revolucao, feita inicialmente pelo MST, como a forma de operar as 

transformacoes sociais, economicas e politicas no Brasil, ve-se confrontada por 

seus limites estruturais, situacao agravada pelo descenso das esquerdas brasileiras 

pos-Abertura Politica, sendo necessario assim encontrar caminhos de continuar 

pautando a luta sem deixar o movimento desarticular-se e perder forca. Nesse sen-

tido era preciso perseverar e construir a conjuntura revolucionaria. Assim, a combi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nacao de lutas diretas, acoes radicalizadas e a defesa da estrategia da representacao 

politica adquire no argumento daqueles que a defendem como forma de luta, que e 

importante atuar em diferentes frentes para construir o poder politico necessario pa-

ra fazer o MST e seus aliados ganharem forca e construir redes para operar as trans-

formacoes. Assim, a representacao politica adquiriu naquele contexto um sentido 

geral enunciado nas narrativas de fortalecimento da luta por reforma agraria e uma 

correlacao de forcas no campo politico. Uma reforma agraria que engloba o aten-

dimento das demandas imediatas, como acesso a terra, trabalho, moradia, educacao, 

saiide e lazer. Portanto, a luta travada no campo politico e vista como complemen-

taridade das acoes que levariam as mudancas estruturais, ou seja, associada com ou-

tras bandeiras, redes nacionais e internacionalistas de enfrentamento ao capitalismo 

e construcao de outro referencial civilizatorio. 

g) A candidature via representantes dos movimentos sociais inaugurou um novo per-

fil de candidaturas na regiao Extremo Sul, historicamente conduzidas pelas familias 

detentoras de poder economico, de tradicao familiar (familias Carleto, Lopes, Bri-

tos). As quais se alternavam via poder economico a frente dos espacos piiblicos etc. 

h) As transformacoes dos metodos organizativos e expressiva da busca do movimento pe-

la democratizacao e ampliacao dos espacos de participacao interna com o intuito de in-

cluir cada vez mais membros nos debates, nas decisoes, bem como o exercicio entre os 
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membros de expressarem seus pontos de vistas e confrontarem-se, debaterem, concor-

darem entre si sobre as estrategias e os caminhos a seguir pela organizacao. 

i) Assim, a conjugac3o das acoes diretas com as acSes orientadas para o campo politi-

co como, por exemplo, organizacao da campanha dos candidatos oriundos do mo-

vimento, participacao das rodadas de negociac3o para nomeacao de membros do 

MST a cargos executivos, como foi o caso da indicacao da lideranca nacional ao 

cargo da Secretaria de Politicas para Mulheres integram a luta pelo poder politico 

como um instrumento a servico da causa da reforma agraria e transformac3o social 

contida nos objetivos do movimento desde sua fundac3o. 

j ) A pesquisa revelou que a maioria dos assentados, 96% dos entrevistados, e favora-

vel a participacao do MST na luta por representacao politica. Na busca pela com-

preens3o desse apoio majoritario, as analises qualitativas identificaram que essa 

opiniao decorre em grande medida de:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1) que os assentados colocam-se numa posi-

c3o de divida moral com o movimento, pelos sentimentos de reciprocidade das lu-

tas compartilhadas e tambem pela socializac3o politica que permitem reconhecer a 

legitimidade do MST em lancar candidatos; e 2) que o apoio especifico aos mem-

bros que participam das eleicoes autorizadas pelo MST (geralmente assentados, mi-

litantes, liderancas com algum grau de contribuicSo para o movimento) possui uma 

pluralidade de motivacSes, destacando-se nesta pesquisa o "convfvio" ao longo do 

tempo que estrutura o relacionamento entre os membros n3o candidatos e aqueles 

membros candidatos ou indicados aos cargos, caracterizado por situacSes de 

(des)afeto, reciprocidade, (des)confianca, gratid3o, que se desenrolam nos fluxos 

das relacoes e no compartilhamento de atividades como marchas, ocupacQes, mobi-

lizacoes, ou mesmo nos fluxos das trocas internas como favores pessoais prestados 

em situacoes diversas, como ajuda durante a situacSes de doenca ou morte de al-

guem da familia, ajuda na lavoura, etc. Assim, a socializac3o politica decorrente da 

lutas diretas e da convivencia nos espacos politicos promovidas pelo movimento 

somada ao relacionamento estruturando ao longo do tempo no MST fundamentam 

o apoio e a disposic3o de votar nos seus pares para representar o movimento nos 

espacos politicos. 

k) Emergem no "tempo da politica" as categorias do "assentado candidato" e "assen-

tado eleitor", "militantes e liderancas candidatos" e eleitores (ALENCAR, 2005) 

que produzem um tipo de conduta especifica na ocasi3o particular das eleicoes. 
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1) A pesquisa revela tambem que embora as mulheres facam parte dos debates, da or-

ganizacao das candidaturas, principalmente nas instancias de direcao, esse n3o tem 

sido um caminho que orienta as perspectivas futuras das mulheres que participam 

do movimento, como observado em relacao aos homens. Decorre dessa dinamica a 

sub-representacao interna das mulheres na disputa aos cargos eletivos, sendo um 

pouco menos essa sub-representacao em se tratando dos cargos executivos, mas 

constata-se que a politica no MST tem sido mais recorrentemente assunto dos ho-

mens, aspecto que se acentua quando comparada ao metodo de paridade nas instan-

cias do MST. Ou seja, n3o se identificou na agenda de debate a proporcionalidade 

entre homens e mulheres na totalidade nas candidaturas oriundas do MST. 

m) Durante o processo de construcao da representacao politica do MST-Ba, o PT 

cumpre um lugar estrategico nas aliancas para lancamento das candidaturas, embo-

ra n3o disponha de exclusividade - situacoes identificadas nas aliancas eleitorais 

entre as candidaturas oriundas do movimento e partidos como PSB, PP, PSOL. Mas 

mesmo havendo aliancas pragmaticas com outros partidos, a relacao de maior in-

tensidade e indubitavelmente com o PT. 

n) O risco das desconexoes e vista nesta tese como uma dinamica intrinseca ao pro-

cesso de representacao e tambem na relacao entre membros que atuam em movi-

mentos sociais, organizacdes politicas, enfim em espacos coletivos etc., conside-

rando que um militante comum tambem pode afastar-se da organizacao que atua, 

como por exemplos os 51 militantes que deixaram seus movimentos por estarem 

em desacordos com os meios de luta. Os debates sempre trazem como desafio pes-

soal o julgamento particular de preservar o vinculo ou nao. Assim sendo antes do 

processo de reautorizacao, a verificacao de como foi a atuacao do representante du-

rante todo o processo e uma parte extremamente importante. A participacao nas 

reunioes para discutir as decisoes a serem tomadas, assembleias para devolver as 

respostas e compromissos assumidos, encontros, enfim da vida da organizacao, 

apresentou-se nessa tese como uma forma que nutre o laco que liga representantes e 

representados; militantes e organizacao que estao atuando como representantes no 

espaco politico. A adoc3o de postura contraria tambem pode ser verificada,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a medi-

da que os porta vozes, liderancas, representantes deixam de atuar nesses espacos 

coletivos e piiblicos desgastam os vinculos, podendo chegar a uma ruptura total, 
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como foi o caso de um vereador no municipio de Prado. Indiscutivelmente, esse e o 

fio da navalha sob o qual estao sujeitos todos esses que atuam na vida coletiva. 

o) O papel dos representantes oriundos do MST atuando como mediadores criando 

pontes entre esferas e segmentos sociais diversos, articulando redes de acesso para 

atendimentos das demandas do MST e dos movimentos integrantes desta rede. A 

entrada no campo politico constituiu uma rede diferente da rede de atuacao dos 

movimentos como, por exemplo, o objetivo da via campesina, a rede de mediacao 

que os representantes que passaram a atuar, integram os fluxos dentro o estado e as 

demandas dos movimentos sociais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Redes institucionais para agilizar o atendimento 

de audiencias, acesso as informacdes que dinamizam projetos, participacao das ne-

gociacoes que decidem sobre os arranjos politicos, como indicacao dos cargos poli-

ticos, concessao de titulos de honrarias, assessorias, deliberacao sobre as emendas 

parlamentares etc. Acesso a estruturas a disposicao dos mandatos como apartamen-

to funcional a disposicao dos militantes das lutas como explicitado nas narrativas, 

assessoria para liberacao de militantes, ou seja, a luta pela redistribuicao dos recur-

sos piiblicos, ganha uma 16gica em favor daqueles que nunca tiveram acesso. Situ-

acQes que incrementam o poder politico, o prestigio do movimento junto a outros 

agentes politicos. 

p) As campanhas eleitorais sao vivenciadas com grande entusiasmo e agitacao interna, 

e o momento que o movimento adquire feicoes partidarias, suas preocupacSes com 

a organizacao do voto, filiacoes, politicas de aliancas, financiamento de campanha, 

dividem com as atividades cotidianas a agenda dos debates do movimento. Ja para 

os assentados e o momento de cobrar compromissos, atualizar promessas com os 

candidatos, mas tambem retribuir favores e reconhecimento pelo trabalho. Todavia 

essas acdes nao tornam o MST um partido politico, mas a busca por construir acor-

dos e compromissos com governos e candidatos e intensificada pela conjuntura das 

eleicoes. Ademais, essas mobilizacoes, em diferentes espacos sociais, demonstram 

que essas relacoes n3o necessariamente compoem relacoes dualistas, segregacionis-

tas, pelo contrario, fazem parte dos desafios colocados por uma sociedade reflexiva 

extremamente complexa e ja n3o e mais possivel chegar ao cumprimento de pautas 

especificas, como a da reforma agraria, sem uma ampla articulacao com outros 

segmentos que ultrapassam a enunciac3o de um discurso solidario. 
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A experiencia analisada me indicou alguns aspectos relevantes sobre a contribuicao 

dos movimentos na disputa dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vis5es de mundo, nos espacos institucionais, como por exem-

plo: a) a forma colegiada de coordenacao da campanha; b) estruturacao de financiamento que 

garantam principios de autonomia em relacao aos tradicionais controles dos mandatos; c) a 

plenaria de planejamento com a participa9ao de liderancas e militantes de varios movimentos 

sociais (MST, MTD, Movimento Negro, MLT, CETA, MAB, LGBT e movimento indigena) 

e da EPS pos-eleicdes para pensar as linhas de acao do mandato, e, d) a criacao de um conse-

Iho permanente para orientar as acoes do seu representante, podem ser expressSes que sinali-

zam o quanto a participacao dos movimentos sociais pode alterar a qualidade de sua pr6pria 

organizacao, construir novos espa90s de negociacao entre representantes e representados bem 

com alterar o modo de fazer a politica atualmente. 

InovacSes tambem demonstradas pela capacidade dos acampados e assentados vi-

venciarem ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tempo das eleicoes, as eleicSes vistas nao apenas como o momento do consenti-

mento aqueles que tudo farao pela organiza9ao, mas como uma confirmac5o de continuarem 

construindo outra frente, na qual sabem que precisam continuar atuando via ocupa9oes, rei-

vindica9oes para inclusive dar for9a aqueles que autorizarem a mediar nos espa90S sociais 

para operarem as conquistas do movimento, assim apontando para um novo cenario, no qual 

eles questionam e alteram as posi9oes de poder na politica baiana, introduzem outros valores, 

quando confirmam, por exemplo, sua capacidade de articula9ao da candidatura de um dos 

seus porta-vozes e o tornam o 4° deputado federal mais votado do PT. Nesse sentido, estou de 

acordo com Luis Miguel (2009, p. 175), para quern: 

Se nao ha, ai, nenhuma resposta atual da organizacao politica, existe, ao me-
nos, uma indicacao bastante precisa dos valores que devem presidir nossa 
busca: aprofundamento da justi9a, contemplando a diversidade de modos de 
vida justapostos nas sociedades atuais. 

A estrutura93o de novas dinamicas de participa9ao social e de mecanismos que alte-

rem o conteudo das representa95es publicas combinada com outras a9oes de luta para atem 

dos marcos institucionais abrem a possibilidade de um reposicionamento na politica atual, em 

que a participa9ao ativa dos movimentos sociais no jogo politico informa sua condi93o de 

alterar algumas regras, tendo como ideario central o aprofundamento do processo democrati-

zante ainda em estagio embrionario. 

Nesse sentido, concordo com Bringel (2008) quando afirma que em muitas dimen-

soes, o MST contribui para a democratiza9ao, seja pensando a democracia como demanda a 
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partir da exteriorizacao de suas acoes, ao participar, por exemplo, dessas disputas de posi(?go 

no campo politico instituido, no dialogo com uma rede de outros movimentos sociais para 

construir candidaturas de representantes que sao engajados nas suas organizacdes, seja tam-

bem como criador de novos espacos de democracia radical em seus acampamentos e assenta-

mentos na formacSo dos seus membros que resultant em socializacao politica, que se refere a 

esfera individual da qualificacao do individuo como ser politico; a revisao dos seus metodos 

organizativos apontam para isso e que se relaciona com a dimensao coletiva, voltada para a 

atuacao dos movimentos sociais na esfera publica. 

Posicionei esta tese junto aqueles referentes que defendem que a contribuicao dos 

movimentos sociais e fundamental para que se tenha efetivamente um alargamento do sentido 

politico e avancemos nos processos democratizantes no Pais. Esta tese nao propSe a comple-

mentaridade comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA soluc5o simplista, mas como o exercicio entre as diferentes frentes de lu-

tas, conexoes entre os espacos instituinte e instituido, uma participacao via representacSo ad-

vindas dos grupos historicamente excluidos dos espa90s instituidos, na problematiza9ao das 

contradi96es e dos limites no interior do regime democratico representativo, prospectando 

caminhos para democracia participativa. 

Vejo as a9oes em rede dos movimentos sociais como potenciais exemplos de novas 

experiencias participativas e de novas politicas que incluam as pessoas na problematiza9ao 

dos grandes temas do mundo, como as desigualdades estruturais, a falta de expectativa futura, 

o sentimento de inseguran9a generalizado. Assim, acredito que os movimentos sociais sao 

portadores de um poder criativo para o exercicio da vida publica, para o debate dos interesses 

comuns no contexto da diversidade das sociedades atuais. 

Os fenomenos aqui descritos - media9ao institucional, socializa9ao politica, as redes 

de acesso - sao elabora9oes de for9a coletiva, mas que sao experimentados no intimo de cada 

sujeito, e o sentido advê n das particularidades e do dialogo que cada sujeito faz sobre sua 

propria existencia e dos seus questionamentos sobre "seus lugares" no mundo. Por isso, estou 

absolutamente convencida que a entrada dos movimentos sociais contribuiu para instaurar 

novas formas de fazer politica na Bahia, no Brasil e que dizem respeito ao alargamento do 

processo de democratiza9ao no Pais. Cada a9§o radicalizada, cada ocupa9§o, cada elei9&o, 

cada discurso proferido, cada crian9a nascida, a cada resistencia dos trabalhadores e trabalha-

doras, construidas inclusive pela dor da perda de homens e mulheres, enchem de esperan9a 

essa luta. 

