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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esta dissertacao, como o titulo sugere, analisa o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra - MST, no Estado de Pernambuco e no Brasil, focalizando a questao da democracia nas 

praticas internas desse reconhecido movimento social e na perspectiva para a sociedade brasileira 

que seu projeto estrategico aponta, A partir da recuperacao de como se deu o processo de formacao 

e organizacao na luta por Reforma Agraria e a que se propoe o MST, tomando como base 

documentos intemos, outros estudos, comentarios, criticas, entrevistas e observacoes empiricas, 

mostramos a evolucao organizativa do Movimento, as formas e metodos de lutas adotados, suas 

relacoes com o Estado e com outras organizacoes sociais, as marcas dessa historia, as questoes 

importantes que apareceram, os dilemas, e os passos dados rumo a construcao de outro padrao 

societario para o Brasil, e, nesse processo, como a questao democratica e vivida e tratada 

internamente e como esta relacionada com as questoes mais gerais da sociedade, nas referencias 

propostas e divulgadas pelo proprio Movimento dos Sem Terra. , ; 

Palavras-chave: °MST 

° Democracia 

° Movimentos Sociais . . 

° Organizafao 

° Proj eto Estrategi co 
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R E S U M E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cette recherche, tel que le titre le suggere, a pour but d'identifier et d'analyser les pratiques 

social es du Mouvement des Travailleurs Ruraux Sans Terre - MST, a l'Etat du Pernambouc, dans le 

Nord-Est bresilien, en ce qui conceme leur caractere democratique. L'accent de la recherche est mis 

sur la question de la democratic au sein de ce mouvement social, qui se revele d'une considerable 

reconnaissance publique. La, on tache egalement d'examiner les posibilites et les limites de son 

projet strategique pour la societe bresilierme. A partir des donnees dont on dispose pour retracer 

l'histoire de la formation et de l'organisation du MST dans son combat pour la reforme agraire, on 

cherche a recupeYerer revolution du Mouvement, tout en ayant recours a ses documents internes, 

ainsi qu'a d'aurres etudes, outre les entretiens et l'observation sur place, ce qui nous a permis d 

'avoir un portrait des formes et des methodes de combat, et de rorganisation de ce Mouvement, par 

rapport a d'aurres organisations social es et a l'Etat. La mise en pratique de tels instruments 

methodologiques nous a permis de mieux connaitre les traces de son histoire, de son organisation, 

ses impasses, ses acquis, ainsi que d'importants elements concemant la construction d'une societe 

plus juste au Bresil. En outre, toujours grace a ces donnes publiees par le Mouvement Sans Terre 

lui-meme, on a pu, peu a peu, percevoir comment la democratic est vecue a 1'interieur du 

mouvement lui-meme et comment elle se situe par rapport a d'aurres- questions sociales de la societe 

bresilierme. 

Mots-cle : ° MST 

0 Democratic 

° Mouvements Sociaux 

° Organisation 

° Projet Strategique zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objetivo deste estudo e realizar uma analise sobre o Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra em Pernambuco e no Brasil, com foco na questao da democracia. De um lado, no ambito 

de suas praticas internas e, de outro, no que se refere ao seu projeto para a sociedade brasileira 

Buscamos identificar, a partir de sua estrutura organizacional, do funcionamento de suas 

instancias internas, das formas e metodos de lutas adotados, das suas estrategjas de aliancas e 

relacoes com outras forcas sociais e do discurso das liderancas desse movimento no Estado de 

Pernambuco, em que perspectiva de sociedade para o Brasil o MST aposta e que caminhos trilha 

para construir esta sociedade almejada 

Prefaciando o livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reforma Agraria Quando? CPI mostra as causas da luta pela terra no 

Brasil
1

, que resultou dos trabalhos da Comissao Parlamentar Msta de Inquerito da Reforma Agraria 

e Urbana, criada em 2003 e encerrada em 2005, o jurista Fabio Konder Comparato defende a 

posicao de que a atual organizacao rural brasileira tern fortes tracos que nos revela uma logica que 

remonta ao Brasil Colonia e que e intrinsecamente conflitante com a realizacao do bem comum do 

povo. 

Observa Fabio K. Comparato que com o advento da Republica, mais do que uma oposicao a 

monarquia como forma de governo, inaugurou-se um regime politico que, aos poucos, possibilitava 

uma nova forma de organizacao na convivencia enrre o governo e a sociedade e entre os grupos 

sociais da propria sociedade "republicana" instaurada. 

Permaneceu, conmdo, a antiga questao da propriedade privada da terra e a sua fatal colisao 

com um principio republicano fundamental: "a supremacia do bem comum do povo sobre todo e 

qvalquer interesse particular, seja ele de individuos ou de grupos sociais", nos termos de 

Comparato (2006), que acrescenta: 

1 Relatorio vencido (paralelo) da CPMI da teira, 2006. 



"Nesse sentido, o principio republicano determina forcosamente que o regime de bens da sociedade, sejam 

eles materials, como a terra, ou imateriais, como o saber cientifico e tecnologico, busque antes de tudo a 

realizacao do bem comum do povo e nao o interesse particular de proprietaries ou usuarios. Se se trata de 

bens necessarios a vida humana, ou de interesse ou uso comum de todos, e de manifests justi9a e bom senso 

proibir a sua apropriacao privada. E justamente na mesma linha do principio republicano de supremacia do 

bem comum do povo sobre qualquer interesse particular que se deve hoje, no Brasil, enfrentar a questao 

agraria" (Comparato, 2006, p. 16-17). 

A economia colonial era orientada a exportacao agricola para o enriquecimento e suprimento 

da merxopole e do senhorio rural. Predominavam, assim, as grandes planta?oes de monoculturas, 

sobretudo da cana-de-acucar. 

A disrribui9ao das sesmarias pelo imperio colonial portugues, nos lembra Comparato, nao 

obrigava os senhores sesmeiros a cultivar a terra em toda a area de seus imensos dominios 

territorials. Ao dono senhor de tudo era permitido, ainda, ter seus proprios contingentes de mao-de-

obra escrava e sua propria forca militar para defender seu territorio ou mesmo amplia-lo. 

Nos poucos aglomerados urbanos existentes a economia girava em torno do comercio de 

importagao e exportacao, que tinha como principals clientes locals os senhores rurais e os 

burocratas do Estado colonial. Havia uma especie de concubinato entre o Estado colonial e os 

"coroneis" rurais. 

Dando um salto para frente e nos voltando para o momento atual, cinco seculos depois, 

tendo o pais passado por um amplo processo de industrializacao e urbaniza9ao, nota-se que, num 

cenario de crescente transnacionalizafao economica sob a batuta do capital financeiro, o meio rural 

brasileiro nao so preservou como de certo modo tem reafirmado certas marcas da forma9ao 

colonial. 

A primeira sima9ao e o fortalecimento de um poder eeonomico rural voltado a exporta9ao -

o agronegocio - e que utiliza grandes extensoes de terra para a produ9§o de monoculturas. 
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A segunda situacao e o retorno da importancia de um produto da cana-de-acucar (teremos 

um novo ciclo da cana?) como produto de exportacao, agora como matriz energetica 

A terceira situacao e a crescente influencia que os controladores do agronegocio passaram a 

exercer sobre os poderes constituidos da Repiiblica Federativa do Brasil, seja no funcionamento do 

Congresso Nacional, seja na defmicao das grandes decisoes de politica economica do governo 

federal, seja nas acoes do judiciario. 

Na atual organizacao rural brasileira o modemo e o arcaico carninham juntos para um 

mesmo objetivo: o mercado. 

A producao tern se modernizado tecnologicamente, mas mantido uma heranca autoritaria e 

concentradora na sua estrutura, onde o que deveria servir como provimentos aos habitantes do meio 

rural (agua, terra, trabalho) passam a serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "commodities" para maximizar os lucros dos empresarios 

rurais e do Estado. 

Com relacao ao papel do Estado nesse contexto, ja observara Solon L. Barraclough2, que a 

tecnocracia estatal tende a enxergar o problema agrario de modo diferente dos pobres das zonas 

rurais. Em geral, os govemos querem 'modernizar' o campo com vistas a aumentar a arrecadacao 

de receitas pelo aumento da comercializacao de excedentes agricolas nos mercados ihterno e 

externo. Buscam integrar os movimentos rurais aos seus programas oficiais e reprimir os 

destoantes. 

AO adjudicar terras aos especuladores, as agroindustrias e aos construtores, em detrimento 

dos que antes ali viviam, guardando as proporcionais diferencas, sucessivos govemos nacionais, 

como fieis escudeiros dos interesses que giram em tomo do agrocapital, fazem atualmente as 

populacoes camponesas o que fizeram governos coloniais: despejar ou escravizar os nativos, como 

forma de prover o dominio seguro da terra e a mao-de-obra barata para os colonizadores. 

2 BARRACLOUGH, 2001. 



No agronegocio emergente encontramos hoje um modo de producao capitalista moderno, 

que tern como base a industria agricola, a mecanizacao do campo e a gerencia empresarial, muitas 

vezes, associado a um modo de producao escravista. No dia 10.07.2007, o Ministerio do Trabalho e 

Emprego (MTE) do Brasil divulgou um cadastro de "empregadores" que utilizam mao-de-obra 

escrava. Esta "lista suja", como foi chamada, tern 192 neo-escravistas do seculo XXI , espalhados 

por 16 estados da federacao. Este documento do MTE mostra que o trabalho escravo e mais usado 

nas fronteiras agricolas do Cerrado e da Amazonia, sobretudo, nas atividades de desflorestamento 

para novos "empreendimentos" agropecuarios, mas que tambem existe nos Estados 

economicamente mais desenvolvidos. 

De 1995 a 2007, os grupamentos moveis de fiscalizacao do governo federal ja 

desmantelaram centenas de novos cativeiros e resgataram cerca de 26 mil trabalhadores em regime 

de escravidao. Entre os "empreendedores" escravistas estao duas empresas exportadoras de moveis, 

tres siderurgicas e uma fabrica de cimento - que, alem de realizarem desflorestamentos ilegais, 

utilizavam trabalho escravo nos seus "rentaveis negocios". Spma-se a esta "lista suja" o ex-

governador de Goias e conhecido "homem prospero" do agronegocio, Agenor Rodrigues Resende3. 

Para Leonardo Sakamoto, da ONG Reporter Brasil, que atua no combate ao trabalho 

escravo, o que mais preocupa e que: 

"Voce tem gente na iista suja' que e de Sao Paulo, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas 

Gerais. Estados pretensamente mais evoluidos do ponto de vista trabalhista e social. Isso mostra que o 

trabalho escravo esta dentro do sistema que a gente vive. O trabalho escravo e utilizado pelo capital, pelos 

empreendimentos, para crescer e se modernizar, economizando dinheiro para isso" (Radioagencia NP, Sao 

Paulo, em 11/07/2007, Artigo de Vinicius Mansur). 

Esta observacao feita por Sakamoto nao diz respeito somente a "empreendedores" que 

moram nos grandes centros e tem "negocios" nas novas fronteiras agricolas. Nos Estados mais 

3 Ver cadastro de "empregadores" que utilizam mao-de-obra escrava, divulgada pelo Ministerio do Trabalho e 

Emprego (MTE), em 10.07.2007. Buscar "lista suja" no Site do MTE ("wvvw.mte.gov.br"). Esta ;lista suja' esta sempre 

sendo atualizada. 
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desenvolvidos do pais, tambem encontramos trabalhadores rurais em situacoes muito precarias de 

trabalho e de vida, por muitos chamados de neo-escravos do Seculo XXI. 