A capacidade de sonhar, de prospectar dos assentados, lideran9as, militantes, mulhe-
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res, homens, criancas, adolescentes, jovens e idosos, organizados nos acampamentos e assen-

tamentos do Brasil a fora, nos espacos de confrontacao coletiva em busca de condicSes me-

lhores de vida e ampliafao dos seus direitos, enfim dos sujeitos historicamente excluidos, nu-

tre o caminhar da luta dos movimentos sociais. Estes que possuem a forfa criadora de dinami-

cas que extrapolam minhas analises e previsSes, para construirem suas vidas dia apos dia. 

Infinitas sao tambem as possibilidades de organizarmos e operarmos as mudan9as. Esta for?a 

criadora que questiona todas as analises, desde as contidas nesta tese, as quais podem estar 

superadas antes mesmo que a leiam ate as metanarrativas sobre o funcionamento da socieda-

de. Assim, a contribuicao deste estudo e justamente a possibilidade de confronta9ao da reali-

dade no momento da sua verifica9ao e o devir implacavel com suas versoes e formas recem-

nascidas. Todavia, o fundamental e que sempre havera um jeito, um jeito nao dito, nao refleti-

do, que nos espera, cientistas, trabalhadores bra9ais, proletarios, lideran9as, o povo, conjunto 

do qual acredito adv^m radicalmente o poder de transforma9ao, haveremos de questional- o 

sentido e ao mesmo tempo darmos o sentido, construindo visfies de mundo, mas que tambem 

tern validade temporal, espacial. E o tempo e a vida e a vida e o tempo. E nessa dialetica sem-

pre "duvidei das verdades absolutas"! 
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APENDICES 



APENDICE A - QUESTIONARIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Questionarios para membros do MST que nao sao da Direcao 

1 IDENTIFICACAO 

1.1 Assentamento: data da entrevista: 

1.2 Nome do entrevistado( a): Opcional 

1.3Sexo:( ) feminino ( )masculino 

1.4 Data de nascimento: / / 

1.5 Escolaridade: ( )Naoestudou ( )Primario( )Ginasio( )Nivel medio ( )Ensino superior. 

1.6 Tempo de MST. ( ) la5anos( )5asl0( ) 1 0 a l 5 ( )15a20 

2 ELEICOES E MOVIMENTO SOCIAL 

2.1 Voce votou nas ultimas eleic5es brasileiras? ( ) Sim ( ) Nao - Por que nao? 

2.2. VocezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a favor que membros do MST participem enquanto candidates nas eleicdes brasileiras 
(para vereador, prefeito, deputado estadual e federal, senador, governador, presidente)? 

( ) Sim, sou a favor. Por que: ( ) Porque 6 importante participar das eleicSes no Brasil 
( ) Amplia os espacos de luta pela reforma agraria 
( ) E importante ter representantes que sao do MST nos espacos 

politicos 
( ) Outra razao, qual 

( ) Nao sou a favor. Por que: ( ) Acho que politica eleitoral prejudica a autonomia de lutas 
do MST 

( ) Atrapalha a organizacao interna do MST 
( ) Porque os militantes perdem a centralidade da luta por 

R.A. 
( ) Outra razao, qual 

2.3. Voce votaria nos candidatos que sao membros do MST? 

( ) Sim. Por que: 

( ) votaria porque sao companheiros(as) de movimento 
( ) Votaria porque as considero mais preparadas para defender a 

reforma agraria 



( ) Votaria porque terei a oportunidade de cobrar os compromissos 
depois 

( ) Outra razao, qual 

( ) Nao votaria Por que: ( )Porque os militaries acabam priorizando seus interesses pesso 
ais 

( ) Porque nao vejo nenhuma diferenca entre os candidates do 
MST e os outros 

( )Porque acho que os militantes do MST nao devem participar de 
eleicSes 

( ) Outra razao, qual 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ELEICOES - DEMOCRACIA - CONFIANCA 

3.1. VocS considera importante participar das eleicdes? ( ) Sim ( )NSo 

3.2. Voce considera o MST democratico? ( ) Sim ( )Nao 

Pontuar de 0 a 10. Quanto mais proximo de 0, menos democratico, quanto mais pr6ximo de 10 mais 
democratico ( ) 

3.3 Voce considera o Brasil democratico? ( ) Sim ( )Nao 
Pontuar de 0 a 10. Quanto mais pr6ximo de 0 menos democratico, quanto mais proximo de 10 mais 
democratico ( ) 

3.4 Voce considera a Bahia democratica? ( ) Sim ( )N3o 
Pontuar de 0 a 10. Quanto mais pr6ximo de 0 menos democratico, quanto mais pr6ximo de 10 mais 
democratico ( ) 

3.5 Qual o partido de sua preferencia? ( ) Nao tenho preferencia ( ) PT ( ) PSDB ( ) 
PMDB ( ) Democratas, ( ) PSOL ( ) PSTU ( ) PSB ( ) PL ( ) PDT ( ) Outro 

3.6 O quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 democracia pra voce? 

Questionario Para membros da DirecSo do MST-Ba 

1-IDENTIFICACAO 

1.1 Regional/Brigada: 

1.2 Nome do entrevistado( a) :Opcional 

Data da aplicacao: 
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1.3Sexo:( ) feminino ( ) masculino 

1.4 Data de nascimento: / / 

1.5 Escolaridade: ( )Naoestudou( )Primario( )Ginasio( ) Nivel medio ( ) Ensino superior. 

1.6 Tempo de MST. ( ) 1 a 5 anos ( )5as l0( ) 10 a 15 ( ) 15 a 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 ELEICOES E MOVIMENTO SOCIAL 

2.1 Voce votou nas ultimas eleicSes brasileiras? ( ) Sim ( ) Nao - Por que nao? 

2.2. VocezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 a favor que membros do MST participem enquanto candidates nas eleicSes brasileiras 
(para vereador, prefeito, deputado estadual e federal, senador, governador, presidente)? 

( ) Sim, sou a favor Por que: ( ) Porque 6 importante o MST participar diretamente do debate das 
eleicSes; 

( ) Amplia os espacos de luta pela reforma agraria 
( ) E importante ter representantes que s3o do MST nos ES 

pacos politicos 
( ) Outra razao, qual 

( ) Nao sou a favor. Por que: ( ) Acho que a politica eleitoral prejudica a autonomia de 
lutas do MST 
( ) Atrapalha a organizacao interna do MST 
( ) Porque os militantes perdem a centralidade da luta por R.A. 
( ) Outra razao, qual 

2.3 Voce votaria nos/nas candidatos(as) que site membros do MST? 

( ) Sim Por que: 
( ) Votaria porque sao companheiros(as) de movimento 
( ) Votaria porque as/os considero mais preparados(as) para defender a reforma agra-
ria 
( ) Votaria porque terei a oportunidade de cobrar os compromissos assumidos duran-
te a campanha depois 
( ) Outra razao, qual 

( ) Nao votaria, Porque: 
( ) Porque os militantes acabam priorizando seus interesses pessoais 
( ) Porque n3o vejo nenhuma diferenca entre os candidatos do MST e os outros 
( ) Porque acho que os militantes do MST n3o devem participar de eleicSes 
( ) Outra razao, qual 
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3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ELEICOES - DEMOCRACIA 

3.1 Voce considera importante participar das eleicSes brasileiras? ( ) Sim ( )Nfto 

3.2. De um modo geral voce considera o Brasil democratico? ( ) Sim ( ) Nao 

Pontuar de 0 a 10. Quanto mais pr6ximo de 0 menos democratico, quanto mais pr6ximo de 10 mais 
democratico ( ) 

3.3 De um modo geral voce considera a Bahia democratica? ( ) Sim ( ) Nao 
Pontuar de 0 a 10. Quanto mais prSximo de 0 menos democratico, quanto mais proximo de 10 mais 
democratico ( ) 

3.4 Deum modo geral voce considera o MST democratico? ( ) Sim ( )n8o 

Pontuar de 0 a 10. Quanto mais pr6ximo de 0, menos democratico, quanto mais prdximo de 10 mais 
democratico ( ) 

3.5 O quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 democracia pra voce? 

4. MST/ PARTIDO E DIRECOES 

4.1 Qual o partido de sua preferencia? ( ) Nao tenho preferencia ( ) PT ( ) PSDB 
( ) PMDB ( ) Democratas ( ) PSOL ( ) PSTU ( ) 
PSB ( )PL ( )PDT ( )Outro 

4.2 Voce concorda que as liderancas e ou militantes podem fazer parte das instancias de direcao do 
MST e da direcao do Partido? 

( ) Sim, ( ) Porque penso que at£ ajuda na articulacao entre esses dois 
espacos 

( ) Porque penso que e possivel conciliar as duas funcSes 
( ) Outra raz3o: 

( ) Nao ( ) Porque acho que nao e bom uma liderancas ocupar dois 
espacos de direcao 

( ) Para nao misturar as tarefas, uma acabara sempre atrapa 
lhando o desempenho da outra 

( ) Outra razao: 

4.3 Voce concorda que as liderancas e ou militantes que se candidatam podem fazer parte das instan-
cias de direc3o do MST? 

( ) Sim, ( ) Porque acho que ate ajuda na articulacao entre esses dois 
espacos em caso de o/a candidato(a) se eleger 

( ) Porque acho que 6 possivel conciliar as duas funcSes 
( ) Outra razao: 
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( ) Nao ( ) Porque acho que nao e bom uma lideranca ocupar dois es-
pacos de atuacao 

( ) Para n3o misturar as tarefas, uma acabara sempre atrapa-
lhando o desempenho da outra 

( ) Outra razao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 CRITERIOS/ AVALIACAO 

5.1 Em sua opiniao existem criterios no MST-Ba para militantes/liderancas se candidatarem a cargos 
polfticos (vereador, prefeito, deputados estadual e federal), etc.? 

( ) N3o tern criterios previamente definidos. 

( ) Sim Quais 

5.2 Em sua opiniao existem mecanismos de participacao do MST-Ba nos mandatos de vereadores, 
deputados estadual e federal? 

( )Nao 

( ) Sim, quais 

5.3 Qual o sentido para voce do MST participar ativamente nas eleicSes, inclusive com candidatos? 

5.4 Das experiencias com mandatos de vereadores oriundos/ organicos ao MST-Ba como voce avalia 
as atuacSes desses vereadores para o MST-Ba? 

Pontuar de 0 a 10. Quanto mais prSximo de 0 menos satisfeitos com a atuac3o dos vereadores, quanto 
mais pr6ximo de 10 mais satisfeitos. ( ) 

5.5 Das experiencias com mandatos de prefeitos oriundos/ organicos ao MST-Ba como voce avalia as 
atuacSes desses prefeitos para o MST-Ba? 

Pontuar de 0 a 10. Quanto mais proximo de 0 menos satisfeitos com a atuacao dos prefeitos, quanto 
mais proximo de 10 mais satisfeitos. ( ) 

5.6 Das experiencias com mandatos de deputados estaduais oriundos/ organicos ao MST-Ba como 
voce avalia as atuacSes desses deputados para o MST-Ba? 

Pontuar de 0 a 10. Quanto mais pr6ximo de 0 menos satisfeitos com a atuacao dos deputado estadual, 
quanto mais pr6ximo de 10 mais satisfeitos. ( ) 

5.7 Das experiencias com mandatos de deputados federals oriundos/ organicos ao MST-Ba como 
voce avalia as atuacSes desses deputados para o MST-Ba. 

Pontuar de 0 a 10. Quanto mais pr6ximo de 0 menos satisfeitos com a atuacao dos deputados federals, 
quanto mais prSximo de 10 mais satisfeitos. ( ) 
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Relacao dos assentamentos/regionais onde foram aplicados os questionarios da pesquisa 
de campo. 

REGIONAL CHAP ADA 
ASSENT AMENTO / BRIGADA DATA DE APLICACAO 

1. P.A BAD(AO 03/08/2011 
2. MOCAMBIQUE 02/08/2011 
3. BOASORTE 03/08/2011 
4. DANDARA 03/08/2011 
5. ACAMPAMENTON/C 03/04/2011 
6. FLORESTAN FERNANDES 02/08/2011 
7. AGUABELA 03/08/2011 
8. BELAPAZ 03/08/2011 
9. ELDORADO 03/08/2011 
10. 2DEJULHO 03/08/2011 
11. UMBUZEIRO 03/08/2011 
12. BOA ESPERANCA 03/08/2011 
13. AGUA BRANCA 03/08/2011 
14. RIOBONITO 04/08/2011 
15. TERRA VISTA 04/08/2011 
16. PATIS 04/08/2011 
17. SAOSEBAST1AO 04/08/2011 

REGIONAL SUDOESTE 
ASSENT AMENTO / BRIGADA DATA DE APLICACAO 

18. AMARALINA 06/08/2011 
19. RIACHO PALMEIRA 30/07/2011 
20. OLHO D AGUA 05/08/2011 
21. CONQUISTA DO RIO PARDO 06/08/2011 

REGIONAL EXTREMO SUL 
ASSENT AMENTO / BRIGADA DATA DE APLICACAO 

22. LULAO 03/08/2011 
23. CRUZ DO OURO 05/08/2011 
24. SAO JOAO 18/08/2011 
25. 1 0 DE ABRIL 12/08/2011 

26. ELIAS GONQALVES 19/08/2011 
27. OJEFERSON SANTOS 19/08/2011 
28. MACADAMIA 19/08/2011 

29. BELA VISTA 05/08/2011 
30. PAULO FREIRE 18/08/2011 

REGIONAL RECONCAVO 

ASSENT AMENTO / BRIGADA DATA DE APLICACAO 

31. PAULOCUNHA 18/08/2011 

32. ELDORADO 18/08/2011 

REGIONAL SUL 
DATA DE APLICACAO 10/08/20T 33. ASSENT AMENTO TERRA VISTA 
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APENDICE B: QUADROS E TABELAS 

RELACAO DAS CANDIDATURAS MEMBROS ORIUNDOS DO MST-BAHIA (1998 a 2010) 