A pesquisadora da Unesp (Universidade Estadual Paulista), Maria Aparecida de Moraes 

Silva, em um de seus recentes estudos sobre as condicoes de trabalho nos canaviais paulistas, 

constata que no agronegocio sucro-alcooleiro, apesar de toda expectativa gerada pelo governo 

federal em torno do dominio brasileiro sobre as tecnologias do etanol como altemativa mundial aos 

derivados do petroleo e uma das saidas economicas para o Brasil, e flagrante o desrespeito aos 

direitos trabalhistas e humanos dos trabalhadores da cana A pesquisadora observa que os boias-

friaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "nas atuais condiqoes, passam a ter uma vida iitil de trabalho inferior a do periodo da 

escraviddo ". No Brasil colonia, de acordo com o historiador Jacob Gorender, um escravo ficava na 

atividade do corte da cana durante 15 a 20 anos. Hoje, os boias-frias tem um ciclo de vida util de 

apenas 12 anos. "Esse trabalho tem provocado uma dilapidagao - esse e o iermo, nao ha outro -

dos trabalhadores", diz a pesquisadora da Unesp. (Folha de Sao Paulo - jornal On-line, em 

17/07/2007). 

A carga horaria extenuante a que sao submetidos os boias-frias, que, alem de mal pagos, 

recebem pela quantidade de cana cortada e nao pelas horas trabalhadas, e onde, muitas vezes, nao 

tem qualquer controle sobre as toneladas diarias de cana que sao obrigados a cortar (muitas usinas 

estipulam uma quota minima de ate 15 toneladas diarias, para cada cortador(a) de cana), ja 

provocou a morte de pelo menos 19 trabalhadores rurais, por estafa, desde 2004 ate 2007. 

Diante desse quadro de organizacao da producao agropecuaria, com caracteristicas 

neocoloniais, a luta do MST em defesa da reforma agraria ja e por si uma luta pela democratizafao 

das ralaeoes politicas, sociais e economicas no campo, e se reveste ainda de um maior significado 

quando essas mazelas sao conhecidas e vemos que as principals bandeiras defendidas pelo 

Movimento dos Sem Terra apontam numa perspectiva de transformagao dessa organizacao rural 

que ora vige no Brasil. 



A professora Marilena Chaui nos lembra que: 

"Num pais no qual a democracia nao vai alem de um biombo que oculta o monopolio do poder das classes 

dominantes,... formas de lutas sao decididas em concretos momentos historicos e nao em nivel de principio. 

[...] E umequivoco articular todas as lutas ao redor do eixo institucional." (SADER, 1988, extratos do 

prefacio de Marilena Chaui). . 

As liderancas do MST em Pernambuco definem o movimento comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "de massa, de cardier 

sindical, popular e politico e que luta por terra, Reforma Agraria e mudanqas na sociedade". Mais 

do que a simples posse da terra, o MST busca construir um projeto popular para o Brasil, pela 

formacao politica, cultura, educacao e mobilizacao social, das massas e com elas. 

Assim, os sem terra vem forjando na luta um Movimento de resistencia ativa, como quern 

acredita na seguinte "profecia" do abolicionista pernambucano, Joaquim Nabuco: 

"Se ha coisa certa e que, num futuro remotissimo, o proprietario de terra 

sera um ente tao mitologico quanta o proprietario de homens". 

Quanta a questao da democracia, mesmo entre os membros da direcao dos Sem Terra, 

seguramente nao existe somente uma posicao. A propria concepcao da organizacao como 

movimento, ja traz em si uma pluralidade de pontes de vista sobre a sociedade e suas questoes. Seus 

fundadores, embora oriundos de setores diversos da luta social, se reconheceram como aliados na 

sua diversidade, na busca dos mesmos objetivos. 

"Aprendemos com Paulo Freire e na luta que a leitura critica do mundo amplia o proprio mundo. E ao lc-lo 

conscientemente, evita-se cair em enganos e cometer desatinos. 

[...] Nao seria possivel organizar um movimento social impbndo ideias e desmerecendo as ideias amigas. Um 

movimento social e filho da solidariedade politica da sociedade. Esquecer desse detalhe e isolar-se e provocar 

a propria derrota. Um movimento social e uma obra coletiva, tanto dos que diretamente participam quanto 

daqueles que admiram a sua constni9ao. A leitura favoravel dos fatos cria as circunstancias para os passos 

seguintes. O olhar amigo e sempre uma trincheira de autodefesa." (BGGO, 2007, p. 28). 
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Internamente, os trabalhos de base sao fundamentais para o fortalecimento e ampliacao do 

movimento. Este trabalho ja comeca com as criancas e adolescentes nascidas no calor da luta das 

ocupacoes e assentamentos, os "Sem Terrinhas", cuja formacao esta diretamente relacionada com a 

sociedade que se deseja construir. 

A formacao politica e educacional das bases e um trabalho permanente que se realiza na 

pratica e na teoria, quotidianamente, desde a arregimentacao dos contingentes de homens e 

mulheres sem trabalho e sem meios de subsistencia, em vilas e cidades do interior, nas periferias 

dos grandes centros urbanos (muitos, ex-camponeses, que deixaram o campo por falta de uma 

politica agricola que garantisse sua permanencia no meio rural), e de trabalhadores rurais sem terra 

e sem emprego fixo, que vendem sua forca de trabalho em fazendas, nas plantacoes de cana-de-

acucar ou em empresas agropecuarias. Pois, geralmente, essa gente nao tem qualquer experiencia de 

luta coletiva anterior nem formacao politica suficiente para questionar os motivos de sua miseria. 

A grande capacidade de mobilizacao do MST se deve, em grande medida, a maneira como 

esta organizado nacionalmente e a comunicacao entre as instancias de base com as direcoes 

estaduais e a coordenacao nacional do Movimento. Mobilizar milhares de uma so vez para ocupar 

um lapfundio ou realizar uma marcha nacional com mais de cem mil integrantes nao e uma tarefa 

facil de concretizar por qualquer movimento social no campo. 

Existe uma permanente troca de experiencias sobre formas de lutas, taticas e estrategias de 

resistencia desenvolvidas no dia-a-dia dos acampamentos e' assentamentos por todo o Brasil, que e 

garantido por uma vasta rede de informacao e comunicacao interna. 

Jomais, panfletos, cartilhas, documentos e livros sao regularmente produzidos pelo 

movimento para a formacao politica de seus membros e para dar conhecimento publico da sua 

proposta de sociedade para o Brasil. 

Para que seu grito seja o eco do grito de todos, temas nacionais e mundiais sao 

frequentemente postos em pauta e relacionados com as questoes locals, sendo discutidos nas 
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instancias • de base, perpassando por toda a esrrutura organizacional interna e indo a sociedade 

brasileira e internacional. E assim, por exemplo, que o MST se contrapoe a prevalencia dos modos 

de producaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA empresarial e capitdlista (PLOEG, J. D. Van der, 2006), onde tudo e mercadoria, 

como modelo para a agropecuaria nacional e mundial, por entender que o fortalecimento dessa 

tendencia, ancorada pela globalizacao, representa uma ameaca a vida social como um todo, em 

escala planetaria. Como alternativa, propoe o modo de producao campones que, entre outras coisas, 

visa a geracao de mais' empregos produtivos, a agregacao de mais valor, voltando-se para a 

diversidade na producao de alimentos e se utilizando de tecnologias limpas que nao agridem a 

natureza. 

Nessa perspectiva, o MST tem participado ativamente na organizacao e nos debates das 

varias edicoes do Forum Social Mundial, onde acumulou apoios e reconhecimento em todos os 

continentes. 

Ourro aspecto muito importante para a democracia interna do MST e para a sua relacao com 

outros segmentos da sociedade esta no fato de que os membros do coletivo que dirige 

nacionalmente a organizacao proveem de todos os Estados do Brasil e, no quotidiano, vivem e 

participam ativamente das atividades do movimento nesses locais de origem. Vemos, pois, que 

existe um esforco de aprimorar a democracia participativa, uma vez que as instancias de base tem 

uma relacao direta e em mao-dupla com membros da direcao nacional. 

Neste estudo buscamos ver qual o sentido dado a democracia e sua importancia, enquanto 

principio e na pratica, na organizacao, na tomada de decisoes, e nas formas e estrategias de lutas 

adotadas, observando em tomo de que eixos o MST articula suas lutas e como e entendido o 

momento historico em que vivemos pelas principals liderancas do Movimento em Pernambuco. As 

movimentacoes do MST no sentido de atuar como fator de democratizacao da estrutura agraria e da 

sociedade brasileiras, assim como, no sentido de instituir processos participativos de organizacao da 

luta pela terra, sao evidentes. Entretanto, restam questoes sobre os sentidos da democracia na 
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pratica cotidiana do Movimento. Em que medida se estabelece uma linha de coerencia entre os 

sentidos da democracia nas praticas internas do Movimento e no seu projeto para a sociedade 

brasileira? 

A escolha do MST de Pernambuco para a realizacao da parte mais empirica desse estudo se 

deu por razoes de ordem pratica - nasci e sempre vivi em Pernambuco - e pela representatividade 

que o Movimento nesse Estado tem no cenario nacional. Pernambuco e o Estado do Brasil onde o 

MST tem realizado o maior numero de ocupacoes, demarcando presenca em todas as microrregioes 

(Zona da Mata, Agreste e Sertao). Ate o final de 2006 foram 129 acampamentos, com 18.449 

familias acampadas em 67 municipios e 86 assentamentos com 7.192 familias assentadas em 36 

municipios do Estado4. Nessa luta, dezenas de pessoas foram assassinadas, varios dirigentes presos 

e incriminados pelos tribunals e pela grande midia empresarial como formadores de quadrilha, e 

com centenas de despejos executados judicialmente. 

Apesar de todas as dificuldades, dos erros e dos acertos no aprendizado quotidiano, e 

intrigante ver a resistencia e a forca de seus membros para reclamar os direitos humanos mais 

basicos: a terra, a educacao, a saude, o direito a produzir para o proprio sustento, e o principio de 

solidariedade que os fortalece e os estimulam nessa caminhada coletiva, no trabalho quotidiano que 

cabe a cada um realizar, informando e refletindo sobre os mais variados temas, como uma forma 

muito concreta de aprender e apoiar esta corrente. 

Muitos estudos academicos tem sido elaborados sobre o MST em universidades de todo o 

Brasil e ate do exterior. Um simples levantamento das, dissertacoes e teses mais recentes e bastante 

para se ter uma ideia do interesse despertado. Por outro lado, muitas lacunas sempre permanecerao. 

Afmal, o MST e um Movimento em movimento e sempre esta elaborando e recebendo 

contribuicoes e criticas aos seus metodos e praticas politico-organizacionais. Trata-se de um 

movimento que tem buscado integrar-se com outros movimentos sociais da sociedade brasileira e 

4 Fonte: MST - Coordenacao Regional Ipanema-Arcoverde - PE. 



international para um fortalecimento mutuo numa proposta alter-mundialista (de que "ourro mundo 

e possivel"5) e que, portanto, quer dar sua contribuicao na construcao dessa nova corrente a partir 

do Brasil. 

A questao democratica e recorrente em todos os capitulos deste trabalho. Aqui, o MST e 

abordado numa perspectiva de democracia a esquerda em contraposicao a democracia liberal6. 

Quanta as diretrizes metodologicas, buscamos estabelecer dialogo com teoricos que se 

ocupam de movimentos sociais para recolher dos mesmos alguns conceitos, expressoes e categorias 

que pareceram mais fecundos para a analise do fenomeno a ser pesquisado. Concordando com o 

entendimento dado por autores como Minayo (1999), Chizotti (2000), Haguette (1997), Thiollent 

(1988) e Pvichardson (1999), azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA abordagem qualitative! foi a opqao metodologica escolhida para esta 

pesquisa, por ser a forma mais adequada para entender a natureza de um movimento social, gerando 

ideias, hipoteses e diretrizes para orientar a pesquisa e as interpretacoes, tendo em vista, sobretudo, 

5 Lema adotado nas varias edicoes do Forum Social Mundial, realizados em Porto Alegre — RS, onde organizacoes e 

individuos de todos os continentes, oriundos, sobretudo de paises com problemas sociais mais latentes, discutiram 

altemativas de organizacao e convivencia societaria as atualmente prevalecentes. 
6 "Estamos acostumados a aceitar a defmicao liberal da democracia como regime da lei e da ordem para a garantia das 

liberdades individuais. Visto que o pensamento e a pratica liberals identificam liberdade e competicao, essa definicao 

da democracia significa, em primeiro lugar, que a liberdade tende a reduzir-se, de um lado, ao chamado "direito de ir 

e vir" e, de outro, a competi9ao economica da chamada "livre iniciativa" e a competi9ao politica entre partidos que 

disputam elei9oes; em segundo, que ha uma redu9ao da lei a potencia judiciaria para limitar o poder politico, 

defendendo a sociedade contra a tirania, pois a lei garante os govemos escolhidos pela'vontade da maioria; em 

terceiro, que ha uma identifica9ao entre a ordem e a potencia dos poderes executivo e judiciario para conter os 

conflitos sociais, estabelecendo limites (tanto juridico como policiais e repressivos) para impedir sua. explicita9ao e 

desenvolvimento completos; e, em quarto lugar, que, embora a democracia apare9a justificada como 'Valor" ou como 

"bem", e encarada, de fato, pelo criterio da efiedcia, medida, no piano legislativo, pela a9ao dos representantes, 

entendidos como politicos profissionais, e, no piano do poder executivo, pela atividade de uma equipe de tecnicos 

competentes aos quais cabe a dire9ao do Estado. A cidadania e definida pelos direitos civis e a democracia se reduz a 

um regime politico eficaz, baseado na ideia da cidadania organizada em partidos politicos, e se manifesta no processo 

eleitoral de escolha dos representantes, na relatividade dos governantes e nas solu9oes tecnicas para os problemas 

economicos e sociais. Essa concep9ao da democracia enfatiza a ideia de representa9ao, ora entendida como delega9ao 

de poderes, ora como "governo de poucos para muitos", no dizer de Stuart Mil l . 

O pensamento de esquerda, no entanto, justamente porque fundado na compreensao do social como divisao interna 

das classes a partir da explora9ao economica e, portanto, como luta de classes, redefiniu a democracia recusando 

considera-la apenas um regime politico, afirmando, entao, a ideia de sociedade democratica. Em outras palavras, as 

lutas dos trabalhadores no correr dos seculos XTX e XX, ampliou a concep9ao dos direitos que o liberalismo definia 

como civis ou politicos, introduzindo as ideias de direitos economicos e sociais. Na concep9ao de esquerda, a enfase 

recai sobre a ideia e a pratica da participaqao, ora entendida como interven9ao direta nas a96es politicas, ora como 

interlocu9ao social que determina, orienta e controla a a9ao dos representantes. 

Na concep9ao liberal, a figura principal e o individuo como portador da cidadania civil ou politica, vivendo na 

sociedade civil, determinada pelas relacfies do mercado; na concep9So de esquerda, a figura principal e a das formas 

de organiza9ao associativa das classes e grupos sociais (sindicatos, movimentos sociais e populares)" [CHAUI, 2004, 

P. 1]. 
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seu maior potencial interpretativo, sua intirnidade com o "objeto" - interacao entre o pesquisador e 

membros das situacoes investigadas - e sua capacidade de generalizacao, a partir do estudo de caso. 

A presente pesquisa, embora trate do MST como um todo, lancou um olhar empirico mais 

especifico sobre a experiencia do MST de Pernambuco, onde observamos: quando e como o 

Movimento comecou, a quantidade e caracteristicas de acampamentos e assentamentos, o numero e 

o perfil das familias envolvidas, a estrutura e dinamica organizacional do Movimento e os processos 

de construcao de sua direcao. 

Foram entrevistadas 5 (cinco) pessoas, escolhidas intencionalmente, em funcao da 

relevancia (representatividade social) que elas apresentam dentro do MST. EssezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA recorte contemplou 

as regioes do Agreste e Sertao (algumas ocupacbes e assentamentos), os dirigentes com 

representacao nacional, regional e local, a questao de genero, escolaridade, situacao de familia, 

religiosidade, tempo de caminhada/engajamento, de modo a dar uma amostra mais aproximada da 

realidade. 

Os instrumentos de pesquisa utilizados nao tiveram como base do processo de analise um 

referential estatistico, visto que nao pretendeu classificar categorias homogeneas, mas chegar a uma 

representacao de ordem cognitiva, sociologica e politicamente fundamentada, compossivel controle 

ou verificacao de distorgoes no decorrer da investigacao. Alem das fontes bibliograficas, foram 

tambem instrumentos de pesquisa: questionarios, entrevistas semi-estruturadas, e observafoes e 

comparacbes entre os difererites assentamentos e ocupacoes. 

A partir de referencias bibliograficas e documentais relativas ao MST como um todo e de 

referencias documentais e coleta empirica de informacoes sobre a experiencia do MST-PE, o debate 

aqui estabelecido versa sobre como se coloca a questao da democracia na existencia e no discurso 

do MST. 

Iniciamos sob o titulo Fazendo o Caminho ao caminhar, que conta ainda com os subtitulos -

"Vim de longe e vou mais longe"; "O MST no BrasiT'; e "O MST e os Govemos: das relacoes 
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amargas as relaqdes confitsas".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Neste capitulo fazemos um breve resgate historico do MST no 

Brasil, onde procuramos mostrar as marcas dessa historia, as questoes importantes que apareceram, 

os grandes dilemas, e vemos os caminhos usados pelo Movimento para lidar com o Estado: os 

espacos, os dilemas e as formas de lutas usadas quando o dialogo e insuficiente ou nao existe. Aqui 

demos destaque as relacoes do MST com 6 governo. Fernando Henrique Cardoso (as relacoes 

amargas) e com o governo Lula (as relacoes confusas). 

Em seguida, sob o titulo "O Desenho Organizativo do MST: Experienciando a 

Democracia ", e nos seus subitens "Organizacao na Base"; "Nucleos, Brigadas, Setores e Direcao"; 

"Outras instancias estaduais"; e "Estruturacao organica e Democracia", vemos qual a sua estrutura 

geral de organizacao e, especificamente, como se da essa organizacao na base - acampamentos e 

assentamentos, bem como sobre como funcionam as suas instancias internas, atentando para as 

questoes que dizem respeito a pratica democratica, tais como: representacao, participagao, 

altemancias, processos decisorios. 

No terceiro capitulo: "A Experiencia doMSTde Pernambuco: continuando a luta historica 

camponesa contra o latijundio ", verificamos como se deu a formacao do MST em Pernambuco, a 

sua historia organizativa, as situacoes embaracosas enfrentadas pelo Movimento e suas saidas, 

muitas vezes dificeis e penosas, e tambem os resultados mais expressivos alcancados pelo MST no 

Estado de Pernambuco. 

Noutro capimlo intituladO "MST: Experiencia Democratica em Questao" e na continuidade 

dos subitens "Criticas, Replica, Treplica e Outras Contribuiqoes", "Democracia nao se mendiga", 

"A Sociedade Almejada: um Projeto em Construqdo", e "Em busca de um novo Instrumento 

Politico que de unidade aos Movimentos Sociais a Esquerda", sao problematizadas as formas de 

conceber a democracia para dentro e para fora do MST, a partir da recuperagao da polemica-

academica estabelecida entre Zander Navarro e Horacio Martins de Carvalho, estruturando as 

argumentacbes a partir dos problemas ali levantados. Vemos, tambem, as proposi?oes gerais da 
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sociedade defendida pelo MST para o Brasil, a partir do discurso de suas- liderancas e dos seus 

documentos basicos; das suas praticas de democracia representativa e de democracia parti cipativa, 

contexftralizando como o Movimento relaciona a democracia com as questoes da sociedade; atraves 

das aliancas e relacoes com outros movimentos sociais e com o conjunto da sociedade; das suas 

formas e metodos de luta e o que significa a Via Campesina e a Consulta Popular, e como o MST 

participa desses movimentos. 

Finalizaremos com o capitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "ConsideragdesFinais: Existirmos, a que sera, que se 

destina? ". Aqui, a partir da contribuigao de varios autores, das entrevistas realizadas e das leituras 

dos documentos internos, procederemos a unia analise sobre os sentidos da democracia para o MST 

e que desafios e projegoes de cenarios surgem nesse porvir. 



E r a u m  t e m p o  m a l d i t o  e  d e l e t e r i o , 

d e  R e p u b l i c a e m  p l e n o  f e u d a l i s m o , 

o  B r a s i l j a n o  p r e s i d e n c i a l i s m o , 

s e  r e g e n d o  p o r n o r m a s  d o  I m p e r i o . 

Q u e m  q u e r i a f a z e r u m  B r a s i l s e r i o , 

n a o  p o d i a a s s i s t i r a c o m o d a d o , 

o  f u t u r o  e n g a n c h a d o  n o  p a s s a d o , 

e  o  p r e s e n t e  p e r d i d o , s e m  f u t u r o . 

O p a p e l d a t e r n u r a e r a t a o  d u r o , 

q u e  o  A m o r p r e e i s a v a a n d a r a r m a d o . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Crispiniano Neto -(Poeta e <%&pentista do (Rio Qrande do Norte. 



C A P I T U L O I - "FAZENDO O CAMINHO AO CAMINHAR": zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Bases de Construcao do MST 

Enquanto eles capitalizam a realidade 

E u socialize)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA i n c u s sonho s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sergio Vaz 

(cpoeta) 

1.1 - Vim de longe e vou mais longe 

Quando em 1964 o golpe militar interrompeu um dos poucos periodos da incipiente 

democracia republicana brasileira, um dos principals objetivos dos militares golpistas era 

desmantelar os movimentos sociais no campo, com destaque as Ligas Camponesas, no Nordeste do 

pais, que no entendimento da inteligencia militar, era por onde o movimento comunista 

international buscava se instalar no Brasil, a exemplo do que ocorrera em Cuba, cinco anos antes. 