Quadro 22: EleicSes Municipais - 1988 

Candidato Partido Cargo/ano Munic ip io Votacao Status/eieito -

nao eleito -

supiencia 

Rubneuza 
Leandro 

PT Prefeita/ 1988 Itamaraju 525 Nao eleita 

Quadro 23: EleicSes Majoritarias - 1994 

Candidato Partido Cargo/a no Munic ip io Votacao Status/eieito — 

nao eleito -

supiencia 

Frei Dilson 
Santiago 

PT Dep Estadual/ 
1994 

Estadual 10.342 Eleito 

juadro 24: EleicSes Municipais - 1996 

Candidate) Partido Cargo/ano Munic ip io Votacao Status/eieito -

nao eleito- su-

Frei Dilson PT Prefeito/ 1996 Itamaraju 12.054 Eleito 

Raniere Bote-
lho 

PT Vereador/1996 Itamaraju 391 Eleito 

Osvaldo Sil-
veira Rocha 

PT Vereador/1996 Itamaraju 373 Eleito 

Jose Irailton PT Vereador/1996 Prado 152 Eleito 

Julio Honorato 
Filho 

PT Vereador/1996 V. Con-
quista 

483 3° Suplente 

Candidature Partido Cargo/ano Munic ip io Votacao Status/eieito 

- nao eleito-

suplencia 

Valmir Assun-

cao 

PT Dep. Estadual/ 
1998 

Estadual 11.919 3° Suplente 

Quadro26^1eicSe^Murua^ 

Candidat 

Frei Dilson Santi-
ago 

PT Prefeito/ 2000 Itamaraju 9.171 

Status/eieito 

- nao eleito-

suplencia 

Nao eleito 

Jose Irailton PT Vereador/2000 Prado 287 Eleito 

Osvaldo Silveira PT Vereador/2000 Itamaraju 389 Eleito 
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Raniere Botelho PT Vereador/2000 Itamaraju 229 2° Suplente 
doPT 

Miguel Monteiro PT Vereador/2000 Itamaraju 379 1° Suplente 
PT 

Noeci Ferreira 
Salgado 

PT Vereador/2000 V. Conquista 1.844 Eleito 

Morival Santiago 
da Silva 

Sem coliga-
cao 

Vereador/2000 Itaete 121 Nao eleito 

Quadro 27: EleicSes Majoritarias - 2002 
Candidatura Partido .Municipio Votacao Status/eieito 

- nao eleito-
suplencia 

Valmir Assuncao PT Dep. Estadual/ 
2002 

Estadual 24.176 3° Suplente 

Quadro 28: Elei95es Municipais - 2004 
Candidatura Partido Cargo/ano Municipio Votacao Status/eieito 

- nao eleito-

Frei Dilson Santi-

ago 

PT Prefeito/ 2004 Itamaraju 19.091 Eleito 

Jose Irailton PT Vereador/2004 Prado Eleito 

Osvaldo Silveira PT Vereador/2004 Itamaraju 488 Eleito 

Raniere Botelho PT Vereador/2004 Itamaraju 444 1° Suplente 
doPT 

Paulo Vitor PT Vereador/2004 Itamaraju 280 3° Suplente 
PT 

Joao Passos PT Vereador/2004 Arataca 147 3° Suplente 

Elias Jacob Mattar 
Neto 

PT Vereador/2004 Itabuna 534 2° Suplente 

Morival Santiago PT Vereador/2004 Itaete 318 Eleito 

Noeci Ferreira 
Salgado 

PT Vereador/2004 V. Conquista 1.551 1° Suplente 

Quadro 29: EleicSes Majoritarias - 2006 
Candidatura Partido Cargo/ano Municipio Votacao Status/eieito 

- nao eleito-
suplencia 

Valmir Assuncao PT 
Dep. Estadual/ 
2006 

Estadual 68.302 Eleito 
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Quadro 30: EleicSes Municipais - 2008 

Candidatura Partido Cargo/ano Municipio Votacao Status/eieito 
- nao eleito 
supiencia 

Frei Dilson Santi- PT Prefeito/ 2008 Itamaraju 11.792 Eleito 

ago 
Jose Irailton PT Vice- Prefeito 

/2008 
Prado Eleito 

Osvaldo Silveira PT Vereador/2008 Itamaraju 696 Eleito 

Raniere Botelho PT Vereador/2008 Itamaraju 299 3° Suplente 
doPT 

Gilney Pereira dos PT Vereador/2008 Itamaraju 233 4° Suplente 

Santos 
Paulo Vitor PT Vereador/2008 Itamaraju 440 1° suplente 

PT 

Joao Passos PT Vereador/2008 Arataca 84 Nao eleito 

Jose Luis de Jesus PT Vereador/2008 Itaete 87 2° Suplente 

Serra 

Elias Jacob Mattar PT Vereador/2008 Itabuna 449 3° Suplente 

Neto 

Julio Honorato PT Vereador/2008 V. Conquista 2.198 1° Suplente 

Geronimo Pereira PT Vereador/2008 Wagner 214 Eleito 

dos Santos 

OBS.: 

Em 2008 - Frei Dilson Santiago, nao contou com o apoio de toda direcao do MST. Foi apoiado por Ademar 

Bogo e alguns militantes no municipio de Itamaraju. 

Frei Dilson Santiago - renunciou ao mandato em abril de 2010, apos uma serie de processos contra sua gestae Assu-

miu o vice-prefeito que na ocasiao integrava o partido fPHS) - Pedro da Campineira que esta atualmente no PSB. 

Pedro da campineira e candidato a reeleicao pelo PSB contra o candidato apoiado pelo sem terra Dalvadisio 

Lima do PT. 

Em 2008 Jose Irailton - integrou a chapa do PC do-B como vice-prefeito no municipio de Prado. Nao teve o 

apoio da direcao estadual do MST. 

Quadro 31: EleicSes Majoritarias -2010 

Candidatura Partido Cargo/ano Municipio Votacao Status/eieito 
- nao eleito-

suplencia 

Valmir Assuncao PT Dep. federal/ 
2010 

Bahia 132.999 Eleito 

Marcelino Galo* PT Dep. Estadual Bahia 59.456 Eleito 
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Quadro 32: Sintese - Candidatures MST 

Candidatos/membros N" de candi-
datures 

V mandatos/ 
eleitos 

IN" de su-
plentes 

Nao eleitos 

16 Candidatos: 

a) 14 candidatos oriundos da mili-
tancia no MST 

b) 2 candidatos defendidos pelo 
MST como sendo proprios, mas 
que integram a rede de articula-
cao - Frei Dilson - Igreja e 
Marcelino Galo - Tecnico apoi-
ador da reforma agraria 

39 19 mandatos 16 4 

Quadro 33: Atuais prefeitos do Extremo Sul - 2008-2012 

Nome do Prefeito Prefeitura/partido Nome do prefeito Prefeitura/partido 
1. Pedro Campinei-

ra 
Itamaraju - PSD 1. Leo Brito Alcobaca - PSD 

2. Joao Alberto 
Amaral - Jonga 

Prado - PcdoB 2. Adalberto Nonato Veredas - DEM 

3. Danilo Fraga Lagedao -PP 3. Paulo Alexandre 
Matos GrifTo (Tixa) 

Mucuri - PDT 

4. Carlos Robson 
da Silva 

Nova Vicosa 
PMDB 

4. Padre Aparecido Tx de Freitas - PSDB 

5. Jadilson Ruas Caravelas-PDT 5. Manoel do Carmo 
Loyola 

Jucurucu - PSD 

6. Edvaldo Carva-
lho dos Santos 

Ibirapua - PP 6. Osvaldo Gomes 
Caribe 

Itabela - PMDB 

7. Gilberto Apade Porto Seguro - PSB 7. Jose Roberio Ba-
tista Oliveira 

Eunapoli - PRTB 

8. Milton Ferreira 
Guimaraes 
(Bentivi) 

Itanhem - PSB 9. Adalberto Alves 
Pinto 

Medeiros Neto - PHS 

10. Ademar 
Pinto Rosa 

Guaratinga - PMDB 11. Jorge Monteiro 
Pontes 

Sta Cruz de Cabralia -
PT 

12. RielsonLima Itagimirim - PMDB 13. Claudio Carva-
lho 

Itapebi - PMDB 

14. Iedo Elias Belmonte - PP 
Fonte: site TRE - EleicSes 2008 
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Quadro 34: Relacao de assentados ligados ao MST-Ba candidatos em 2012 

Nome Regiao de atuacao Candidatura 
/municipio 

Partido 

1 Francisco Elizete Gon-

calves (Chico do MST) 

Chapada Diamantina Vereador - Cafarnaum PT 

2 Gerinaldo Conceicao da 

Cruz 

Chapada Diamant ina Vereador - ItaetS PT 

3 Geronimo Pereira dos 

Santos 

Chapada Diamantina Vereador/Wagner - Sao Se-

bastiao Utinga 

PT 

4 Gilney Pereira dos San-

tos 

Extremo Sul Vereador/ 

Itamaraju 

PT 

5 Helia Santos de Souza Sul Vereadora-Arataca PT 

6 Isaque Ribeiro de Oli-

veira (Super Gil) 

Extremo Sul Vereador/Itamaraju PT 

7 Joao Bispo dos Santos 

(Joao guarda) 

Chapada Diamantina Boa vista do Tupim( primeira 

MST) e 2 vereador /apoiado 

pelo Prefeito Iran/PSDB/PP 

PP 

8 Jorge de Jesus Rocha Extremo Sul Vereador Alcobaca PT 

9 Josival Francisco Bor-

ges (Nego do PT) 

Sul Camacan PT 

10 Maria Lucia Ferreira 

dos Santos 

Extremo Sul Vereadora/Prado PT 

11 Mauricio Xavier Costa 

(Lindao) 

Extremo Sul Vereador/ Prado PT 

12 Mourival Jose de Souza Chapada Diamantina Wagner PT 

13 Osvaldo Silveira Rocha Extremo Sul Vereador/ 

Itamaraju 

PT 

14 Pastor Edilson Souza 

Alves 

Oeste Vereador/Riachao das Neves PSC 

15 Priscila Santos de Jesus Extremo Sul Vereadora/ Prado PDT 

16 Raniere Goncalves Bo-

telho 

Extremo Sul Vereador/Itamaraju PT 

17 Rondineli Arena Santa-

na (Nelinho) 

Chapada Diamantina Vereador/Boa vista do Tupim PT 

Quadro 35: Presidentes do PT no municipto de Itamaraju - Regiao Extremo Sul 

Presidentes PT 
Itamaraju 

ros segmi 
os sociais 

dos do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Josenilza Alves Figueiredo Setor de Educacao 
MST 

2009-2013 

Weldes Valeriano Queiroz Direcao Estadual 2007-2009 

Joao Alves de Souza Neto Radialista / sim-
patizante do 

MST 

Assentado do MST 2005-2007 

Semildes Santos (Bida) Sind. dos 
Bancarios 

2003-2005 

Osvaldo Silveira Rocha Assentado/vereador 
do MST 

2001-2003 

Antonio Araujo Setor de Producao 1999-2001 

Djacira Maria de Oliveira 
Araujo 

Direcao Estadual 1995-1999 

Pedro dos Anjos Sindicato Rural 1990-1995 



TgbejaPzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA^Municipios do Extremo Sul da Bahia - Dados sobre populacao rural x urbana zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- — r — Cidades 

1. Itamaraju - PSD 16.107 13.284 48.037 49.785 
2. Prado-PCDOB 12.329 15.474 14.169 12.153 
3. LajedSo-PP 1.557 1.657 1.852 2.076 
4. Nova Vicosa - PMDB 

5. Caravelas - PDT 
7.440 5.030 24.636 33.526 4. Nova Vicosa - PMDB 

5. Caravelas - PDT 9.771 10.105 10.332 11.309 
6. IbirapuaVPP 3.523 3.424 3.573 4.532 
7. Porto Seguro - PSB 16.102 22.851 79.619 104.078 
8. Itanhem-PSB 7.244 6.010 14.090 14.206 
9. Guaratinga - PMDB 14.302 11.740 10.017 10.425 
10. Itagimirim - PMDB 1.787 1.461 5.941 5.649 
11. Belmonte - PP 9.226 10.378 10.806 
12. Alcobaca-PSD 13.454 10.186 7.446 11.085 
13.Vereda-DEM 6.174 5.421 1.276 1.379 
14. Mucuri-PDT 9.377 8.534 18.685 27.492 
15.Tx. de Freitas - PSDB 8.798 9.078 98.688 120.263 
16. Jucurucu - PSD 10.527 7.998 1.850 2.297 
17. Itabela-PMDB 6.909 7.006 18.837 21.384 
18. Eunapolis - PRTB 4.959 6.783 79.161 93.413 
19. Medeiros Neto - PHS 5.208 4.496 16.027 
20. Sta. Cruz de Cabralia - PT 10.361 7.262 13.527 19.002 
21.Itapebi-PMDB 2.584 2.227 8.542 8.268 
T O T A L GERAL DA 

POPULACAO 149.718 162.926 46.7042 555.546 
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ANEXO A: BOXES 

Box 10: Contexto do eucalipto 

A particularidade do Extremo Sul: O contexto sociopolftico e as acoes das empresas do Euca-
lipto ontem e hoje 

A regiao do Extremo Sul da Bahia, foi sem duvida o lugar de consolidacSo das primeiras 

estrategias dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA consolidac3o do MST na Bahia bem como foi a referenda de construcao dessa parti-

cipac3o politica institucional. Esta regiSo localiza-se entre as coordenadas geograficas de 15°45' a 

18°30' de latitude sul e de 30°50' a 40°40' de longitude W.Gr, com uma area de aproximadamente 

30.420 km2, representando 5,42% do total do territ6rio estadual. (Centra De Estatfsticas E Informa-

f5es - Cei, 1992). Situa-se ao sul do territ6rio baiano, em sua area mais afunilada que faz fronteira 

ao sul com o Espirito Santo, a oeste com Minas Gerais e ao norte com as regides economicas baia-

nas Sudoeste e Litoral Sul, sendo a parte leste margeada pelo oceano Atlantico (CAR, 1994). A 

regiao € composta por 21 municipios: Alcobaca, Belmonte, Caravelas, Eunapolis, Guaratinga, Ibi-

rapuan, Itabela, Itagimirim, ltapebi, Itamaraju, ltanhem, Jucunifu, Lagedao, Medeiros Neto, Mucu-

ri, Nova Vicosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz de Cabralia, Teixeira de Freitas e Vereda. Mapa 

abaixo. RegiSo marcada pelos processos de desmatamento, concentracao de terra e avanco do plan-

tio de monoculture do eucalipto e da pecuaria extensiva. Conjuntura que contribuiu sobremaneira 

para a a?ao do MST, o qual encontra nesse cenario o adversario na figure das empresas plantadoras 

de eucalipto e nos fazendeiros praticantes da pecuaria extensiva e no grupo da UDR (uniao demo-

cratica ruralista)80. 