O regime instaurado trucidou as liderancas camponesas e seus apoios politicos, mas nao 

atacou as causas geradoras da miseria e de outras formas de violencia no campo. Mesmo tendo 

promovido algumas acoes no meio rural para impedir o ressurgimento de qualquer organizacao 

camponesa fora do controle do Estado, tais como: criacao dos STR's - Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais, custribuicao de terra e sementes, aposentadoria de trabalhadores rurais pelo FUNRURAL7, 

ampliacao das fronteiras agricolas para a colonizacao da Amazonia, instituicao do Estatuto da 

Terra, etc., a reforma agraria dos militares nao mexeu na estrutura fundiaria nem democratizou as 

7 "O Fundo de Assistencia e Previdencia do Trabalhador Rural - FUNRURAL, foi criado pela Lei n°. 4.214, no ano de 

1963. Era um sistema de previdencia especifico para os trabalhadores da area rural, com beneficios e formas proprias de 

custeio". 

"Era financiado pelos produtores rurais. Ao comercializarem a producao, eram obrigados a pagar para a Previdencia, 

percentual sobre o valor da venda". 

"Somente em 1975, com a Lei n° 6.260, foi proporcionado aos produtores rurais os beneficios previdenciarios. Para 

ter direito aos beneficios, o produtor rural era obrigado a contribuir para a Previdencia Social, anualmente, com 

porcentagem calculada sobre a producao, alem de serem obrigados a pagar as contribuicoes para o custeio do 

FUNRURAL". : 

"O FUNRURAL acabou em 1977, com a mcorporacao ao Sistema Nacional de Previdencia e Assistencia Social -

STNPAS, que passou a receber as contribuicSes devidas sobre a comercializacao e a conceder beneficios" (Fonte: Notas 

Juridicas. Ano 1 - N° 16, Belo Horizonte: FAEMG/SENAR, 2006, pag. 1): 
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relacoes sociais no campo. E, assim,_embora "marcados para morrer"8, os movimentos populares do 

campo nao feneceram 

Ainda durante o periodo dos governos militares, parte da Igreja Catolica entrou em cena na 

defesa de agricultores perseguidos e dos agentes pastorais que conviviam com estes e que por 

atenderem aos chamados dessa gente, tambem eram perseguidos. 

Em 1975 foi criada a Comissao Pastoral da Terra - CPT, por Bispos, padres, freiras, frades, 

religiosos diversos e agentes pastorais, com o objetivo de dar apoio tecnico, social e politico aos 

camponeses pobres, como nos atesta um dos seus fundadores: 

"O objetivo nao foi a fundacao de um movimento de trabalhadores rurais cristaos, mas sim o apoio decidido 

aos camponeses. A Igreja, fiel ao Concilio Vaticano I I e azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in spira9ao de Medellin, Szera a op9ao 

preferencial pelos pobres, respeitando neles a condi9ao de sujeitos, autores e destinatarios de sua propria 

historia. Surgiu, com esse apoio, o novo servi90 eclesial, a partir da fe na palavra de Deus, incluindo a 

dimensao tecnica, social e politica, em atendimento aos clamores daqueles pobres da terra" (Dom Tomas 

Balduino - Bispo emerito de Goias). (BALDUINO, 2006, pag. 1). 

A oposicao interna ao regime militar sempre manteve uma centelha acesa. Nos anos de 

chumbo muitas vozes se levantaram e, ainda que tantos tenham tombado, aos poucos o clamor de 

setores organizados (UNE, Igreja, Imprensa altemativa, organizacbes sindicais, etc.) encontrava eco 

e ganhava forga na sociedade brasileira Dentro desse contexto politico-social de crescentes 

manifestacoes populares pelo fim da ditadura e de surgimento do novo sindicalismo urbano que 

preconizava a democracia participativa (Oliveira, 2007), surgiu o MST. 

1.2 - O MST no Brasil 

No inicio da decada de 1980, apos quase cinco anos de lutas pela terra no Sul do Brasil, os 

trabalhadores rurais sem terra tinham cada vez mais claro que os govemos federal e estaduais nao 

8 Parodiando o titulo do filme-documentario "Cabra marcado para morrer" (1984), dire9ao de Eduardo Coutinho, que 

conta a saga das Ligas Camponesas no Nordeste brasileiro, durante a ditadura militar, na figura de uma das suas 

grandes lideran9as, o campones Joao Pedro Teixeira. . 



tinham interesse em realizar uma reforma agraria que viesse mexer com a estrutura fundi aria dos 

latifundios, visto que, ate entao, todos os assentamentos conquistados, desde a Fazenda Macali, em 

Ronda Alta - RS, em 1979, tinha sido obra da luta dos proprios trabalhadores sem terra que tiveram 

que ocupa-los e resistir a todas as tentativas de desmobilizagao vindas com atos de violencia fisica, 

juridica e pelo cansaco dos trarnites burocraticos do Estado. 

Por sua vez, a CPT vinha promovendo Encontros onde se discutiam o modelo de 

desenvolvimento ecOnomico para o campo e os problemas dos trabalhadores sem terra. Num desses 

Encontros, ocorrido no Centro de Formacao da Diocese de Goiania - GO, em setembro de 1982, 

com a participacao de representantes dos sem terra do Sul e de entidades de classe e religiosas de 

outras regioes do Brasil, foi defendido a necessidade dos trabalhadores rurais sem terra se 

organizarem num movimento nacional. Ao final, foi redigido um documento intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Carta de 

Goiania
9

, cuja sintese e a que segue: 

"A Carta de Goiania zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aos compatiheiros sem terra do Brasil 

Nos, trabalhadores sem terra, [...) queremos [...] fazer um convite a todos para que entrem 

na luta pela conquista e defesa da terra e dos direitos que nos sao negados. 

[...] Toda luta e dificil, porque ela exige muito esforqo e uma dedicacao comprometida. 

Lamentamos e protestamos pela perda de muitos companheiros [...], que foram assassinados, 

vitimas da gcmdncia dos grandes. Apesar disso, muitas vitorias jd houve por todo o pais com os 

movimentos. [...] Nao nos esquecemos, ainda, de que as lutas e oproprio movimento nos ajudam a . 

tomar consciencia da realidade e a descobrir quern sao nossos inimigos. 

Verificamos que em todas as regioes do pais existem conflitos de terra, e o pior de tudo 

isso e a maneira como se resolve esses problemas. Lamentamos outra vez dizer que esses 

problemas sao resolvidos com repressao policial e que a corda quebra sempre do lado mais fraco. 

Nos trabalhadores somos vitimas de um sistema que esta voltado para os interesses das 

grandes empresas e dos latifundidrios. Se nao nos organizarmos em nossos sindicatos e 

associaqdes de classe, em nossas regioes, nos estados e em nivel nacional, [...] para confrontar. 

' MORISSAWA, 2001, P. 137 
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essa realidade que hoje escraviza os fracos, [...] nunca iremos nos libertar dessa vida de 

explorados e de verdadeira escravidao. ' .'. . 

Vivemos num mundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sem finalidade humana [...] fabricado por todo um sistema injusto 

implantado em nosso pais. A terra nas maos de poucos, os saldrios baixos, as leis que favorecem os 

poderosos, o poder e a riqueza nas maos dessa minoria revelam claramente esse fato que [...] e 

uma verdadeira violencia contra o homem e a natureza. [...] Este mundo, [...] e o grande gerador 

de todo tipo de mal que infesta nossa sociedade, como a criminalidade, a fame, o roubo, o menor 

abandonado, a prostituiqao, a miseria e outros tipos de violencia. 

Alertamos, ainda, todos os companheiros da importdncia de uma participaqao consciente 

nas decisdes politicas, porque os problemas citados sao frutos das injustiqas e da falta de 

participaqao. [...] 

Goiania, 26 de setembro de 1982". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O teor da Carta de Goiania ja indicava a natureza do movimento que ali nascia. Este 

Movimento identificava o sistema socio-politico-economico que causava a miseria no campo e 

violentava seus direitos mais elementares como sendo o mesmo que gerava.a infelicidade de 

milhoes de familias de trabalhadores urbanos. E, assim, conclamava a todos para se organizarem em 

sindicatos e associacoes de classe locais, regionais e nationals, visto que este sistema que estava 

instaurado era possivel, em grande medida, pela falta de contraposicao de movimentos sociais 

organizados, onde a participacao consciente de todos seria fundamental para uma virada de posicao. 

O documento nao alimentava ilusoes de vitorias faceis. Deixava claro que as lutas futuras seriam 

tao dificeis quao foram as ate ali travadas, mas confiava que as lutas e o proprio movimento em 

construcao lhes dariam a consciencia e lhes mostrariam os desafios e as ferramentas mais adequadas 

para ultrapassa-los. 

O primeiro Encontro Nacional dos trabalhadores rurais sem terra aconteceu em Cascavel -

Parana, em 1984. Este Encontro foi o ponto de partida para se pensar em um Movimento organico 

com posicao e objetivos politicos definidos. Nele a ocupacao para produzir e viver foi reafirmada 

como uma ferramenta legitima dos necessitados da terra. Desse Encontro, que oficializou o MST 
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como uma organizacao nacional, participaram representantes de importantes movimentos sociais 

rurais, urbanos e indigenistas, tais como, ABRA (Associagao Brasileira de Reforma Agraria), CUT 

(Central Unica dos Trabalhadores), Pastoral Operaria, Cimi (Comissao Indigenista Missionaria), 

entre outras. 

No ano seguinte, o MST realizou o seu primeiro Congresso Nacional, em Curitiba - Parana. 

Ja ai havia conseguido colocar na pauta de compromissos nacionais, junto com outros movimentos 

e partidos politicos em campanha pelas "Diretas Ja", a questao da Reforma Agraria. E, mesmo 

tendo sido eleito indiretamente (sem o voto popular) por um colegio eleitoral, o Presidente Jose 

Sarney assumiu que realizaria uma Reforma Agraria ate o final de seu mandato, tendo aprovado o 

Piano Nacional de Reforma Agraria (PNRA), que tinha como eixo principal a imediata aplicagao do 

Estatuto da Terra (de Castelo Brando) e o assentamento de 1,4 milhoes de familias. As boas 

intencoes anunciadas por Jose Sarney foram eclipsadas por outros interesses e, ao fim, quase nada 

se concretizou nesse sentido. . . 

As acoes do MST trouxeram a tona a luta de classes existente no campo, que se manifestou 

mais explicitamente com o surgimento da UDR (Uniao Democratica Ruralista) - organizagao dos 

grandes proprietaries de terra, que tinha como estrategia manter um brago no parlamento com vistas 

a retroagir as leis agrarias na Assembleia Nacional Constituinte a ser concluida em 1988, bem como 

barganhar politicamente junto aos Govemos Estaduais e Federal, assim como manter um outro 

brago pararnilitar, com suas militias privadas para responder a bala as ocupagoes de terra realizadas 

pelos movimentos sociais do campo, fosse esta terra destinada a especulagao fundiaria, grilada, 

improdutiva ou nao. • 

De outra parte, as Igrejas Catolica e Luteraha (particularmente, nas alas mais progressistas), 

nesse clima de acirramento de conflitosagrarios, mantiveram seus apoios decididos aos pobres do 

campo e realizaram campanhas nationals para dar conhecimento a toda sociedade dos problemas 

causados pela injusta estrutura agraria prevalecente e, assim, pressionar o Congresso e o Governo' 



Federal a dar mais atengao a esta questao. Na Campanha da Fraternidade de 1986, a CNBB adotou 

o temazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Fraternidade e terra", cujo lema foi "Terra de Deus, terra de irmaos". 

Nos anos que se seguiram a promulgacao da Constituicao de 1988 os ataques ao MST 

recrudesceram. Sejam no campo ideologico, com especial participacao da grande midia empresarial 

que buscava criminalizar suas acoes, sejam pela violencia privada e oficial,. com assassinates, 

despejos e prisoes arbitrarios, alem da ofensiva politica conPa o Movimento, adotados pelos 

Govemos Collor e Fernando Henrique Cardoso. 

No periodo Collor a eslrategia adotada pelo MST foi dar uma dimensao nacional ao 

Movimento, organizando-se em todos os Estados da federacao, aprimorando a organizagao interna e 

continuando com as ocupagoes para, na pratica, forgar a Reforma Agraria. O lema de seu U 

Congresso, realizado em Brasilia, em 1990, foi "ocupar, resistir, produzif\ 

Ja na era Fernando Henrique, o Movimento tendo consciencia de que a Reforma Agraria tem 

um alcance bem rnaior do que o meio rural e envolve outros elementos que tambem dizem respeito 

a grande materia da populagao brasileira, como desemprego, pregos da cesta basica, 

desabastecimento de alimentos, violencia urbana, e inchamento das grandes cidades, entre outros, 

adota o mote "Reforma Agraria, uma luta de todos", no seu IJJ Congresso Nacional, que mais uma 

vez teve lugar em Brasilia - DF, em 1995. 

Enfim, chega ao governo .central, Lula, o ex-operario que tantas vezes o MST e outros 

movimentos sociais rurais e urb;mos se empenharam para te-lo Presidente do Brasil, prometendo 

fazer a reforma agraria com uma "canetada". 

Como veremos adiante, o Governo Lula, em grande medida, frustrou a esperanga de uma 

Reforma Agraria para os "de baixo", como fora defendida pelo Partido dos Trabalhadores e por 

Lula, nas campanhas eleitorais anteriores. 

Tendo em vista a persistencia, no Governo Lula, de uma estrutura fundiaria concentradora e 

de politicas agricolas voltadas mais para atender ao modelo exportador do agronegocio, embora a 
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repressao oficial Federal aos movimentos sociais no campo tenha arrefecido, o MST emite sinais de 

que nao acredita que a democracia no campo, o combate a pobreza e o desenvolvimento sustentavel 

sejam possiveis sem a eliminacao do latifundio. Por isso, tem como atuais as palavras de ordem 

"PorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA um Brasil sem latifundio", do IV Congresso Nacional, realizado em Brasilia, no mes de agosto 

de2000. . 

Em junho de 2007, sob o lema "Reforma Agraria por Justiqa Social e Soberania Popular", 

aconteceu o V Congresso do MST, em Brasilia e, entre oupas coisas, buscou formas de integrar 

toda a sociedade brasileira numa discussao sobre a injusta distribuicao da riqueza nacional que e 

produzida por muitos e apropriada por poucos, relacionando esse tema com a luta do MST pela 

terra para os que nela produzem para viver e nao como meio de producao para enriquecer. A 

dimensao da soberania popular incluida no lema desse Congresso e um chamamento aos setores 

marginalizados na sociedade brasileira para, juntos, participarem do destino da nagao, ate entao 

decididos por uma parcela reduzida de homens e mulheres que detem o controle politico e 

economico do pais, na cidade e no campo. E a chamada para a conclusao da transigao de um Brasil-

colonia a um Brasil-Nacao. 

Um Congresso do MST nao e uma instancia onde o movimento renova ou reafirma suas 

direcoes nos estados e nacionalmente, mas um forum voltado ao debate, a formacao politica e a 

inregracao das bases e direcoes militantes. As eleicoes de dirigentes estaduais e da diregao nacional 

acontecem a cada dois anos, nos encontros naciohais. O proximo Encontro Nacional esta marcado 

para ser realizado no 1° semestre de 2008. 

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.3-0 MST e os Govemos: das relacoes amargas as relagoes confusas. 

A leitura que o MST faz da sua relacao com os govemos parte do pressuposto de que o 

Movimento nao e governo nem e o Estado. Porem, como movimento social organizado, tem o 

direito e a obrigacao de exigir politicas publicas e transformagoes sociais que garantam nao somente 



os direitos basicos ja assegurados constitucionalmente, embora negados a maioria do povo 

brasileiro, mas tambem, novos direitos que vao alem dos direitos politicos formais, ampliando-se 

aos direitos economicos e sociais. Para tanto, o MST nao precisa, necessariamente, entrar nas 

estruturas dos govemos, nem do Estado. Nessa linha, como explica Jaime Amorim, existe uma 

resolucao do Movimento que proibe seus dirigentes de participar das disputas eleitorais, na 

condicao de candidate), por qualquer legenda partidaria, diz ele: . •1 

"Nos sempre entendemos que nao somos governo e nem somos Estado. Tanto e que tiramos uma posicao 

politica de que nenhum dirigente deve ser candidato. Nem a deputado, nem a prefeito, nem a vereador, nem 
v 

a nada. Se bem que, se la nas bases tem alguem que queira se candidatar, nos nao vamos proibir. E uma 

posi9ao pessoal dele, e podemos ate avaliar se devemos apoiar ou nao. Mas nos, os principals dirigentes do 

Movimento, nao nos candidatamos a nada, justamente para evitar esse vinculo com o Estado. 

Qual o nosso comportamento? Negociar em cima de uma pauta de negociafao. Quando o pessoal diz ai que 

o Movimento nao sobreviveiia sem as politicas publicas. A i sim, sao politicas publicas, e o Estado tem que 

assumir. Nos temos que buscar politicas publicas pra dentro dos acampamentos e assentamentos e coloca-las 

a servi9o dos acampados e assentados. Por exemplo, na area de Educacao, a gente tem uma posi9ao de que 

100% dos acampamentos e assentamentos tem que ser alfabetizados. Bom, nos nao podemos fazer curso de 

alfabetiza92o voluntario. Precisa ter professor, coordena9ao pedagogica e recursos. Sao politicas publicas, e 

ai o Estado e quem financia, atraves do PRONERA e do Brasil Alfabetizado. 

Os cursos em parceria com as universidades: pedagogia, magisterio, geografia, tecnicas agricolas e um 

monte de cursos que fizemos ai, tambemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s&o politicas publicas e o Estado e quem financia, e nos lutamos 

por essas politicas publicas. Nos cursos tecnicos, da mesma forma. Temos convenios com o 1NCRA pra 

formar tecnicos agricolas e veterinarios. Mas, sem entrar na estrutura do Estado. A gente sabe separar o que 

e Movimento e o que e Estado, mesmo quando tem um companheiro que se identifica com a nossa causa do 

outro lado do balcao. Ele e Estado e nos Movimento. Vamos negociar". 

Para o MST, os gestores publicos podem ser classificados em tres grupos. No primeiro 

grupo esta o conjunto de representantes do Estado que defendem abertamente a ordem politica 

economica e social nos moldes capitalista neoliberal, e que, diante das agoes diretas dos 

movimentos sociais para pressionar a realizacao de uma reforma agraria ampla que questiona a 



estrutura fundiaria atual e exige modificacoes nas politicas publicas para o campo que hoje 

priorizam o modelo agrario-exportador, reagem com artimanhas e artificios burocraticos, assim 

como, fazendo uso de todo o aparato repressivo (juridico e policial-militar) de que dispoem para 

impedir qualquer mudanga que confronte esse ordenamento na sua essentia. No segundo grupo 

estao os que reconhecem o fosso social existente no meio rural e em toda a sociedade e, portanto, 

admitem algumas mudancasque geralmente se traduzem em politicas sociais compensatorias, e 

veem nos movimentos sociais os vetores para a implementacao dessas politicas e para abrandar as 

tensoes sociais. Buscam ser cordatos com estes movimentos e te-los como aliados protelando ao 

maximo qualquer tipo de confronto, mas que, no geral, sao recem convertidos ao neoliberalismo e, 

como os do primeiro grupo, para o campo defendem e priorizam o modo de producao e apropriagao 

segundo o modelo agrario-exportador, sendo a estes preferencialmente direcionadas suas politicas 

agropecuarias e os maiores incentivos. No terceiro grupo estao os que tem a compreensao de que o 

ceme das desigualdades sociais sao estruturais e nao se resolverao graves problemas com pequenos 

ajustes. Assim, ainda que este seja um grupo reduzido de pessoas, na condicao de gestores publicos 

assumem posicoes que fortalecem os movimentos sociais e abrem caminhos para transformacoes 

estruturais ulteriores. 

Acerca dessa classificacao, assim pronunciou-se Edilson Barbosa: 

"Existem tres tipos de gestores publicos: existem aqueles que sao dolosamente contra a Reforma Agraria e 

faz de tudo e usa de todos os meios pra nao avancar o processo, como era o caso do govemador de 

Pernambuco, Jarbas Vasconcelos e Mendonca Filho. A maioria dos gestores publicos tem essa posicao de 

ser contra. Existem os que nao assumem a Reforma Agraria como meta de governo e continuam 

inaugurando usina e liberando dinheiro pra usineiro e pro agronegocio, mas que tambem nao entravam o . 

processo, nao reprime as ocupacoes, e senta conosco e diz que e simpatico a nossa causa e ate ajuda nas 

negociacoes, como e o caso do atual governador Eduardo Campos. E existem os que claramente 

demonstram ter compromisso com a Reforma Agraria e nos apoiam. Sao muito poucos: alguns diretores e 

superintendentes do INCRA, do K A M A , prefeitos e ate juizes, mesmo no Governo de Fernando Henrique, 

que foi um dos mais repressores". 