A partir da segunda metade do seculo XX, o capital avanca, modificando as rela96es sociais, 

a estrutura produtiva e a paisagem regional. Na decada de 1970 o Governo Federal passou a estimular 

o plantio de eucalipto no territ6rio nacional. (OLIVEIRA et.al, 2007). Nos anos de 1980, surge na 

regiao Extremo- Sul da Bahia as primeiras unidades de produc3o e empresas, atraidas em func3o de 

relevantes fatores locacionais, especialmente, segundo os estudos da Superintendencia de Estudos 

Economicos e Sociais da Bahia - SEI (2002), pelas condifoes edafoclimaticas, preco da terra, escoa-

mento da produpao via porto de Vit6ria no Espirito Santo e de Ilh6us na Bahia, disponibilidade de 

mao-de-obra e grandes extensoes de terras para implantacao dos cultivos de eucalipto (Companhia De 

Desenvolvimento E Ac3o Regional - Car, 1994). 

A pecuaria bovina extensiva, a mecanizap3o de alguns cultivos e a atividade madeireira 

expandiram-se rapidamente. Nos anos de 1990 o reflorestamento de eucalipto para fins industrials 

intensifica-se, inserindo definitivamente a regiao na I6gica da acumulafao capitalista, e impactando 

de forma indiscriminada sobre os recursos naturais da Mata Atlantica. Ao mesmo tempo o Extremo 

Sul recebe grandes contingentes migrat6rios de outras regiSes do Pais, contribuindo para a forma-

cao de uma nova conflgura9ao urbana e rural. A implanta9ao de atividades rurais menos intensivas 

em mao-de-obra, como a silviculture, tern favorecido a expulsSo do "homem do campo" mudando a 

estrutura fundiaria, com destaque para as unidades familiares. (OLIVEIRA et al„ 2007) 

Atualmente as tres maiores empresas instaladas na regiao sao Bahia Sul Celulose, Aracruz 

Grupo formando em 1995 nacionalmente e na Bahia com sede regional em Itamaraju. 



Celulose e Veracruz Florestal. Nos municfpios de Mucuri, Alcobaca, Nova Vicosa e Caravelas 

concentram-se os maiores plantios, representando cerca de 80% do total da area plantada na regiao, 

onde se localizam as maiores produ95es. Mais recentemente, Eunapolis, Porto Seguro, Santa Cruz 

de Cabralia come9am a despontar nessa atividade, o que pode ser verificado pela produ99o de euca-

lipto no municipio de Eunapolis que atingiu 1.754.268 m3 em 2006, (Fonte IBGE, 2006), represen-

tando 20,34 % da produ9§o estadual. A Veracruz Florestal, por exemplo, possui cultivos nos muni-

cfpios de Eunapolis, Santa Cruz Cabralia, Beimonte, Prado e Porto Seguro. OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA maci90s da Bahia 

Sul Celulose distribuem-se nos municfpios de Alcoba9a, Caravelas, Mucuri, Nova Vicosa, Teixeira 

de Freitas e Ibirapoa. Segundo relat6rio do Instituto do Meio Ambiente (IMA) 2008. A partir de 

mapeamentos realizados em 2007, foi estimada uma area total de 454.128,00 ha ocupada por plan-

tios de eucalipto no Sul e Extremo Sul da Bahia. A partir de dados fomecidos pelas empresas, foi 

estimada a ocupa9ao de uma area total 417.091,4 ha por plantios (pr6prios e de fomento florestal) 

das empresas Veracel Celulose S.A, Aracruz Celulose, Suzano Papel e Celulose e CAF Santa Bar-

bara Ltda. A16m da altercujao da paisagem com a destrui93o a mata atlantica, impactos ambientais e 

concentra98o fundiaria, comparando-se os levantamentos acima foi constatada uma diferen9a de 

37.037 ha, relativa a cultivos de eucalipto sobre os quais o IMA n3o tern conhecimento e/ou qual-

quer tipo de controle. 

Observando os estudos na escala do tempo percebe-se que no perfodo de 1970-1985 o 

numero de empregos permanentes no campo cresceu nessa regiao, no entanto, essa tendencia muda 

nos perfodos subsequentes. Passou de 20.249 em 1985 para 8.914 em 1995, representando uma 

queda de 127% no emprego. Por outro lado, observou-se crescimento no numero de empregados 

temporarios entre 1970 a 1985 de 225%, saindo de 7.105 em 1970 para 23.111 trabalhadores em 

1985. Ja em 1995 esse numero cai para 2.398 trabalhadores, ou seja, uma redu9ao de 863%, compa-

rando-se os anos de 1985 e 1995. Os numeros que representam a categoria responsavel e o membro 

n5o remunerado da famflia passaram de 57.159 (82,15%) em 1970 para 18.335 (56,81%) em 1995. 

Segundo Pedreira (2004), esses indicadores assinalam duas faces de um grande processo: o declinio 

e desagrega9ao de formas de produ9ao camponesa, associado ao crescimento das rela95es de assa-

lariamento. 

Na opiniao dos moradores da regiao, a medida que o cultivo do eucalipto avan9ava, o 

emprego no campo reduzia, tanto o temporario, quanto o permanente. Analisando a composi98o da 

mao-de-obra no periodo de 1970-1995/96, um fato muito marcante 6 a perda de importancia relati-

va do trabalho familiar na regiao, refletindo mudan9as que se desencadeiam no carater da atividade 

agricola desse espa90 rural expresso pela tendencia ao privil^gio de rela95es de trabalho de carater 

mais tipicamente capitalista (SILVA, 1993). As ONGs da regiao consideram que os projetos da 

industria de celulose acentuaram o exodo rural, a migra93o populacional, inchando as cidades e 

gerando problemas sociais" (IOS, 2005, p.48) Nesse contexto, a introdu93o da monocultura do 

eucalipto no Extremo Sul da Bahia, conseguiu absorver inicialmente, na fase da sua implanta9ao, 

grandes quantidades de mao-de-obra, principalmente nos tratos culturais e nas instala98es de suas 

industrias, decorrido esse primeiro momento, a quantidade de empregos nessas atividades diminuiu 

significativamente (DIAS, 2001). 



Portanto, o avanco do eucalipto em areas passiveis de utilizacao da agricultura familiar, tern 

dificultado a reproducao dos mesmos, concomitantemente, ao processo expulsao do "homem-rural", -

no momento dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA implanta9ao dos empreendimentos industrials de papel e celulose, trabalhadores do 

campo sentem-se atraidos em busca de novas oportunidades de trabalho. No entanto, este trabalhador 

n3o consegue se inserir nas novas atividades, uma vez que sao intensivas em capital e mao-de-obra qua-

lificada. Este, alias, £ um dos fatores que contribuiu no avanco de movimentos sociais rurais na regiao. 

Afinal estes trabalhadores e/ou produtores excluldos da I6gica capitalista desenvolvida passam a fazer 

parte de graves problemas sociais como a elevapao do desemprego, da favelizac8o urbana e dos Indices 

de vulnerabilidades sociais. Infere-se que estas tendencias tern se intensificado nos ultimos anos. dada a 

expans3o do plantio de macicos florestais, voltados ao suprimento das fabricas de papel e celulose, im-

pulsionados com a implantacao destas empresas no setor e concentracao fundiaria apontada tambem 

pelo relat6rio do IMA, 2008. Ha uma tendencia a um processo de homogeneiza93o na dinamica do uso 

da terra no Extremo Sul, onde as unidades "pastagem" e "cultivo de eucalipto" s3o elementos dominan-

tes na paisagem regional. Uma situacao preocupante de alta concentra9ao fundiaria e ilustrada pelos 

percentuais das areas dos municfpios do Extremo Sul do estado, pertencentes as empresas Aracruz Celu-

lose, Suzano Papel e Celulose, comprometidos por plantios de eucalipto: Nova Vicosa - 44%; Alcoba9a 

- 34,3%; Caravelas - 34%; Mucuri-33,5%; Eunapolis - 20%; Santa Cruz - 18%. (IMA, 2008). 

Todo este processo tern trazido como consequencia uma generalizada inquieta93o popular 

atravds de organiza95es ambientais e movimentos de trabalhadores rurais sem-terra. Nesse contexto 

no qual a for9a da monoculture da silviculture impacta nas redoes de mercado, de trabalho, da 

terra e do meio ambiente, fatores que repercutem diretamente na vida dos pequenos produtores. 

Daqueles 37, 037,00 ha que nao possuem documentos da area plantada, por exemplo, o relat6rio do 

IMA considera plantio atrav^s da apropria93o das terras dos pequenos produtores que n3o havendo 

alternativa, plantam o eucalipto o qual recebe a assistencia dessas empresas para ao final do plantio 

comprar essa produ93o dos pequenos agricultores. 

Quanto a caracteriza9ao demografica da regiao, de acordo com o Censo Demografico do 

IBGE realizado em 2010, o Extremo Sul, possui um contingente populacional de 643.760,85 habitan-

tes, do total de 14.080.654 habitantes do Estado. A popula93o rural na Bahia vem ao longo do tempo 

diminuindo, em 2000 observava-se XX de rurais em rela93o a X de urbanos, em 2010 a popula93o 

rural e" de 4.297,902 e urbana de 8.772.348 equivales a 32,88% e 67,12% respectivamente. Portanto, 

pode-se inferir que a recente configun^ao das atividades produtivas desenvolvidas no extremo sul 

baiano, com destaque para a monoculture do eucalipto. pouco intensiva e mao-de-obra, tern contribui-

do com a desocupa93o rural. E tamtam pela concentra93o fundiaria, expulsando os pequenos agricul-

tores familiares e os trabalhadores rurais. Em estudos entre 1991 e 2000 todos os municfpios apresen-

taram aumento de populacao urbana, nos dois periodos observados, ao passo que a popula98o rural a 

exce93o dos municfpios de Alcoba9a e Porto Seguro. (OLIVEIRA, et al., 2007). 
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Box 11: Sobre a ocupacao da fazenda Cutrale 

24/08/2011 

as 18:53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O povo estatlzado marcha em Brasilia; nos pagamos es-

ses revolutionaries de meia-tigela 

Uma das caracteristicas do nosso tempo sao os chamados "movimentos populares" financiados 
com dinheiro publico. Onde os idealistas e utopistas de outrora viam o despertar autentico do 
povo, ve-se hoje o, como posso chamar?, "povo estatizado" — ou, se quiserem, o "povo privati-
zado pelo PT". 

"Milhares" — os militantes falam em 15 mil — de sem-terra marcharam sobre Brasilia cobrando 
mais recursos para a reforma agraria e renegociacao da divida de pequenos agricultores. Essa 
segunda demands empresta, assim, uma especie de carater econfimico urgente ao que e, de 
fato, ideologia estatizada. Quern financia o MST — e, pois, indiretamente, a tal Via Campesina 
(com este sotaque ridiculo de subcosmopolitismo latino-americano) — e o estado brasileira. Ou 
seja: voce. 

O movimento promove invasoes, ocupacoes de predios publicos e interdicoes de estradas em 
17 estados. Como varias instancias do Poder Publico nao impoem a lei, a teatralidade lembra, 
assim, as vesperas da tomada do Palacio de Inverno. Mas reitero: esse tipo de "povo" que esta 
na rua e s6 uma variante, a perversa, do funcionalismo publico. Ainda que Ihe tentem emprestar 
uma dimensao herdica. 

Nao por acaso, sem nada de mais urgente na agenda, dois dos principals ministros de Dilma — 
Gilberto Carvalho e Gleisi Hoffmann — estiveram ontem com lideres do movimento. Por qual-
quer razao, a bola nao foi passada para o ministro do Desenvolvimento Agrario. _ interessante 
saber que o coracao do governo para em favor de uma causa irrelevante. 
Cutrale 

A Justica determinou a reintegracao de posse da fazenda da Cutrale, em Borebi, interior de Sao 
Paulo, ocupada pelo MST (de novo!) desde segunda. Os valentes ganharam ate o meio-dia de 
amanha para organizar a saida. Devem sair da propriedade e rumar para o centra do Bauru, 
onde farao um ato publico, com a participacao dos deputados do... PT! Mais uma evidencia do 
carater estatizado do movimento. 

Os trabalhadores da Cutrale ainda estao impedidos de entrar na propriedade. Uma das coorde-
nadoras da invasao explica, com aquele destemor de quern pode mandar a Constituicao 
azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cerda: "Nao entramos na sede nem em casas de funcionarios, mas a entrada de pessoas e 
controlada pelo movimento". 

Entenderam? O "movimento" decide quando vale e quando nao vale a propriedade privada e 
tambem regula o direito de ir e vir. Afinal, este pais tern lei: a do MST. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por Reinaldo Azevedo 
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09/05/2011 

as 17:27 

Pode invadir que o petista Jaques Wagner garante o 

churrasco! 
Voces se lembram que o MST havia invadido a Secretaria de Agricultura da Bahia, certo? 
O que fez o governador Jaques Wagner? Recorreu a Justice para obter a reintegracao de 
posse, uma obrigacao funcional sua? Nao! Passou a alimentar a turma com 600 quilos de 
came por dia. Era tanta comida que as sem-terra passaram a salgar a came para que 
Nao apodrecesse. Ha 20 dias, a area foi desocupada. Na semana passada, como grati-
dao, Wagner nomeou Vera Lucia da Cruz Barbosa secretaria de Politicas para as Mulhe-
res. Ela e dirigente do MST, membro da Via Campesina e integrante da Coordenacao 
Nacional dos Movimentos Sociais (CMS). 

Pois e... A secretaria foi invadida de novo, desta feita pelo Movimento dos Trabalhadores 
Assentados, Acampados e Quilombolas (Ceta) e pelo Movimento dos Trabalhadores De-
sempregados (MTD). O que mais acho interessante num "Movimento de Desempregados" 
e o fato de seus membros preferirem a mobilizacao a procura de um emprego. Pergunta: 
se o MTD faz greve, o que acontece? 

Vejam bem: esses dois grupos pertencem aquela tal "Coordenacao Nacional dos Movi-
mentos Sociais", de que Vera Lucia, agora secretaria, e chefe. Na pratica, o governo 
Wagner funciona como invadido e invasor, compreenderam? 