De acordo com os dirigentes do MST-PE10, o Movimento sempre precisou usar alguma 

forma de pressao para que os govemos coloquem em pauta a questao da Reforma Agraria. Para 

eles, sem a mobilizacao dos sem-terra, a reforma agraria era lerfa morta nos programas 

governamentais para o meio rural. As formas de pressionar sao varias. Vao desde acampamentos 

em beira de estrada e marchas pedagogicas para chamar a atengao da opiniao publica aos problemas 

dos pobres do campo e a necessidade da reforma agraria, as agoes concretas de ocupacao do 

latifundio pra mostrar, na pratica, a concentragao de terras no poder de poucos que usam a terra para 

enriquecer, em derrimento de milhoes de necessitados que precisam da terra pra dela tirar seu 

sustento, para produzir e viver dos frutos que a terra da 

Ainda conforme estes dirigentes, no governo Fernando Henrique Cardoso o MST precisou 

radicalizar mais ainda, tendo em vista a posigao deliberada desse governo de querer isolar o 

Movimento e desmantela-lo, ao mesmo tempo em que dava' apoio e desenvolvia politicas 

agropecuarias em beneficio do latifundio exportador. As ocupagoes das sedes regionais dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rNCRA, 

por exemplo, foi, segundo o MST, uma forma de pressao contra os entraves burocraticos 

deliberados pelo MDA e pelo INCRA tais como: demorar a realizar as vistorias das terras 

reivindicadas; retardar a consolidagao dos assentamentos, apos conclusao favoravel dos pareceres 

tecnicos; segurar a liberagao dos recursos destinados aos assentamentos da reforma agraria ja 

regularizados. Ou seja, como reagoes ao desrespeito e ao desprezo com que eram tratados os 

acampados, na tentativa de desmobiliza-los pelo cansago e enfraquecer o Movimento. O 

coordenador do Setor de produgao do MST-PE, Edilson Barbosa, lembra que para a justiga impetrar 

um mandato de reintegragao de posse e a policia fazer um despejo de uma area ocupada pelos sem-

terra, nao derriorava 48 horas, mas para o ESfCRA regularizar um assentamento, a espera chegava a 

ser de anos. ./ 

1 0 EstazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e-a posi9ao tanto dos dirigentes principals do MST-PE (que tambem sSo da dire9ao nacional) - Jaime Amorim, 

Misselene Silva e Edilson Barbosa, quanta dos dirigentes intermediaries (regionais) - Marcio Gomes e Marcilom 

Nunes. • •'., 
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Segundo os. dirigentes do MST, o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998 e 

1999-2002) foi um verdadeira algoz para o Movimento, pois, reiterando o que ja foi dito, se aliou as 

elites agrarias e ao agronegocio, e usou de todos os instrumentos ao seu alcance para trucidar o 

Movimento. Apelou ao judiciario para incriminar seus dirigentes; contou com a grande midia para 

desqualificar sua luta ; recorreu a repressao policial-militar, com o apoio de govemos estaduais 

aliados, para conter as ocupagoes e outras formas de lutas legitimas de pressao a realizagao da 

reforma agraria, inclusive, com o desfecho de massacres de sem-terras como os de Corumbiara 

(RO), em 1995, com 10 mortos, e Eldorado dos Carajas (PA), em 1996, com 19 mortos; mudou 

regras para desapropriar areas sob litigio 1 2 e substituiu o programa de financiamento de creditos 

para os assentamentos da reforma agraria Sobre esta mudanga no programa de credito o 

coordenador do setor de produgao do MST-PE, Edilson Barbosa, comentou: 

"O Govemo Fernando Henrique veio com a ideia do "novo mundo rural" de Raul Jungmann e acabou com o 

PROCERA, um programa de cr&iito da Reforma Agraria que havia - que tinha poucos recursos, mas previa 

subsidios, previa financiamentos individuals e coletivos, previa seguro para caso houvesse frustracao da 

producao com anistia ou rebate no pagamento do financiamento - e criou o Pronaf, que a gente chama "a 

sopa de letrinhas", pois tem Pronaf A, Pronaf B, Pronaf C,... que vai aumentando o limite do credito de 

acordo com a "competencia" do agricultor na producao. fi uma casca de banana. Voce comeca com um 

credito minimo, que mal da pra comprar as sementes. Se o ano e bom de inverno e voce produz bem, vai 

poder pagar esse emprestimo, com um amortecimento, e passar pro Pronaf B e assim por diante. Mas, se por 

qualquer motivo: falta de chuvas, pragas, etc. voce nao produzir bem, voce e um "incompetente" e vai 

terminar no programa Bolsa-familia ou na cesta basica, como indigente". . ! 

1 1 "O professor de Antropologia Social da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Moacir Palmeira chamou a 

atenfab, em artigo publicado em 2003, para o fato de que a maior parte da imprensa tratava as ocupacoes de terras 

como violentas e os assentamentos como favelas rurais, formados inclusive por agitadores urbanos, forasteiros sem 

vocapao agricola. De fato, grande parte dos assentamentos carecia de infra-estrutura minima, o que podia resultar em 

verdadeiras favelas rurais. Isso evidenciava o fragil compromisso governamental com uma reforma agraria efetiva. 

Mas a imagem do assentado forasteiro urbano parecia ser falsa: Palmeira citou uma pesquisa realizada em 2000 e 

2001 em92 assentamentos estabelecidos entre 1995 e 1997 em 39 municipios de nove Estados (PA, CE, PB, PE, AL, 

BA, GO, MG, SC). O levantamento apontou que quase 70% dps assentados nasceram no proprio municipio ou em 

municipios vizinhos ao local do assentamento e que 57% viviam em areas rurais antes de ganharem um lote. Entre os 

que eram oriundos de areas urbanas, s6 8% viviam do trabalho urbano e 1% era constituido de desempregados; 94% 

dos assentados tinham experiencia anterior no trabalho agricola" (Retrato do BRASIL, 2007. pag. 92). 
1 2 Uma das atitudes do governo Fernando Henrique Cardoso nesse sentido foi a edicao da Medida Provisoria n°. 2.027, 

de dezembro de 2001, que impedia a vistoria e desapropria9ao por dois anos das terras que tivessem sido ocupadas 

por militantes pela reforma agraria (Idem, Ibidem). 
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Enfim, para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra o governo Fernando 

Henrique Cardoso representou um retrocesso a reforma agraria sob a otica dos trabalhadores rurais 

sem terra e tambem a democracia, pois tratou as lutas sociais no campo como caso de policia e o 

MST como um bando de delinqiientes e nao como um movimento social rural legitimo, alem de 

defender uma reforma agraria de mercado que ao inves da desconcentracab da terra democratizando 

seu acesso a milhbes e a conseqiiente cUstribuicao da renda pelo aumento de produtores individuals 

e, principalmente, aumentando a producao de alimentos para o abastecimento do mercado interno, 

privilegiava o agronegocio exportador que tem como base as grandes extensoes de areas rurais para 

o cultivo de monoculturas, uso de sementes geneticamente modificadas e outras inovacoes 

tecnologicas que, sobretudo, gera dependencia e concentracao da renda13. 

Vemos que as relacoes do MST com o governo Fernando Henrique Cardoso foram um tanto 

amargas. De um lado o governo tinha uma clara posicao contraria a realizacao de uma reforma 

agraria nos moldes pretendidos pelos movimentos sociais rurais, pois classificava esse modelo 

como extemporaneo e contrario ao desenvolvimento do pais e que para esse fim desenvolvimentista 

o agronegocio se prestava melhor14. As metas sobre os numeros de familias a serem assentadas era 

1 3 "Essas transformacoes deram-se sob o marco da chamada "modemizacao conservadora", adotada a partir de meados 

dos anos 1960, e que na agricultura se deu atraves do "modelo prussiano"; como classificam os estudiosos. Esse 

modelo, ao contrario do modelo frances que uniu a burguesia aos camponeses durante a Revolucao Francesa, aliou os 

capitalistas aos grandes proprietaries de terra na Alemanha. Assim, em vez de distribuir a terra dos latifundios entre 

os pequenos agricultores, como no caso frances, o modelo prussiano foi marcado pela transicao da grande 

propriedade improdutiva para a condicao de grande empresa capitalista rural produtiva. Esse modelo mantem a 

- estrutura fundiaria concentrada, sem a incorpora9ao da pequena e da media propriedade no processo" (Retrato do 

BRASIL, 2007. PAG. 93). 
1 4 "O ex-presidente do TNCRA e estudioso da questao agraria, Xico Graziano, defendia a ideia de que o Brasil nao 

precisava da Reforma Agraria para se desenvolver: "O latifundio continuou grande, mas abandonou o atraso, 

transfofmando-se em empresa capitalista", escreveu ele em artigo divulgado pela imprensa. "Nem adianta querer 

realizar, agora, a reforma agraria que nao vingou no passado. Trata-se de uma ideia fora do lugar", dizia Graziano. 

Ele advogava uma nova lei agraria que retomasse "o espirito da pioneira Lei de Terras, de 1850. O Estatuto da Terra 

era uma lei punitiva. A nova lei agraria, que yira, deve valorizar quem produz, eliminando as incertezas sobre o 

dominio da propriedade rural". A Lei de Terras foi editada em 1850, antes da Aboli9ao da escravatura, para garantir 

aos latifundiarios um excedente de mao-de-obra barata, visto que proibia ex-escravos receber lotes de terras publicas. 

O acesso a terras publicas somente era possivel pela compra, e o unico direito reconhecido era o de compra e venda 

das terras, alem das hera^as devidamente registradas em cartorios ou paroquias. Segundo o sociologo Jose de Souza 

Martins, com o fim da escravidao foi preciso criar esse "cativeiro da terra" para formar uma for9a de trabalho nao-

proprietaria para a grande lavoura, instirucionalizando-se um novo direito fundiario "que faz da terra equivalente de 

mercadoria e instrumento de desigualdade social" (Retrato do BRASIL. 2007, pag. 94). 
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mais uma resposta do governo as pressoes feitas pelos movimentos sociais rurais e a opiniao 

publica15 diante dos conflitos no campo. 

Do outro lado o MST e entidades aliadas, muitas organizadas no Forum pela Reforma 

Agraria e Justica no Campo, tais como Contag (Confederacao Nacional dos Trabalhadores da 

Agricultura, CPT (Comissao Pastoral da Terra), ABRA (Associacao Brasileira de Reforma 

Agraria), FASE (Federacao de Orgaos de Assistencia Social e Educational), Inesc (Instimto de 

Estudos Socioeconomics) e outras, contestant esse modelo de desenvolvirnento e modernizacao da 

agricultura que, referenciado no aumento da produtividade e na geragao de divisas para o pais sem a 

distribuicao de terras, provoca o exodo rural e o empobrecimento de milhbes no meio rural, e 

advogam que o desenvolvimento passa por uma reforma agraria que alem de democratizadora do 

acesso fundiario (possibilitando milhoes de familias trabalhar, produzir, consumir, gerar renda e . 

melhorar as condicoes de vida) viesse acompanhada de obras de infra-estrumra, politicas publicas 

de credito, de educacao e moradia para os assentados, e contemplasse cui dados com o meio 

ambiente, pois mesmo que esta proposta desencadeie um processo de crescimento economico mais 

lento, assegura a milhoes de pessoas um padrao de vida mais digno, mesmo modesto, gera menos 

dependencia16 e e mais estavel. 

No tocante as campanhas para responsabilizar o MST como o principal culpado pelos 

conflitos agrarios e pela violencia observada nas disputas fundiarias, o presidente da Associacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • '- • • '. ' • ' \ 

1 5 Pesquisa do instituto Datafolha no ano 2000 indicou que 67% dos paulistanos apoiavam a reforma agraria. 
1 6 Para o pesquisador holandes Jan D. Van der Ploeg, a modernizacao da agricultura na proposta dos modos de producao 

capitalista e empresarial sao mais dependentes frente ao mercado de insumos do que a agricultura familiar, o que os 

torna mais vulneraveis as crises economicas e aos "apertos" na agricultura e na pecuaria. Crises que tem justificado os 

subsidios a agricultura, as reservas de mercado e outras formas de protecao que os govemos do chamado primeiro 

mundo dao aos produtores rurais de seus paises no intuito de evitar o colapso das unidades empresariais altamente 

integradas, devido a fatores economicos previsiveis e aos quais o mercado esta vulneravel (aumento nas taxas de juros, 

queda de precos, elevacao dos custos de producao, etc.). Pesquisas tem revelado ainda que no modo de producao 

campones "o crescimento ocorre na forma de uma intensificacao: com os recursos disponiveis, uma producao maior e 

realizada (colheitas sao maiores), enquanto no longo prazo mais recursos podem ser criados no interior - ou obtidos 

com os resultados - do processo de trabalho" (Ploeg, 2006, p.33). Assim, sob as mesmas condicoes, a agricultura 

camponesa produz mais, agrega mais valor e gera mais empregos produtivos. [Ver PLOEG, J. D. Van der.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O modo de 

producao campones revisitado. In: A Diversidade da Agricultura Familiar / Org. Sergio Schneider. - Porto Alegre: 

EditoradaUFRGS, 2006]. 