Eu espero que os baianos "sem-alguma-coisa-que-os-faca-felizes" tenham aprendido qual 
e o caminho da satisfacao de seus anseios: a Secretaria da Agricultura! Podem invadir a 
vontade. O churrasco fica por conta de Wagner. Resta saber quern paga a cerveja. 
Ignoro se o Ministerio Publico decidiu agir contra Jaques Wagner. Acho que nao! Alguns 
grupos e ao menos um partido tern o direito natural de mandar a lei as favas no Brasil. 
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Box 13: Reforma administrativa de Wagner e criacao de secretaria para mulheres zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7/05/2011 

as 6:39 

A Bahia de Wagner: MST tambem ganha o pao onde 

come a carne 
Jaques Wagner (PT), governador da Bahia, nao da s6 carne para o MST, nao! Tambem 
da cargo. Valmir Assuncao, aquele deputado "emessetista" a quern dediquei um post 
outro dia, conseguiu emplacar uma aliada sua no governo: Veralucia da Cruz Barbosa 
vai assumir a recem-criada Secretaria de Politicas para as Mulheres. Vamos ver se ela vai 
ter tempo... A moca e dirigente nacional do MST, integrante da Via Campesina e membro 
da Coordenacao Nacional dos Movimentos Sociais (CMS). Haja amor pelo povo!!! Leiam 
o que informa Tiago Decimo, no Estadao: 

O governo baiano anunciou na quinta-feira, no Diario Oficial, a nomeacao dos titulares de 
cinco novas secretaries e de um chefe de gabinete, que assumem o cargo hoje. Alem 
disso, tirou da secretaria responsavel pelo acompanhamento das obras da Copa do Mun-
do de 2014 a condicao de "extraordinaria" e vai agregar 174 funcionarios comissionados a 
folha de pagamento estadual. 

A reforma administrativa, apresentada pelo governo a Assembleia em 11 de abril, foi 
aprovada no dia 27 e sancionada na quarta-feira pelo governador Jaques Wagner (PT). 
Genericamente, o governo alega que as mudancas foram necessarias para "melhorar e 
modernizar" a administracao e para "atender as politicas publicas definidas para os pr6-
ximos anos". 

O custo mensal fixo das alteracoes e de R$ 543 mil, sem contar eventuais gratificacoes, o 
que levou a oposicao a fortes ataques - o governo anunciou, no inicio do ano, contingen-
ciamento de R$ 1,06 bilhao no orcamento estadual. A reforma tambem serve para aco-
modar aliados descontentes. O principal exemplo e o de Veralucia da Cruz Barbosa, diri-
gente nacional do Movimento dos Sem-Terra (MST) e integrante da Via Campesina e da 
Coordenacao Nacional dos Movimentos Sociais (CMS), que assume a nova Secretaria de 
Politicas para as Mulheres. Foi indicado pela ala petista Articulacao de Esquerda, liderada 
no Estado pelo deputado Valmir Assuncao, que se considerava "excluida" da administra-
cao estadual. 

"O contingenciamento tirou recursos das universidades estaduais, que estao em greve, e 
suspendeu pagamento de fornecedores, mas nao falta dinheiro para remunerar "os com-
panheiros" com a criacao de novos cargos", acusa o presidente do DEM na Bahia, Jose 
Carlos Aleluia. Aqui zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por Reinaldo Azevedo 
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Box 14: Dobradinha de Valmir Assuncao com deputados estaduais nas EleicSes de 2010 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N ° N O M E P A R T I D O N° D E V O T O S E L E I T O ( S I M 

OU NAO) 

1. Anderson Ninho PSC 3.530 NAO 

2. Angelo Almeida PT 25.025 NAO 

3. Bira Coroa PT 39.254 S I M 

4. Emanoel PSB 24.360 NAO 

5. Fabiola Mansur PSB 21.852 NAO 

6. Fatima Nunes PT 57.843 S I M 

7. Geronimo Santana PSB 3.854 NAO 

8. Gilmar Santiago PT 24.414 NAO 

9. Hildebrando do PT PT 3.109 NAO 

10. Jeferson Paranhos PC DOB 527 NAO 

11. Joacy Dourado PT 35.424 NAO 

12. Joao Carlos Bacelar PTN 46.990 S I M 

13. Julio Rocha PT 18.439 NAO 

14. Leo Kret do Brasil PR 22.534 NAO 

15. Luiz Augusto PP 45.505 S I M 

16. Luiza Maia PT 79.858 S I M 

17. Marcelino Galo PT 59.456 S I M 

18. Marcelo Nilo PDT 132.794 S I M 

19. Naidinho do Congo PRP 391 NAO 

20. Neusa Cadore PT 58.059 S I M 

21. Olivia Santana PC DOB 30.466 N A O 

22. Paulo Rangel PT 55.761 S I M 

23. Prof. Valdeci PT 33.691 NAO 

24. Roberto Carlos PDT 75.873 S I M 

25. Ronaldo Carleto PP 101.816 S I M 

26. Rosemberg Pinto PT 70.122 S I M 

27. Sergio Sao Bernardo PT 3.486 NAO 

28. Sgto. Isidoro PSB 46.963 S I M 

29. ValdirTavares PT 3.719 NAO 

30. Vania Galvao PT 19.220 N A O 

31. Vespaziano PTN 12.071 N A O 

32. Yulo Oiticica PT 38.967 S I M 

33. Ze Neto PT 81.223 S I M 
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Box 15: Carta do F6rum Nacional de Reforma Agraria em apoio a Dilma Rousseff 

Brasilia. 20 de outubro de 2010. 

As Entidades que comp5e o Forum Nacional pela Reforma Agraria e Justica no 

Campo (FNRA), de modo autonomo e independente, declaram o seu apoio a eleicao 

de Dilma Rousseff para presidenta do Brasil. Vamos assegurar oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA avan90s conquis-

tados e nao permitir que nosso pais retroceda ao tempo das politicas neoliberais, da 

criminalizacao das lutas populares e das acoes que transformavam em casos de po-

licia a legitima luta das organizacoes e movimentos sociais pela conquista de direi-

tos no campo. 

Dilma coloca como a prioridade numero um de seu governo a erradicacao da mise-

ria. O Forum concorda plenamente com esta prioridade. Por isso com seu apoio 

espera que Dilma, como presidenta, adote medidas rapidas e efetivas para avancar 

na realizacao da Reforma Agraria, no fortalecimento da agricultura familiar e cam-

ponesa e na defesa do Meio Ambiente. 

Entendemos que a erradicacao da pobreza no campo so se concretizara se 

houver uma profunda Reforma Agraria que possibilite o acesso a terra as centenas 

de milhares de familias sem terra, que garanta os territorios aos povos indigenas e 

as comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais e assegure, alem da 

distribuicao da terra, a implantacao de politicas que garantam a construcao de co-

munidades sustentaveis, tanto economica, quanto cultural e ecologicamente. Na 

esteira do que Lula iniciou, o apoio e o estimulo a agricultura familiar deve avancar, 

uma vez que ela e a responsavel pela maior parte da producao de alimentos e pela 

maioria das ocupacoes produtivas no meio rural, de acordo com os dados do Censo 

Agropecuario do TBGE de 2006. 

Para que seja possivel efetivar a Reforma Agraria e o fortalecimento da agri-

cultura familiar e camponesa, e fundamental avancar na solucao de problemas es-

truturais que persistem no meio rural. Por isso, o Forum ao expressar seu apoio a 

Dilma, espera que. caso seja eleita, ela se comprometa efetivamente com politicas e 

acoes essenciais para a construcao de um desenvolvimento que promova a distri-

buicao de renda e a sustentabilidade socioambiental do pais, levando em considera-

cao os seguintes pontos: 

• Priorizar a realizacao da reforma agraria. como politica publica central para 

um desenvolvimento socialmente equitativo e ambientalmente sustentavel 

do pais, assegurando o cumprimento integral da funcao social da proprieda-

de. 

• Construir, com ampla participacao dos movimentos do campo, o I I I Piano 

Nacional da Reforma Agraria com o objetivo de assentar todas as familias 

sem terra acampadas e assegurar o amplo acesso terra, ao territorio e aos 

bens naturais aos povos tradicionais. 

• Promover o pleno desenvolvimento dos assentamentos ja criados e fortalecer 

a agricultura familiar e camponesa dentro de uma estrategia que garanta a 

soberania e seguranca alimentares. implementando politicas publicas que 

impulsionem o seu desenvolvimento e a dinamizacao da vida no campo, 

com qualidade de vida e trabalho. 



• Fortalecer o INCRA e o M D A dando-lhes condicoes humanas e financeiras 

parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA execu9&o de todas as a95es necessarias a realiza9ao da ampla reforma 

agraria e do fortalecimento da agricultura familiar e camponesa. 

• Intensificar esfor90s junto aos parlamentares para que o Congresso Nacional 

aprove a PEC 438. que preve a expropria9ao de terras onde for constatada a 

pratica do trabalho escravo. Atualizar os indices de produtividade rural. 

• Adotar medidas que possibilitem um modelo de produ9ao agricola que redu-

za e elimine os desmatamentos, as emissoes de gas carbonico. a degrada9§o 

do solo e a destrui9ao da biodiversidade e dos recursos naturais. 

• Reconhecer e valorizar o papel da participa9ao social no processo de mobil i-

za9ao e gestao do programa de reforma agraria, revogando de imediato todas 

as medidas que criminalizam as lutas pela terra, os movimentos e organiza-

9oes sociais. 

• Aprovar a I Politica Nacional de Desenvolvimento para o Brasil Rural 

(PNDRB), assegurando entre outras coisas, normas e procedimentos. que 

aperfei9oem o marco regulatorio da reforma agraria e facilitem a vida dos 

trabalhadores e trabalhadoras do campo. 

Defendemos Dilma, porque a erradica9ao da pobreza e fundamental para romper com 

as desigualdades economicas e sociais que. infelizmente, ainda perduram em nosso 

Pais. 

Vamos a Luta! 

Vamos eleger Dilma Rousseff presidenta do Brasil. 

Forum Nacional Pela Reforma Agraria e .Iusti9a no Campo 

ABRA ABEEF, APR, ABONG, ASPTA, ANDES, CARITAS - Brasileira; COIABE, 

Centro de Justi^a Global, CESE, CIM1, CMP. CNASI, COIABE, CONDSEF, CON-

TAG, CUT, Comissao de Justi9a e PAZ, DESER, Emporio do Cerrado, ESPLAR, FA-

SE, FAZER, FEAB, FETRAF, FIAN - Brasil, FISENGE, Grito dos Excluidos, IBASE, 

IBRADES, IDACO, IECLB, IFAS, INESC, Jubileu Sul/Brasil. M A B , MLST, M M C , 

M N D H , MPA, MST, M T L , Mutirao Nacional pela Supera9ao da Miseria e da Fome; 

Pastorais Sociais, PJR, Rede Brasil, Rede Social de Justi9a, RENAP, SINPAF, Terra de 

Direitos. CTB Central dos trabalhadores Brasileiros 
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Box 16: Carta de saida dos militantes 

Carta de saida das nossas organizacdes (MST, MTD, Consults Popular e Via Campesina) e do 

projeto estrategico defendido por elas. 

Primavera de 2011 

Dentro dos limites de um documento como este, pretendemos esclarecer quais os motivos que nos leva-

ram a tomar a decisao da saida, fazer uma analise do contextozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hist6rico em que ocorre esta decisao e, 

com base nestes dois aspectos, fazer um dialogo franco com a militancia. 

Sab tempos de aparente melhoria das condi?8es de vida da ciasse trabalhadora no Brasil, pelo menoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA at€ 

a proxima crise. Mas sera que esta tudo tao bem assim? O resultado do desenvolvimento e crescimento 

economico dos ultimos anos sao migalhas para os trabalhadores e lucres gigantescos para o capital: 

aumenta a concentrac§o da terra, os trabalhadores se endividam, intensifica-se a precarizacSo do trabalho 

e a flexibilizacao de direitos, garantidos pela violencia do aparelho repressivo do Estado. Isto tern sido 

sustentado por um pacto de colaboracao de classes, feito pelas organizacdes que representam os traba-

lhadores com o objetivo de conte-los. 

O processo histdrico que nos produziu 

Dois acontecimentos sao fundamentals para analisarmos a situacao das atuais organiza95es de esquerda 

no Brasil: o impacto da queda do muro de Berlim, tao determinante quanto foi a referenda da Revolu9ao 

Russa no seculo passado, e a reestrutura9_o produtiva do capital. 

Nas decadas de 1950 e 60, a principal concep9ao da esquerda afirmava que para superar o 

capitalismo no pais era fundamental completar o seu desenvolvimento. A ditadura militar interrompe 

estas lutas, que sao retomadas nas decadas de 1970 e 80, diante de uma grande crise para a qual o regime 

militar nab encontrou saida. Ressurgem greves, oposi95es sindicais e ocupacoes de terra num novo cara-

ter, mas trazendo em boa medida heran9as da estratdgia do ciclo anterior. A CUT e o PT surgem nesse 

periodo, questionando o capitalismo e colocando o socialismo no horizonte. Dentro da mesma estrategia, 

surge logo depois o MST, lutando contra a concentra9ao de terras, pela Reforma Agraria e o Socialismo. 

Neste periodo, qualquer luta de carater popular ou democratico se transformava numa luta contra a or-

dem, devido ao limite imposto pela ditadura militar. Baseada na analise de que o capitalismo no Brasil 

era dependente dos paises centrais, tendo como inimigo principal o capital internacional, e uma burgue-

sia comprometida com as oligarquias rurais, que nao realizou as tarefas tfpicas de uma revolu9ao bur-

guesa classica ("tarefas em atraso"), esse bloco historico construiu uma estrategia: o Projeto Democrati-

co e Popular. Os trabalhadores organizados e em luta deveriam realizar essas reformas, utilizando a via 

eleitoral como acumulo de for9as para chegar ao Socialismo. 

O PT se construiu como polo aglutinador desse projeto, junto com outras organiza95es. As organizac6es 

de massa na cidade e no campo - CUT e MST - deveriam cumprir o papel de organizar e desenvolver 

estas lutas. Ao crescerem e se desenvolverem, organiza95es que tinham na sua origem uma postura com-

bativa e taticas radicais (como PT, CUT e MST) vao obtendo vit6rias importantes, sobretudo conquis-

tando espa90s institucionais, mas tambem sindicatos, terras, escoias, cooperativas de produ9_o, coopera-

tives de credito, convenios com governos, politicas publicas e compensat6rias. A medida que cresceram 

essas organiza98es, a luta institucional e os espa9os institucionais tornaram-se centrais. Neste cenario 

surge a Consulta Popular, criticando o PT por ter colocado a centralidade na luta institucional e eleitoral 

e cada vez menos nas lutas de massas. A CP se apresenta como alternativa na luta por uma Revolu9_o 

Socialista. Surge tamtam o MTD, a partir da Consulta Popular, inspirado no exemplo do MST, com a 

tarefa de ser uma ferramenta de luta e organiza9ao urbana. 

As contradicdes desse processo 

Agora nossas organiza96es, cada uma a seu tempo e nao sem contradi9des, estao dependentes do 

capital e seu Estado. As lutas de enfrentamento passaram a amea9ar as alian9as politicas do pacto 

de classes, necessarias para manter os grandes aparelhos que conquistamos e construimos. O que 

em algum momento nos permitiu resistir e crescer, se desenvolveu de tal maneira que se descolou 

da necessidade das familias e da luta, adquirindo vida pr6pria. O que viabilizou a luta hoje se ve 

amea9ado por ela: o que antes impulsionava a luta passa a conte-la. 

O MST, ate" as eleJ95es de 2002, caminhou desenvolvendo suas lutas e enfrentando grandes 
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contradic5es relacionadas a hegemonia do agroneg6cio no campo. Nas ultimas decadas, houve uma 

reformulacao do papel do Brasil na divis3o internacional do trabalho a partir da reestruturacao pro-

dutiva do capital. O agroneg6cio promoveu no campo brasileiro mudan9as estruturais, integrando 

latifundio e industria sob nova perspectiva de produtividade e o trabalho sob nova 6tica de explora-

9ao. Este modelo inviabiliza a Reforma Agraria como possibilidade de organiza93o produtiva dos 

trabalhadores para o campo brasileiro nos marcos do capital. Com a expansao e o fortalecimento do 

agronegocio, evidenciaram-se os vfnculos dos governos do PT com os setores estrategicos da classe 

dominante. Alguns elementos confirmam esta analise: a desigualdade de investimentos entre agro-

neg6cio e reforma agraria, a aprova9ao das sementes transgenics, a expansao da fronteira agrfcola 

e com isso a legaliza9ao da grilagem nas terras de ate 1500 

hectares, a permanencia dos atuais indices de produtividade e as recentes altera98es no novo c6digo 

florestal. Nesse sentido, enfrentar as for9as do agronegocio seria uma crftica direta ao governo pe-

tista, colocando por terra a tese do "governo em disputa". Essas transforma95es ocorridas no campo 

influenciaram nas formas de organiza9ao da vida 

material de nossa base, cada vez mais proletarizada, exigindo novas formas de organiza93o e luta, 

que poderiam nos levar a outro patamar. Como 00930 de enfrentamento a esta realidade, o MST, 

contraditoriamente, segue idealizando o "campones autonomo" e os "territorios livres". Ao mesmo 

tempo, pactua com segmentos do proletariado rural, como CUT, Contag e Fetraf, com o objetivo de 

acumular for9as contra o agroneg6cio. 

A questao que se colocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6: estas op96es nos levarao a outro patamar de luta e organiza9ao para 

enfrentar o agronegocio, dado o grau de comprometimento destas organiza98es com a estrategia do 

Governo e do capital? 0 MTD, no ultimo periodo, se reduziu a reivindicar politicas compensat6rias, 

como as Frentes de Trabalho ou Pontos Populares de Trabalho, fechando os olhos para a nova reali-

dade do aumento de empregos e suas contradi9oes. Mesmo quando colocado o desafio da organiza-

980 sindical, ela n3o foi implementada, para n3o amea9ar as atuais alian9_s politicas e a sobreviven-

cia imediata, reduzindo a pauta 

a reivindica9ao de programas de governo para qualifica9ao profissional. 

Ao abandonar as lutas de enfrentamento, embora sigamos fazendo mobiliza95es, nossas lutas passa-

ram a servir para movimentar a massa dentro dos limites da ordem e para ampliar projetos assisten-

cialistas dos governos, legitimando-os e fortalecendo-os. Agora o que as organiz_96es necessitam e 

de administradores, tecnicos e burocratas; e nao de militantes que exponham as contradi9oes e im-

pulsionem a luta. N3o e de hoje que existem criticas ao rumo que tomaram estas organiza95es, nao 

so externas, mas sobretudo criticas elaboradas internamente. E este processo n3o ocorreu sem resis-

tencias por parte da base, militantes e alguns dirigentes. As a98es de enfrentamento ao capital que 

marcaram o ultimo periodo expressam esse conflito, por exemplo: as a9oes contra a Vale no Para, a 

a93o de destrui93o da Cooperativa de Crddito (Crenhor) no RS e as a96es das mulheres no 8 de 

mar90 em diferentes estados. 

Este ultimo processo impulsionou um debate profundo sobre a rela9ao entre 0 patriarcado e 

capitalismo, rompendo o limite da questao de genero e da participa93o das mulheres nas organiza-

95es, e propondo o feminismo e o socialismo juntos como estrategia de emancipa93o da classe. 

Todas essas a96es sofreram severas criticas internas e passaram a ser boicotada politica e financei-

ramente. 

Estamos ha anos fazendo lutas dessa natureza e elaborando essa critica nas mais diferentes 

instancias dos movimentos, e como essas a9oes n3o tiveram for9a nem de provocar 0 debate da 

estrategia, quanto menos modifica-la, acabaram por legitimar 0 rumo das organiza96es. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IMudanca de rumo ou continuidade do projeto estrategico? 

A questao fundamental para n6s n3o 6 s6 criticar a burocratiza9ao, institucionaliza9&o, 0 abandono 

das lutas de enfrentamento, a politica de alian9_s, que aparecem como um problema nas organiza-

98es, mas sim identificar 0 processo que levou estas organiza96es politicas a assumirem essa postu-

ra. A critica restrita ao resultado leva a refundar 0 mesmo processo, cometendo os mesmos erros. 

O problema em questao n3o e" que houve uma trai93o da dire93o ou um abandono/rebaixamento do 

projeto politico; um erro na escolha das taticas ou dos aliados. A questao fundamental 6 a contradi-



c„o entre o objetivo e os caminhos escolhidos para atingir tais objetivos: propunhamos o Socialismo 

como objetivo, mas o projeto estrategico que tracamos ou ajudamos a trilhar n3o nos leva a esse 

objetivo. Tal estrategia politica nabzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 nova na luta de classes: sua origem esta na social-democracia 

europeia de ha mais de um s^culo, adaptada as condifoes hist6ricas do Brasil numa versao rebaixa-

da, que foi reproduzida nas ultimas debadas pelo PT e CUT e recentemente por MST/Via Campesi-

na, MTD e CP. Atualmente, se apresenta na forma do Projeto Democratico Popular e Projeto Popu-

lar para o Brasil. A Consulta Popular foi sendo construida negando a experiencia do PT: nao s6 

porque o PT se transformara em partido eleitoral, mas tamtam pelas conseqiiencias que essa trans-

formacao causou em sua forma organizativa. No entanto, a Consulta Popular nab nega o Programa 

Democratico Popular, sua critica se limita ao "rebaixamento" do Programa. Para nos, este e um 

governo Democratico e Popular. N3o da forma idealizada como querem alguns, mas com as con-

cessSes necessarias para uma ampla alianca. O PDP deu nisto. Nesse sentido, nossas organizacdes 

foram vitoriosas quanto ao que se propuseram. E nos contribuimos com este processo, no entanto 

hoje percebemos que esta estrategia n3o leva ao Socialismo, ao contrario, transforma as organiza-

cdes da classe em colaboradoras da expansao e acumulacao do capital. O que se apresenta como 

uma vitbria para nossas organizacSes, na perspectiva da luta de classe, 6 uma derrota. 

ConsideracSes finais 

Diante desta critica, concluimos que nao seria coerente que em nome da luta continuassemos em 

nossas organizac6es, implementando um projeto de conciliac3o de classes. Somos resultado deste 

processo hist6rico, nele constitufmos nossa experiencia de luta politica e formacao tedrica, mesmo 

que em geral ativista e pragmatica. A critica no interior do pensamento socialista sempre cumpriu 

um papel revolucionario e por isto julgamos ser uma tarefa a producao de um pensamento crftico 

sobre este periodo de vida das nossas organizacSes e para isto a apropriacao da teoria critica mar-

xista e urgente. N3o podemos querer compreender profundamente nossas contradicSes dividindo as 

posifoes entre "reformistas e revolutionaries", entre "camponeses e urbanos" ou entre "socialistas 

ja e socialistas nunca", pois assim ajudamos a despolitizar o processo de reflexao. E preciso consi-

derar que vem se conformando uma ampla alian9a politica, consolidando um 

consenso que envolve as principals centrais sindicais e partidos politicos, MST, MTD, Via Campe-

sina, Consulta Popular, em torno de um projeto de desenvolvimento para o Brasil, subordinado as 

linhas politicas do Governo, conformando assim uma esquerda pro-capital. O grau de comprometi-

mento a que chegamos com o capital e o Estado nos levam a concluir que esse processo n3o tern 

volta. Esse alinhamento politico n3o ocorre sem conseqiiencias: operam-se mudan9as decisivas nas 

formas organizativas e no piano de lutas das organizacdes, na formacao da consciencia de seus 

militantes e na postura que a organiza93o tomani no momento de ascenso. Neste momenta, as "for-

9as acumuladas" nao atuarao na perspectiva de ruptura. Compreender esta conforma9ao da esquerda 

n3o significa afirmar a tese sobre o fim da hist6ria, e dizer que n3o ha o que fazer. Ao contrario, e" 

preciso atuar na fragmenta9ao da classe para retomar seu movimento na perspectiva de ruptura. Nos 

propomos a permanecer com a classe, buscando construir a luta contra o capital, seu Estado, o pa-

triarcado, por uma sociedade sem classes. Compreendemos que n3o estao geradas as organiza9des 

do proximo periodo, assim como sabemos que n3o havera nunca se n3o houver militantes com ini-

ciativa e dispostoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k construi-las. Os combates que travamos, o trabalho de base, os processos orga-

nizativos nos ensinaram muito e nos tornaram o que somos hoje, nos ensinaram a lutar. Seguiremos 

a partir dessa experiencia, aprofundando a critica e procurando ir alem do que nos produziu. 

"Aquele que conta ao povo falsas lendas revoluciondrias, que o diverte com historian sedutoras, e 

tao criminoso quanto o geografo que traca falsos mapas para os futuros navegadores" (Hippolyte 

Lissagaray - Comuna de Paris) "As Revolucoes sao impossiveis... ate que se tornem inevitdveis. " 

1. Ana Hanauer (MST e CP RS) 2. Bianca (MST RS); 3. Carmen Farias (MST SP); 4. Claudia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Avila (MST RS) 5. Claudia Camatti (MTD RS); 6. Claudio Weschenfelder (MPA SC); 7. Cleber 

(MTD RS); 8. Darlin (MTD RS); 9. D^bora (MTD RS); 10. Eder (MST RS); 11. Ezequiel (MTD 

RS); 12. Fabio Henrique (MST SP); 13. Fernanda (MTD BSB) 14. Gilson (MST RS); 15. Greice 

(MTD RS); 16. Irma (MST RS); 17. Jo3o Campos (MST SP); 18. Jo3o Nelio (MST SP); 19. Jesus 

(MST RJ); 20. Juarez (MST RS); 21. Jussara (MST SP); 22. Leticia (MTD RS); 23. Lucianinha 

(MST RS); 24. Luis (MPA SC); 25. Marcia Merisse (MST SP); 26. Marcionei (MTD RS); 27. Ma-

ria Irany (MST AL) ; 28. Mauricio do Amaral (MST SP); 29. Michel (MTD DF); 30. Micheline 

(MST RS); 31. Mila (MST e CP SC); 32. Neiva (MST RS); 33. Nina (MST e CP RS); 34. Oscar 
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(MST RS); 35. Paulinho (MST SP); 36. Pedroso (MST RS); 37. Pincel (MST RS); 38. Portela 

(MTD RS); 39. Raquel (MST RS); 40. Ricardo Camatti (MTD RS); 41. Salete (MTD RS); 42. So-

corro Lima (MST CE); 43. Soraia Soriano (MST SP); 44. Tatiana Oliveira (MST SP); 45. Telma 

(MST SP); 46. Telmo Moreira (MST RS); 47. Thiago (MTD BSB); 48. Valdir Nascimento (MST 

SP); 49. Vanderlei Moreira (MST CE); 50. Verinha (MST RS); 51.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Zi da Mata (MST SP) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E importante ressaltar que alguns dos que assinam este documento jd se afastaram ou foram expul-

sos das organizacoes que faziam parte em 2009 e 2010 sem poderem expor seus motivos, o fazem 

agora nesta carta. 



ANEXO B: FIGURAS 

Figura 10:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fala Valmir - Capa 
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Editorial zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

LEI COMPLEMENTAR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para a etermdade um dia 
equivale a um segundo. Mas 
para nos. simples mortals um 
dia pode significar muito ou 
nada Um periodo de ociosidade 
ou de intenso trabalho. 

Para n6s. que vimos traba-
Ihando antes mesmo de sermos 
escalados. pela forca do voto 
popular, para exercer o nosso 
mandato de deputado federal em 
Brasilia, cada dia sigmfica novos 
desafios. novas tarefas. novas 
conquistas 

E quando somamos cada 
dia e atingimos a marca do 100°  
dia. podemos olhar para tras e 
perceber que realizamos aquilo 
que esperavam que fizessemos 
os diversos movimentos sociais. 
quando nos deram a outorga de 
representa-los no parlamento. 

Ao fazermos um pequeno 
balanco de nossas acoes, con-
tudo. percebemos que se ja fize-
mos alguma coisa ainda ha mui
to por fazer. 

E os 100 dias de trabalho 
continuam. com novos desafios 
a serem vencidos e com novas 
propostas de realizacoes. 

Para nos. cada dia significa 
muito. 

E100 dias significam muito 

mais. 
Vamos em frente!  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Valmir Assuncao 
Deputado federal IPT-BAI zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para nos, 
cada dia 
sigmfica 
muito. 

Ewo dias 
significam 

muito 
mais." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mudancas na LRF ajudam 
municfpios baianos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O deputado federal Valmir 
Assuncao (PT-BA) entrou com um 
Projeto de Lei Complement ar ua 
Camara Federal propondo modifi-
cacoes na Lei de Respoiisabilidade 
Fiscal (LRF), no que se refere as 
despesas geradas na rontrapartida 
em mao-de-obra ofereeida pelos 
muiiicipios na execucao de pro-
gramas do Governo Federal. 

Segundo Valmir, o objetivo 
da Lei Complementar e excluir da 
despesa total com pessoal a mao-
de-obra rontratada pelo Municipio 
como contrapartida em progra-
mas com a Uniao. A contrapartida 
e representada pela alocacao de 
pessoal, cujas despesas acabam 
impactando os orcamentos das 

INTOLERANCE 

prefeiruras, que estao sujeitos ao 
limite de 54% da receita corrente 
Hquida, nos tennos do que dispoe 
a Lei de Responsabihdade Fiscal 

- A grande maioria dos 
MIIHK ipios brasileiros - e em par-
ticular os menores - sao, como se 
sabe, altamente dependentes das 
traiisferencias const it unonais (que 
cliegam a representar em alguns 
casos. perto de 100% do total de 
suas receitas) Ora, se o aporte de 
reoursos da I'mao esta condicio-
nado a contrapartida em mao-de-
obra pelo Municipio, a tendencia 
e a de que o limite admitido pela 
legislncao seja ultrapassado, invia-
bilizando a cooperacao entre essas 
duas esferas da Federaĉ io, disse. 