41 



Brasileira da Reforma Agraria - ABRA 1 7, Plinio de Arruda Sampaio18, pronunciou-se na CPMI da 

Terra19 em defesa da descriminalizacao dos movimentos sociais no campo como segue: 

"Alguns orgaos representativos dos grandes proprietaries e alguns veiculos da midia insistem em atribuir a 

responsabilidade das ocupacoes de terras, e a violencia que muitas vezes acompanha essas ocupacSes, as 

organiza96es camponesas e, em especial, ao MST. Devo dizer aos senhores que considero que essa 

acusa9ao, alem de descabida e sem fundamento, revela uma enorme miopia. Os que fazem essa acusa9ao nao 

conseguem ver que o MST civiliza o conflito agrario, na medida em que da uma esperan9a para uma massa 

rural que nao ve saida para o seu problema. Na medida em que disciplina essa massa rural, faz com que o 

trabalhador rural tenha um comportamento segundo regras. Ele impede a anomia de se instalar no meio 

rural. Essa e a fun9ao do MST; ele e um civilizador. 

A grande responsavel pela violencia rural e a elite dorninante brasileira. Aplica-se a ela, como uma luva, a 

critica de Rui Barbosa aos que, na decada de 20, se opunham a reforma de Constitui9ao de 1891: se o 

populacho esta agitado, nao se pode reformular a Constitui9ao, por que nao se pode ceder a imposi96es; se o 

populacho esta tranquilo, por que alterar a Constitui9ao? Parodiando o grande Rui, poderiamos dizer que o 

comportamento da elite dirigente em rela9ao ao problema agrario e o seguinte: se a massa rural ocupa terras, 

nao se pode fazer reforma agraria, e sim criminalizar as organiza9oes que as promovem; se a massa rural nao 

ocupa terras, pra que fazer a reforma agraria? A elite colombiana pensava da mesma maneira ate que se viu 

obrigada a chamar tropas estrangeiras para lutar contra a guerrilha rural". 

Com a chegada de Lula na presidencia do Brasil, o MST esperava que o governo assumisse 

uma postura mais afirmativa em defesa da reforma agraria e desse outra orientacao a politica 

macroeconomica do pais; que fosse mais critico as pesquisas com transgenics e a liberacao das 

sementes geneticamente modificadas para o consumo e o plantio; que priorizasse a agricultura 

familiar como geradora de mais postos de trabalho no campo, distribuidora de renda, produtora de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

17 "AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ABRA e uma organiza9ao nao governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1967 e efetivamente instalada em 

1969. Ganhou grande destaque nos duros tempos da Ditadura Militar, dedicando-se a causa da Reforma Agraria. O 

seu1 principal fundador foi Jose Gomes da Silva, grande especialista na materia, e um dos principais autores 

intelectuais do Estatuto da Terra, tendo sido ainda, secretario de Agricultura no Governo Franco Montoro, em Sao 

Paulo, e presidente do FNCRA, no governo Samey, a convite de Tancredo Neves". [Extrato da apresenta9ao da 

ABRA. Fonte: www.reformaagraria.org]. 
13

 Plinio de Arruda Sampaio foi deputado federal constituinte, e elaborou com sua equipe, o I I Piano Nacional de 

Reforma Agraria, colaborando com o governo Lula. 
1 9 Relatorio vencido da CPMI da Terra, 2006. pags. 136-138. 
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mais alimentos saudaveis para a populacao; e, entre outras coisas, promovesse reformas politicas e 

sociais que, mais que paliativos, pavimentassem o caminho para a realizacao de um projeto 

democratico-popular para o Brasil. Assim, mesmo sabendo de antemao que nao se tratava da 

ascensao de um governo revolucionario dos trabalhadores, o MST apostava bem mais no governo 

Lula "' 

O Partido dos Trabalhadores - PT, desde a sua fundacao, tinha no seu Programa, Piano de 

Acao e discurso, a defesa de uma Reforma Agraria sob o ponto de vista dos trabalhadores: 

"O PT defendera uma politica agraria que objetive o fim da atual estrutura fundiaria. Esta estrutura e 

pautada na grande empresa capitalista e nos latifundios, que mantem as terras improdutivas e que servem a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

especula9ao imobiliaria. Combatera tambem a expropr ia9ao das terras pelas grandes empresas nacionais e 

estrangeiras e incrementara a luta pela nacionaliza9ao da terra, permitindo, assim, o aproveitamento dos 

recursos humanos e das potencialidades economicas existentes no solo e no subsolo, segundo os interesses 

dos trabalhadores rurais e do conjunto da sociedade brasileira. 

O PT defendera ainda a explora9ao imediata de toda terra disponivel, inclusive a que e de responsabilidade 

do Estado - as terras devolutas, as terras do INCRA e as terras da faixa de fronteira - que deverao ser usadas 

pelos trabalhadores sem terra, ocupando-as permanentemente, de maneira a que sejam atendidos os os seus 

interesses e as suas necessidades. Mas para o PT nao basta a simples d ist r ibu i9ao da terra. Como exigencia 

fundamental para o exito dessa nova politica agraria, postula a cria9ao de instrumentos economicos e 

financeiros como forma de apoio indispensavel a exploracao da terra, segundo as peculiaridades geograficas 

e humanas regionais. 

De imediato, o PT defende a valor iza9ao dos salarios no meio rural, com a extensao e a adapta9ao de todos 

os beneficios conquistados pelos trabalhadores urbanos; defendera, igualmente, uma justa e adequada 

remunera9ao para a pequena produ9ao no campo. O PT considera necessario, ainda, preservar a ecologia e, 

para isso, mantera intransigente posi9ao contra as iniciativas que coloquem em risco o equilibrio da natureza 

e prejudiquem a fauna e a flora" (Programa do Partido dos Trabalhadores, em 1981). 

"O PT apoia e apoiara sempre a luta pela Reforma Agraria, pelo direito a terra para quem nela trabalha, 

pelos melhores pre90 s dos produtos dos agricultores, com a elim in a9ao dos atravessadores ou intermediarios. 

E por isso que estamos sendo processados na Amazonia. Mas os processos nao nos assustam. Assustam-nos 

as milhares de familias sem o pequeno peda90 de ch2o de onde extrair os frutos necessarios a vida. 



Assustam-nos os grileiros, os jaguncos e os capangas que sao ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bra9o armado, acima da lei, dos que juntam 

terra como mero capital a ser valorizado pelo tempo e pela economia inflacionaria que pesa sobre nos. 

Temos viajado por todos os recantos deste pais. Consideramos que o problema da terra e sem diivida o 

mais grave em nossa conjuntura. E ele que provoca os ciclos migratorios, a incha9ao das favelas nas cidades, 

o aumento do pre90 dos generos de primeira necessidade, os gastos com a im por ta9ao de produtos que, em . 

principio, sao tipicos do nosso solo. Como os lavradores, estamos cansados de esperar uma solucSo e ja nao 

acreditamos em Estatutos que nao saem do papel. So nos resta apoiar a luta de quem vive da terra, fortalecer 

o sindicalismo rural, criar conch^oes para maior entrpsamento entre cidade e campo. O PT sabe que o 

homem da terra esta fazendo uma Reforma Agraria por suas proprias maos. Como Partido, e dessa luta que 

queremos colher os elementos concretos, praticos, que nos permitirao defmir uma politica precisa sobre a 

questao da terra. Nao cabe a nos, da cidade, definir o que e bom para os companheiros do campo. Cabe a 

voces, companheiros da area rural, ensinar-nos o que devemos fazer, como devemos agir, em que podemos 

apoia-los. Somos um Partido dos Trabalhadores da cidade e do campo. E e dessa uniao.que germinam as 

sementes de nossa proposta partidaria. 

Decorrentes da falta de liberdade sindical e da inexistehcia de uma Reforma Agraria, afeta gravemente a 

vida dos trabalhadores brasileiros, hoje, o desemprego - fruto amargo da falida politica economica adotada 

pelo regime vigente. A economia atual rege-se pelas flutua9oes do mercado e nao pelas necessidades da 

nacao. Esse modelo capitalista e essencialmente perverso e nao cremos que ele possa ser remediado. Mas 

nao podemos esperar a m udan9a do sistema enquanto' os desempregados .engrossam o contingente de 

marginais, de prostitutas, de parias sociais. Temos que lutar agressivamente por mais empregos, pela 

estabilidade no emprego, pelo salario-desemprego, pelo salario minimo real unificado. E um pequeno 

pequeno mas importante passo nessa luta sera dado no proximo dia 1° de outubro, Dia Nacional de Luta, 

quando iremos as ruas manifestar o nosso descontentamento e as nossas reivin d ica9oes mais urgentes (zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATODO 

APOIO A LUTA PELA REFORMA AGRARIA - Discurso oficial partidario, proferido nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V Conven9ao Nacional do 

Partido dos Trabalhadores - PT, em 27 de setembro de 1981). 

Tambem em todas as campanhas eleitorais para a presidencia da Republica, ate Lula ser 

eleito, este tema sempre esteve presente como ponto programatico de Governo. Antes de ser eleito, 

Lula chegou a dizer que faria a Reforma Agraria com uma "canetada" (supostamente por Decreto) e 

ainda, no discurso de posse de seu primeiro mandato, apresentou a Reforma Agraria como um dos 



pilares de sustentagao de seu Governo, chegou mesmo a encomendar, em 2003, um Piano Nacional 

de Reforma Agraria (PNRA), sob a coordenacao de Plinio de Arruda Sampaio - presidente da 

ABRA (Associacao Brasileira de Reforma Agraria), que ao largo e ao fim do seu primeiro mandato 

nao saiu do papel. 

Ainda em 2003 o PNRA foi engavetado e o governo Lula limitou-se praticamente a assentar 

uma demanda reprimida (processos iniciados e nao concluidos) do seu antecessor Fernando 

Henrique Cardoso. Mesmo em numero de assentamentos oficializados, os numeros sao piores do 

que antes20. As semelhancas com a politica agraria do governo Fernando Henrique nao pararam por 

ai.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA O primeiro sinal significativo de que o governo Lula daria uma guinada diamerralmente oposta 

no seu programa de reforma agraria foi a indicacao de Roberto Rodrigues - homem forte do 

agronegocio nacional - para o Ministerio da Agricultura (poderiamos dizer que a manutengao das 

linhas macrdeconornicas do governo recem-terminado do presidente Fernando Henrique e de um 

staff de confianga do capital financeiro intemacional no comando do Banco Central do Brasil 

tambem sinalizavam mudangas de posigao de Lula para outras areas). 

Para abandonar o piano de Reforma Agraria sem provocar a revolta dos movimentos sociais 

rurais, especialmente do MST, muitos acham que o governo Lula chantageou a confianga dos 

movimentos sociais e de milhoes que acreditaram nele21. A tatica adotada pelo governo foi a de 

cooptagao passiva dos movimentos sociais, enquanto ganhava a, confianga das elites agrarias e 

economicas. 