Frente parlamentar sai em 
defesa dos povos de terreiros 

A fiscalizacao do poder executivo 
para a aplicacao de politicas publi-
cas propostas por comunidades de 
terreiro foi o principal teina di scu-
ta do entre deputados e represen-
tantes de comunidades negras em 
evento eni Brasilia, que marcou 
a criacao da Frente Parlamentar 
em defesa das comunidades tradi-
cionais de terreiros. A frente tem 
como objeti\"o nao apenas fiscali-
zar, mas unpedir mamfestacoes e 
acoes discnminatorias contra as 
comunidades negras no Brasil. 

Um dos idealizadores da 
frente, o deputado federal Valmir 
Assi 11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA itv > (PT-BA) disse que "e inad-
nusshvl 116s ten 1 JOS esse tipo de dis-
criuiuiacao coni as rebgioes de ina-
t n/ africana em um pais laico, onde 
conseguinios tantos avanoos. Essa 
tiwUhzacaoe a expressao maior que 
estamos reanrmaixlo a nossa resis-
tencia", a«diou o deputado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E inadm issivel nos 

t errnos esse t ipo de 

discrim inacao com  

as religioes de m at riz  

africana em  um  pais 

laico" 

A frente tera o papel de pro-
mover acoes em defesa das reli-
gioes de matriz africana para a 
promocao da Uberdade de culto 
e contra a intolerancia rehgiosa, 
de modo que os terreiros tenham 
o mesmo tratamento que outros 
templos retigiosos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 
Expedtente 

Figura 11: Fala Valmir - Editorial 
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CODIGO FLORESTAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O futuro ambiental em jogo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ao assumir men pnmeiro manda-

lo como deputado federal, cheguei 

com um compromisso bem defi-

nido: defender a reforma agrara. 

tal como possibilttar mecamsmos 

de incentivo a agnculrura fami-

liar e camponesa, fortalecendo os 

movimentos sociais do campo e da 

cidade. Meus compromissos tam-

bem mclueni a luta pelo desenvol-

vimento social e combate a fome, 

n defesa do conjunto dos direitos 

buinanos, promoc,ao da igualdade 

racial e de politicas para a juventu-

de. Compreendo que um deputado 

federal, como extensao das lutas 

que aconteeem nas ruas do nosao 

Brasil, deve manter a coerencia e o 

lado pelo qual foi destgnado a e*-

tar num espaco, como e a Camarn 

dos Deputados. 

Praticamente, o relatono 

aprovado livra o agronegocio do 

adjetivo "desinatador" da manei-

ra mais torta possivel: ao inves 

de discutinuos formas de coibir a 

acao de um modelo de agncultu-

ra que. ao visar a export acao de 

commodities produzidas sob o 

sistema de monoculturas, de des-

respeito as leis trabalbistas e, mui-

tas vezes, sem cumprir o preceito 

constitucional da funcao social da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Novo codigo 

aum ent a em  at e 80% 

area que pode ser 

dcsm at ada 

terra, o relatorio do deputado Aldo 

Rebelo abriu as porteiras para que 

a expansao deste modelo predador 

nwxv sob areas antes protegidas 

Mais ainda: possibtlit a que os <ka> 

matadores sejam anistiados, ab-

sohidos l*ma vergoiiha' 

A agricultura familiar e cam-

ponesa, a responsavel por mats de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
70% da producao de abmentos, no 

entanto, em nada se viu benencia-

da neste relatono Por exemplo o 

texto votado pemnte que areas de 

ate quatro modulo*, rurais sejain 

iseutos de recomposicao de reser-

ve legal desmatada Ora, do jeito 

que esta nao ha diferenca de quern 

produz sob um modelo familiar 

daquele que sb usa sua proprieda-

de para lazer de fim-de-semana, 

ou mesmo de um latifundio dm-

do em varias matriculas, tsentan-

do-se de restncoes da lei. O tex-

to pennite que a compensacao da 

reserva legal do agronegocio seja 

em qualquer parte do Brasil, den-

tro do mesmo btoma. Isso e um 

pengo para nos que hitamos con-

tra a concentracao fundiaria, pots 

um mesmo latifundiano pode se 

aproveitar da especulacao de ter-

ras, pnncipalmente em regioes 

mais baratas, pnncipalmente ter-

ras de pequenos agncultores. para 

comprar mais areas para recom*  

por reserva Ainda atendendo o 

latifundio. o texto de Aldo Rebelo 

nao aoatou a demanda que cnana 

o fimdo ambiental para a pequena 

agnculrura, ou seja, o pagamento 

para que o campones/a possa ga-

rantu*  resena legal de florestaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e 
vegetacao natrva A proposta, que 

tern o apoio da presidenta Dilma 

e e proveiuente dos movuueutos 

sociais do campo e sindicatos da 

agncuhura familiar, foi simples-

mente ignorada pelo relator. 

A ••in.-n.11 164 tenmna d e 
consolidar o pa cote do agronego-

cio. A medida da poder aos esta-

dos para definir poKtica auibien-

tal e detemuna que poderao ser 

ma H i ld a s as atividades agrossihv 

pastons, de ecorurismo e de turis-

uio rural em areas de presenac,ao 

pennanente (APPs) caso o des-

mataniento teuha ocorhdo atezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 22 
de

 1

 ill.' > de 2008, ou seja, libera-

cao sem limites. mais devastacao 

ambiental e desraracterizacao de 

todo o avanco que o Governo ja 11-

nha obhdo nas negociacoes junto 

ao relatoho. 

E nao para por ai: o relato-

no libera a criacao de ca ma roes 

em areas prbxmias aos mangues 

Pennite que especies exoticas se-

jam plantadas em metade das 

areas das resenas legais dos gran-

des proprietaries: isso e o mesmo 

que escre\w as transnacionais de 

plantio de eucalipto. como as do 

sul da Bahia, que nquem aoaas-

gadas, por que sera aumentada a 

area em que poderao lucrar, mes-

mo que destrua a terra, os manan-

ciais de agua que possuuuos, que 

nao gere empregos... 

Defender a agncuhura fami-

liar e camponesa tambem e defen-

der o meio ambiente. nossas matas 

e florestas, noasos nos, nossa terra, 

por que precisamos dele pan so-

brevivei Faz parte da nossa ciurura 

camponesa. Este relatono e uma 

nfronta a tudo que construimos, 

enquanto camponeses e campoiie-

sas Mas a luta amda nao acabou 

e seguiremos em \igflia para que 

o retrocesso nao se consolide no 

V-II.MI-I iifii! 110 Kxivutnn 

fiaa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como e? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ms anasflpat aft 20S aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA $nt 

0  que vai ser? 

Aunwib «n il l 80S 0 P«CM-

tuai da prepweVuft o*  poa> 

Propmdadts (moons (com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
** 55IHCUTIS) P 

MM H tm t MMMM Ha 
* mt probexb pot l« 

0 COrtao Fiona*  ma it 

vWr tm inx urbana: 

Pmt APPs com IS mt m. 

pari cursos di Soua com mo-

Figura 12: Fala Valmir - Sobre c6digo florestal 
3 
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M ULHERES NO PODER zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lucinha do MST assume o comando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A prill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPirn dama do Estado, 

Fatuna Mendonca, dissp que nao 

tinlia palavras para expressar 

a emocao da solemdade p pre-

feriu recitar trerlios do poenin 

" PerguntaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA P Rpspostas*, de Cast ro 

Alves. Ja a prefeita de Lauro de 

Freitas, Moenia Gramacho, ex-

pressou a nianifestacao das cente-

nas de mulheres reumdas no audi-

torio da Fundacao Luis Edunrdo 

Magalhhes, com flores A deputa-

da Alice Portugal emociouou o pu-

blico ao falar da trajetoria de luta 

das mulheres. E a senadora Lidice 

da Mata foi mais pragmaticn ao 

afirmar que o momento era impar 

para as mulheres. 

O auditono da FLEM ficou 

pequeno aute a presenca das mu-

lheres nas suas mais drversas re-

presentacoes politicas e sociais. A 

mesa foi composts pela pnmeirn 

dama. Fatima Mendouca, se un-

do ra Lidice da Mata. deputada 

Alice Portugal, Eva Chiavon, da 

Casa Cnil do governador Jaques 

Wagner, a ca nt ora Marga ret h 

Meuezes e dezenas de persona h-

dades, entre deputadas, vereado-

ras, prefeitas e representantes de 

movimentos sociais. 

Na plat eta. os deputados fe-

derals Valmir Assuncao. Nelson 

Pelegnno, Luis Alberto, Josias 

Gomes, Sergio Carneiro, Emihano 

Jose e Antonio Brito. E os estadu-

ais Marcelino Galo. Angela Souza, 

Fatuna Nunes, Maria Del Carmen 

e Luiza Maui, alem do vice-pre-

feito de Salvador, Edvaldo Brito, 

tambem imsturados a prefeitos. 

vereadores, lideres e integrantes 

de movimentos sociais. 

No seu discurso. Vera Lucia 

Barbosa disse que a nova secre-

taria vai propiciar a mclusao das 

politicas public as para as inulhe-

res da todos os segment os •**n4ffi*  

"A garnntia dos direitos e adocao 

de politicns ptibhcas para as mu-

lheres e um dever do Estado, mas 

wremos nos que discutiremos a 

situacao das mulheres eiu todos os 

espacos que tivermos E nao admi-

tiremos niachismos e comporta-

mentos homofobicos", disse. 

GABINETE EM AQAO 

Audiencia com Otto rende beneficios 
Levados pelos deputados federal 

Valmir Assuncao (PT-BA), e es-

tadual, Marcelino Galo (PT), os 

prefeitos de Marati, Antonio Siha 

Santos "Pito", e de Santa Barbara. 

Jaflson Costa dos Santos, tiveram 

suas reiundicacoes atendidas pelo 

gowmador em exercicio, Otto 

Alencar, que os recebeu em seu ga-

binete hoje de inanha 

As mviiKucacoes dos dois 

prefeitos dizem respeito a ilunrina-

cao publica nos acessos as respec-

tivns sedes municipais, mudancas 

e reestruturacao nt ana de segu-

MHI publica e recuperncao de es-

trndas vicinais. No caso de Maraii, 

a 428 quilometros da Salvador, foi 

solicit  adn a recuperacao dos 31 qui-

lometros que hgn a sede as BR5-101 

e 030, outros 21 quilometros entre 

a sede e a BA-001. Uuminacao pu-

blica na Avemda Beira Mar, alem 

da construcao de um complexo po-

bcial. Ja em, Santa Barbara, a 141 

quilometros de Salvador, foi sobci-

tada a iluminacao de quatro quilo-

metros da BR-116. que atravessa a 

cidade e a aquisicao de equipamen-

tos para recuperacao das estradas 

vmnais 

O gmenwdor se comprome-

teu a atender as renmdicacoes que 

sao de rpsponsahdidndp do FM.ulu 

e hoje mesmo comecou a adotar as 

provide! icias junto as serretanas de 

Seguranca Publica. Infra-Estrurura 

eaoDerba. No caso da recuperacao 

do trecho entre Maraii e as BRs-101 

e 030, Otto Alencar garantiu que 

irn fazer gestoes junto ao Muusteno 

dos Transportes e ao DMT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

an o ! 

Figura 13: Fala Valmir - posse de Lucinha 
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EN T RE V ISTA V ALM I R ASSUN CAO -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA REVISTA RA£A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S E N O S T I V E R M O S 

E S S A P R E O C U P A C A O 

D E M E L H O R A R A 

Q U A L I O A D E D E VIDA 

D A S P E S S O A S E 

F A Z E R C O M Q U E E L A S 

T E N H A M A C E S S O 

A C U L T U R A . A O 

E S P O R T E , A O L A Z E R 

E A O T R A B A L H O . E 

L O G I C O Q U E N O S N A O 

I R E M O S P E R D E R A 

N O S S A J U V E N T U D E 

P A R A O S E G U I M E N T O 

DA S O C I E D A D E M A I S 

P E R V E R S O . C O M O A 

V I O L E N C I A E O C R I M E 

O R G A N I Z A D O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EVIDENCIA 
MAURK'O PESTANA | • DIVULOA<;AO 

Figura 14: EntrevistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revista Raca - Capa 
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Eie saiu do interior da Bahia com apenas a oitava s£ rie; foi para S § o Paulo 

tentar a vida e morou numa faveta na zona sul dominada por dois tipos de 

violencia: a da bandidagem e a de um tal cabo Bruno (policial acusado de ter 

assassinado mais de 3 0 0  pessoas na regi&o). Sobreviveu ao crime e &  policia, 

voltou para sua cidade e iniciou um trabalho politico. Em pouco tempo, 

tornou-se uma das maiores liderangas do MST no Brasil e, eleito deputado 

estadual dos mais votados pelo PT, tornou-se tambem referenda na questao 

racial. Alias, £  de sua autoria algumas das Iniciativas parlamentares mais 

avangadas no combate ao racismo na Bahia. Mas o desaf io n«So parou por 

af: hci t r§ s anos - chamado pelo governador Jaques Wagner - assumiu a 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate ct Pobreza, que cuida 

exatamente daquilo que conhecia bem; tome, falta de terra, de moradia e 

exclusao social. Para isso passou a adrrwiistrar um orgamento anual de mais 

de 230  milhSes de reais. Conhega agora Valmir Assungcto, que j£  desponta 

como uma das maiores liderangas do nosso pais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quern c Valmir Assuncao? 

Eu sou filho da Bahia, nasci em um povoado no interior 

do estado, precisamente em um local chamado Nova 

Alcgria, cm Itamaraju. Somos 8 irmaos - quatro homens 

ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quatro mulheres. Com 14 anos de idade rui morar em 

Sao Paulo e passei uma parte do meu tempo na regiao 

de Santo Amaro. trabalhando de ajudante. Dcpois 

voltei para Itamaraju e entrei em um grupo de jovens da 

igreja cat6lica. Em seguida, ingressei no sindicato dos 

trabalhadores rurais e, cm 1986, para o Movimento dos 

Sem-Terra. Fizemos a primeira apropriacio de terra no 

municipio de Alcobaca. Dcsde entao, minha militancia 

sem pre foi pela luta da reforma agraria. E um motivo 

de muito orgulho para mim, porque a partir dai eu me 

tornei deputado estadual e secretario dc estado, mas 

conrinuo militante do movimento social. 

Como a questao racial cntrou em sua vida? 

Minha vinda para Salvador me fez criar consciencia 

para cumprir esta consciencia social do Brasil. Hoje 

nao consigo compreender como ter outra atitude, 

tambem colocando nos bracos a questao racial. Para 

mim e fundamental at£ porque a luta pela reforma 

agriria tern tudo a ver com a questao racial. Cerca 

de 95% da populacao sem terra e negra e isso mostra 

o nosso meio: a origcm foi a escravidao. Se antes 

estavamos nas senzalas, apos o 13 de maio passamos 

a ser sem scnzala e sem rerra. Hoje boa parte desra 

populacao tambem vive na pcriferia destas cidades 

para construir um pedaco de terra. Entao, essa agenda 

esta intimamentc ligada a questao racial no Brasil. 

Eu me defino como um homcm dessas agendas c que 

quer mudar esse estado de coisas. 

Como foi sua pa&sagem de militante do MST a 

secretario dc estado? 

Foi por meio do governador jaques Wagner. Passei tres 

anos e tres meses como secretario de estado, convite 

que nem cspcrava, mas fruto de uma votacao bastante 

expressiva, em que fui eleito um dos deputados dos 

mats votados da Bahia, gracas ao meu trabalho no 

movimento dos sem-terra, no movimento negro, no 

movimento dc juventude e de mulheres, professores e 

intelectuais do estado da Bahia. Agradeco a essas bases 

por ter tido uma votacao tao expressiva que culminou 

no convite para ser secretario do desenvolvimento 

social e combate a pobreza. Tive muitas duvidas se 

deveria assumir ou nao, mas todas as organizacoes que 

me aprovaram na campanha eleitoral achavam que eu 

deveria assumir. Tenho orgulho de ter feito na secretaria 

algumas acoes do governo, levando em consideracao 

justamente o que nos fizemos como deputado. 

Do trabalho que executou antes como deputado, qual 

o senhor lembra com mais orgulho, aqucle que pode 

ter deixado a sua marcar 

ura 15: EntrevistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revista Raga - A 
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PAGINAS P R E T AS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VALMIR A S S U N C A O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i. dificil enumcrar um, especifico, mas mc sino mui-

to honrado dc ter sido proponente do Estatuto da 

Promocao da Igualdade Racial e do Combate a Into-

ierancia Religiosa. Nos fizemos uma campanba pela 

valorizacao do negro em todo o estado da Bahia, e a 

expectativa era grande para a aprovacio. Mas como 

secretario, muitas acoes que estavam descri-

tas no estatuto, pude colocar em pratica, pois 

contava com a estrutura do governo, e isso e 

essencial para a realizacao de qualquer politi-

ca publica de combate ao racismo. O discur-

so e diferente da pratica e o que eu defendia 

na Assembleia Legislativa como secretario, 

realizei. Isso para mim foi uma experiencia 

importante, mas todos nos sabemos que 

existe a necessidade de cada vez mats pessoas 

comprometidas com causas cspecificas. Isso c 

fundamental dentro do parlamento. 

O scnhor foi um dos poucos secreririos ne-

gros do governo jaques Wagner. Como e ser 

minoria no governo de um estado onde somos 

a maioria? 

A primeira coisa que eu acho importante e 

que o secretario nao tenha apenas a pele ne-

gra, mas a consciencia, o comportamento e 

seu trabalho deve ser voltado tambem para 

esta populacao. Dos 26 secretaries do gover-

no do estado da Bahia, cinco sao negros. O 

secretario da fazenda t negro, a secretaria da 

igualdade racial tambem e a secretaria que 

me substitui na pasta tambem e negra c do 

He Aye. Para mim, al£m da cor da pele, o 

importante sao as atitudes. 

e tres mescs com a eicicao dc jaques Wagner. Todo 

povo brasileiro sabe a forma como o grupo do 

falecido Antonio Carlos Magalhaes governava este 

estado. Eu acho que um dos pontos fundamentais, 

o differencial que se iniciou a partir de 2007 sao a 

transparencia, a participacao popular, o respeito 

as minorias, enfim, isso para todos nos do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A BAHIA CONTAVA COM  estado e uma grande conquista. O segundo 

MAIS DE DOIS MILHOES P ° n t o fundamental para n6s foi a criacao da 

Secretaria da Promocao da Igualdade Racial, 

porque por mais que seja uma secretaria 

municipal, aponta para toda a populacao 

baiana que o governo da Bahia trabalha cada 

vez mais para respeitar e fortalecer a maioria 

da populacao, que e justamente o povo negro 

— 70% do nosso estado. Esses dois aspectos 

foram fundamentais para o rcordenamento 

da participacao negra em nosso estado. 

Interessantc, alguem do lie Aye no governo... 

Sim, alem de ser uma mulher negra, a Neli 

Santana, que esta me substituindo na Secre-

taria de Desenvolvimento Social e Combate 

a Pobreza, vem carregada de muita simbolo-

gia. Eu espero e tenho a conviccao que ela 

nao vai flcar somente na simbologia — que 

e importante - mas temos que utilizar esta 

simbologia para poder influenciar na politica 

de governo que permita alimentar a autoestima da 

populacao negra, melhorar e transformar a realidade 

e a vida das pessoas. 

Como o scnhor ve o quadro politico atual e o 

avanco do negro nessa esfera? 

Posso dizer um pouco sob o prisma aqui da Bahia, 

que entrou no processo democratico faz tres anos 

DE ANALFABETOS 

ACIMA DE QUINZE 

ANOS. O PROGRAMA 

DO GOVERNO ERA 

ALFABETIZAR UM 

MILHAODE PESSOAS 

E ISSO E IMPORTANTE 

PORQUE ESSES 

ANALFABETOS SAO 

NEGROS E POBRES. 

QUANDO VOCe VAI 

PARA O INTERIOR OS 

DESAFIOS SAO IGUAIS 

OU PIORES, EXISTEM 

REGlOES DA BAHIA 

EM QUE, AS VEZES, 

PASSAOITOMESES 

SEM CHOVER. QUEM 

£ ESSA POPULAQAO 

QUE VIVE NO SEMI-

ARIDO PASSANDO 

DIFICULDADES E 

MUITAS VEZES NAO 

TEM O QUE COMER OU 

AGUA PARA BEBER? 

TAMBEM SAO NEGROS, 

QUILOMBOLAS..." 

> criticas ao i Mas existem algumas 

Wagner... 

Semprc havera, pois ser governo naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA c 

tarefa facil! Mas eu digo sempre que o nosso 

governador, do ponto de vista simbolico, foi 

mais corajoso que o presidente Lula, que no 

initio de seu mandato colocou o bone dos 

sem-terra na cabeca, criou um grande debate 

na sociedade e depois diziam que elc nao 

podia fazer aquilo. E eu, como militante do 

MST e por mais dcz anos na direcao nacional 

do movimento. realizei ocupacoes em orgaos 

publicos, caminhadas de protestos contra 

o governo e, apesar de tudo isso, o jaques 

Wagner me convidou para ser secretario. 

Foi muita coragem, nao levando em conta a 

minha origcm humilde, de sem-terra, negro 

e que cursou apenas ate a oitava serie. Ele 

passou por cima de todos os estereotipos que 

a sociedade criou para mcdir a competencia. 

• momenta qual foi » pnncip. Naque 

desafio? 

Primeiro, o de dirigir uma secretaria nova 

com orcamento de 230 milhoes dc reais 

e com a responsabilidade de construir a politica 

de assistencia social e a de seguranca alimentar 

do estado, trabalhar com a defesa civil e, ao 

mesmo tempo, com a Fundacao da crianca e do 

adolescente com a responsabilidade de rcintegrar 

esses jovens ao seio da sociedade e de suas familias. 

Isso sao fatos marcantes, mas os dados sociais que 

chegavam eram alarmantes e todos, desafiadores. 

Figura 16 >: Entrevista Revista Raga - B 



305 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um exemplo: a Bahia contava com mais dc dois 

mil hoes dc analfabcios acima dc quinze anos. O 

programa do governo era alfabetizar um milhao dc 

pessoas e isso e importante porque esses anal f abet os 

sao negros e pobres. Quando voce vai para o 

interior, os desafios sao iguais ou piores, existem 

regiocs da Bahia em que, as vezes, passa oito meses 

sem chover. Quern c essa populacao que vive no 

in f i arido passando dificuldades e muitas vezes 

nao nem o que comer ou agua para beber? Tambem 

*io seenx. quilombolas... 

ante deste governo, rnas foi 

gaterno que aumcntou a 

jteftto dc jovens negros na 

(•Msneu a violencia e sim qu 

> c i rransparencia sobre 

pctitcrt»sssssssss| 

Eu nao diria as*) 

aumcntou a c 

esses n timer os. tssa e k n ace para que a sociedade 

tenha cada v « in lii m—i if mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I I do problema. 

Agora e importance vrr oasladoa como um todo. 

Por exempolo: 30 •» dos craneszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA que acontecem em 

Salvador, principalmetue na regno metropolitans, 

vem da origem do uso do crack. E am dado muito 

dura, mas a realidade que nos «if caami aaosxra 

o que e mais perverso dentro dene processo. A 

juventude, que muitas vezes e vmau do crack e 

c assassinada, c a mesma juventude da penfeiia. 

onde moram os negros com pouca escolaridade e 

que vezes nao tern oportunidades. O governo tern 

trabalhado na repressao muito forte, que eu nao 

concordo, mas tern feito! Por outro lado trabalha 

tambem na prevencao, que eu acho que e o que nos 

temos de mais forte. Mas quando digo governo, eu 

quero dizer os tres: a responsabilidade preventiva 

e do governo federal, estadual e municipal, dando 

condicoes e opcoes para essa juventude. 

Mas que tipo dc opcoes? 

Tern que se trabalhar com informacao, com 

conscientizacao. mas tambem com politicas 

piiblicas que permitam ter muitos recursos para 

aplicar na alfabetizacao, ao mesmo tempo nos 

temos que trabalhar com capacitacao professional 

e mais proiagonismo juvenil das pessoas. Se 

nds tivermos essa preocupacao de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e fazer com que elas 

tenham acesso a cultura, ao csporte, ao lazcr e ao 

trabalho. e logico que nos nao ircmos perder a 

nossa juventude para o seguimcnto da sociedade 

mats perverso, como a violencia e o crime 

organizado. Acredito que e algo mais amplo que 

simplcsmente a atuacao da policia ou a atuacao 

de um segmento da sociedade. Tern que trabalhar 

cada vez mais para ter uma escola de qualidade e 

mais oportunidades de trabalho. RB 

Figura 17: Entrevista Revista Raga - C 
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«Somos a sexta economia e 

temos metade da populacao 

vivendo com Bolsa Famflia» 

Figura 19: EntrevistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Revista Muito - A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E a que o senhor atribui esse crescimento no numero de homi-

cidios em Salvador? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nao basta aumentar o numero de policiais na rua. Sao va 

rios fatores para se levar em conta: as famil ias estao de 

saqregadas; as pessoas perderam os valores; a populacao 

esta concentrada nas grandes cidades. Nos avancamos 

m u t e na poirtica social, mas e preciso avancar mais. 

Mas nao se ve a repercussao desse avanco na queda da violen-

cia, ao menos aqui na Bahia. 

- :. marnente, os numeros da violencia na Bahia tern caido, 

e vao car muito mais. 

0  numerooehaaaiddios em Salvador e recorde. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0 otatogo que eu quero fazer nao e simplesmente se os ni i 

meres estao camdo. porque estao caindo, a sensacao de 

muitas pessoas da cidade e essa. 0 que e preciso e esta-

betecer n o «o s valores na sociedade, nas famil ias. 

Os Centre*  de Kh.iCni.ia em Assistencia Social (Cras) sao co-

nhecidos jnstanente como "Casas da Familia" . Como eies vem 

Na Bate.temos um milhao e4 0 0 mi l pessoas que recebem 

Bolsa Famfe. Como cada famil ia tern quatro pessoas, em 

media, sagrafica que quase metade da populacao baiana 

vive do Bolsa Familia. Somos a sexta economia nacional e 

temosmtaaeda  populacao vivendo com Bolsa Familia. Es

se e o tsado que nos temos. E 2 ,1 milhoes de analfabetos 

acima de 15  anos. E um esforco mui to grande que nos te 

mosquefazerna  etiucacao, no desenvolvimento social. Por 

isso, os Das sao importantes, porque t rabalham priori ta-

riamentecom as familias do Bolsa Familia, dando apoio psi-

cotogico, I , «JU « I Q I I As assistentes sociais que t rabalham 

no Cras sao vertadeiras guerreiras. Quern considera o Bolsa 

Fam t a iiniiliwi Ji t i nunca passou fome. Essas pessoas 

nao tmham dkretodetomar um cafe, almocar, jantar. Pas-

saramaterumreoBSominimona vida. Mas o governo pen 

sa alem cftsso, que essas famil ias possamcolocar os fi lhosna 

escola e ser acompanhados pela saiide. Muitos municfpios 

na Bahia tern tres receitas: o fundo de participacao, o Bolsa 

Familia e a aposentadoria dos idosos. 

0  senhor declarou que iria desativar a Comunidade de Acolhi-

mento Socioeducativo (Case), em Tancredo Neves, que recebe 

http://Kh.iCni.ia
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aduiwccwtcs irrfratores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UmazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA das nossas preocupacoes e re-

direcionar o papel da Fundacao da 

Crianca e do Adoiescente (Fundac). 

Quando assumimos, tinha so uma 

unidade de semiliberdade no Esta-

do, construimos mais dez. E fizemos 

convenio com o governo federal pa-

ra construir mais duas unidades de 

internacao, em Camacari e em Feira 

de Santana, para 90 adolescentes 

cada uma. Construindo essas duas 

unidades, vamos transferir os ado-

lescentes internados em Salvador e 

desativar a Case. 

E Salvador ficara sem centro de interna-

cao? 0  ECA determina que esses centros 

f uncionem perto das familias, e Salvador 

e que tern o maior numero de adolescen-

tes infratores. 

A Case e uma prisao. Vamos cons-

truir ali um espaco de internacao 

provisoria, para ate 45 dias. As uni-

dades de Feira e Camacari serao su-

ficientes. Queremos terminar as 

duas casas ate marco de 2010. 

Que papel o senhor ocupa hoje no MST? 

(Risos) 0 MSTeminha vida. Foi onde 

aprendi a fazer politica. Fui um dos 

coordenadores da primeira ocupa-

cao de um orgao publico pelo MST 

na Bahia, em 1987. 0 secretario de 

Reforma Agraria era o doutor Eucli-

des Neto. Ele chegou e falou: "Vou 

encaminhar as negocia coes, mas de 

antemao digo que voces estao cer-

tos. Se vieram pra ca foi porque o Es-

tado nao chegou ate voces". A partir 

dai, ocupamos o Riacho das Ostras, 

em Prado, onde sou assentado. 

Mas ainda 6 consultado sobre ocupacoes 

de fazendas e orgaos publicos? 

(Risos) Como eu diria... Nao tenho 

muito tempo para participar das 

reunioes, mas continuo militante. 

Participo de algumas atividades e 

emito minha opiniao, mas a direcao 

segue se quiser. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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