2 0 Nos oito anos dos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, os assentamentos atmgiram a marca 

oficial de 72 mil familias por ano. Nos dois primeiros anos do primeiro governo do presidente Luiz Inacio Lula da Silva 

caiu para 59 mil familias assentadas ao ano. Mas, mesmo se a aceleracao do governo Fernando Henrique fosse mantida, 

seiiam necessarios ainda 85 anos para contemplar as cerca de 6 milhoes de familias que, estimava-se, poderiam ser 

beneficiadas com a reforma agraria, segundo a Proposta do Piano Nacional de Reforma Agraria - PNRA, apresentado 

em 2003 (Retrato do BRASIL, 2007). 
2 1 "Acho que naquele momenta ate a direita aceitava que uma coisa nova fosse feita, ja que perdeu a eleicao. Foi uma 

enorme covardia politica" (Guilherme Delgado, professor do Ipea - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada). 

"O Forum Nacional Pela Reforma Agraria e Justica no Campo suspendeU, em 2003, uma campanha pelo limite do 

tamanho da propriedade rural, a pedido do candidate a presidente da Republica, Luiz Inacio Lula da Silva, para nao 

provocar constrangimentos eleitorais a elite rural e urbana. Ao se submeter a tal pedido, rebaixou a politica da reforma 

agraria e apostou na identidade ideologica do candidate. Assim, colocou em risco a confianca das bases. Agora, busca 

recuperar o campo perdido" (Edelcio Vigna - assessor para politicas de Reforma Agraria e Soberania Alimentar do 

INESC - Instituto de Estudos Socioeconomicos, in: Movimentos pro-reforma agraria repensam relacao com governo 

federal. ABRA, 16-jul-2007. Fonte: www.reformaagraria.org.br). 
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Para tanto, assumiu uma postura menos agressiva frente as ocupagbes, inclusive, abrandando 

a repressao juridico-policial-militar de iniciativa govemamental; abriu as portas dos gabinetes e 

disponibilizou assessoria tecnica para ensinar aos militantes das organizacoes como elaborar 

projetos para acessar recursos publicos e ate assumir cargos no ultimo escalao do governo federal. 

"Com este ilusorio fortalecimento, as organizacbes foram perdendo o poder de acao e reacao" 

(VIGNA, 2007, pag.3). Enquanto isso, as metas. para a reforma agraria nao se realizavam, os 

numeros de assentamentos e os fmanciamentos pubicos para a produgao e infra-estrutura so eram 

agilizados nas areas de grande risco de conflito agrario, a discussao sobre o indice de produtividade 

da terra22 michou, os transgenics foram liberados, e a Medida Provisbria n°. 2.027, de dezembro de 

2001, sancionada pelo presidente Fernando Henrique, que impedia a vistoria e desapropriagao por 

dois anos das terras que tivessem sido ocupadas por militantes pela reforma agraria, continuou em 

vigor. E quando o governo era pressionado pelos movimentos sociais para cumprir os 

compromissos histbricos do PT e de.Lula, inclusive os de campanha, "sempre havia uma desculpa 

de Estado. A esta desculpa se associava uma chantagem: o governo sempre se mostrava ameagado 

pelas elites, sempre sua govemabilidade estava em jogo; sempre havia uma conspiracao pronta para 

ser desencadeada" (VIGNA, 2007). Antes mesmo de terminar o primeiro mandato, Lula e seu 

governo ja tinham uma posigao defmida sobre qual politica agraria e agricola priorizar. Conseguira 

uma certa confianga das elites agrarias e economicas de que priorizaria o agronegocio exportador 

como gerador de divisas para equilibrar o balango de pagamentos do Brasil, e que manteria a 

politica macroeconomica intocavel. 

2 2 "O INCRA manteve os indicadores de produtividade (GUT e GEE) que sao usados como referenda no processo 

desapropriatorio, com base em dados de 1970, sem ter agregado os efeitos dos avancos tecnologicos sobre a 

produtividade ocorridos desde entao. Segundo a constituicao de 1988, passaram a contar como criterios para se 

comprovar a fun9ao social da terra o "aproveitamento racional e adequado da terra", a "preserva9ao ambiental"e o 

"bem-estar nas relacoes de trabalho". 

A lei que regulamentou essa materia constitucional, aprovada em 1993, tratou apenas do "aproveitamento racional e 

adequado" da propriedade, estabelecidos por indicadores especificos: GUT (Grau de Utiliza9ao da Terra) - utiliza9ao 

de 80% ou mais da area aproveitavel - e GEE (Grau de Explora9ao Economica). Deixou, portanto, de definir os 

indicadores ambientais e trabalhistas" (Retrato do BRASIL. 2007, pag. 91). 



Ja na campanha presidencial para o segundo mandato o tema reforma agraria sumiu da 

agenda do candidato Lula e dos debates televisivos. Confiante nos resultados das politicas 

compensatbriaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do fame zero, bolsa-familia,... junto as popuiacoes miseraveis (maioria numerica) 

aferidas em pesquisas de opiniao publica e seguro de que os movimentos sociais preteririam o 

candidato e principal adversario eleitoral, Geraldo Alckmin, pelas suas posicbes sbcio-politica-

economicas mais retrbgradas que as suas, Lula abandonou o programa de reforma agraria e 

aprofundou a conformagao. da politica agropecuaria e da macroeconomia em curso, tendo no 

agronegocio (com atencao especial aos agrocombustiyeis23) e na mineracao para exportacao (setores 

primarios da economia) suas pontas-de-lanca para gerar superavit nas contas do Brasil. 

O MST, assim como outros movimentos sociais, se deu conta dessa opcao preferential do 

governo Lula pelos ricos produtores de cana, soja e celulose, em detrimento de uma reforma agraria 

para os pobres que fosse mais do que assentar familias pra resolver conflitos agrarios, como disse 

Edilson Barbosa, integrante do MST-PE: 

"O governo Lula abandonou de vez a possibilidade de fazer a Reforma Agraria e esta fazendo praticamente 

o mesmo que Fernando Henrique fazia. O que o governo faz e resolver conflito agrario e apoiar o 

agronegocio. Se ha um conflito mais serio; o govemo chega la e procura resolver o conflito, mas nao porque 

O economista Guilherme Costa Delgado, consultor da Comissao Brasileira de Justica e Paz, e que participou do 

grupo que em 2003 elaborou o Piano Nacional de Reforma Agraria (PNRA) para o governo Lula, em entrevista ao 

jornal Brasil de Fato n°. 269 (abril de 2008), avalia os impactos economicos, ambientais e sociais ligados a producao 

de alcool combustivel, uma das atuais bandeiras intemacionais do governo Lula e que tem no proprio Presidente seu 

maior defensor publico. Disse Guilherme Delgado: "De 2001 para ca, o Brasil expandiu a producao de cana, que ja 

ocupa 7 milhSes de' hectares dos 62 milhoes de area cultivada, segundo o ultimo censo do IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatistica), de 2007. 

Com essa expansao dos ultimos sete anos, que vai continuar, a producao de cana cria no seu entomo um enorme 

vazio do ponto de vista democratico. E uma plantacao continua, baixo emprego, plana. As relacSes de trabalho sao de 

super-exploracao da mao-de-obra. Tem o maior indice de morbidade nos auxilios-doencas concedidos pelo INSS 

(Instituto Nacional do Seguro Social), aumentou de 4 mil, em 2000, para cerca de 18 mil, em 2006; uma proporcgo de 

400%, um salto extraordinario, mesmo em comparacao a setores mais perigosos de trabalho, atividades insalubres. A 

cana e um verdadeiro morticinio para o trabalhador, a pessoa tem que se ausentar porque nao consegue cumprir as 

metas de producao. 

No entomo da plantacao de cana voce tem uma renda da exportacao, mas o processo distributive para a area agricola, 

para a usina, as cadeias industrials que abastecerh e minimo. Muito menor, por exemplo, do que na producao de 

vinhos, no Chile. Ambos os agronegocios sao pautados pelo mercado externo, mas o vinho tem de ser pequena 

propriedade. Nao se produz uva com base na plantation. O nosso modelo de commodities - cana, soja, celulose — e o 

pior do ponto de vista distributive, fi anti-social, e anti ambiental, cria um deserto verde em tomo da plantation, 

substitui a producao de alimentos e setores de trabalho mais intensivos, concentra propriedade e renda sem 

desenvolver a cadeia produtiva". 
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esta querendo fazer a Reforma Agraria. No discurso de posse do primeiro governo Lula, ele disse que um 

dos pilares do seu governo seria a Reforma Agraria. Eu acho que esse pilar caiu. No lancamento do Piano 

Safra o govemo faz um discurso e, se orgulhando, diz que liberou nove bilhoes pra a agricultura familiar e 

quarenta e nove bilhSes pro agroneg6cio. Ou seja, pra uma minoria de ricos libera mais de cinco vezes o que 

liberou pra grande maioria de pobres. A declaracao de que os usineiros sao os herois da na9ao e de que o 

alcool e quem vai puxar o desenvolvimento do Brasil, mostra de que lado ele esta. Que o etanol, 6s 

agrocombustiveis, geram muito recursos pro pais, geram. Mas, pra onde vao esses recursos, com quem fica? 

Pelo menos, na Zona da Mata, a miseria continua grande dentro dos canaviais". 

O segundo governo de Lula comecou sem Ministro do Desenvolvimento Agrario e sem 

nomeacao da superintendencia do INCRA, numa clara alusao de que "a reforma agraria nao era 

parte do modelo de desenvolvimento do govemo "esquerdo-liberal". Os formadores de opiniao do 

govemo passaram a declarar que a reforma agraria nao era mais necessaria. Que o Ministerio do 

Desenvolvimento Agrario (MDA) e o Instimto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria 

(INCRA) nao tem sentido na estrutura do Estado. Que esses orgaos anacronicos sao perfeitamente 

dispensaveis" (VIGNA, 2007, pag.2). Foi necessario os movimentos sociais pressionarem o 

Congresso Nacional e a Presidencia da Republica, e os funcionarios do INCRA entrarem em greve 

(que durou ate o mes de maio) para superar esse impasse. 

O "desinteresse" govemamental pelo tema reforma agraria nao parou por ai. Um dos carro-

chefe do segundo govemo Lula - o Piano de Aceleracao do Crescimento (PAC) - sequer se refere a 

uma reforma agraria camponesa como um dos vetores do desenvolvimento social nacional. Nesse 

sentido, para fazer avancar o PAC economico, o presidente Lula tem deixado seus antigos 

companheiros de luta literalmente a beira da estrada. Diriamos que as relagoes do MST com o 

govemo Lula tem sido no mlnimo corrfusas. Com um discurso camaleao24 o govemo Lula tem 

implementado o receituario neoliberal sem grandes atropelos. A decepgao evolui para a 

insatisfacao, que e crescente, e os movimentos.prb-reforma agraria, MST incluso, ja repensam suas 

2 4 Assim como o Camaleao assume a cor da folhagem da arvore onde esta, o Presidente Lula faz o discurso de acordo 

com a situa9ao e o publico que o escuta. 



relacoes com o govemo federal e discutem formas altemativas de lutas com vistas a mobilizar as 

classes subalternizadas para avancar na construcao de outro projeto de sociedade. 

As inclinacbes do PT em conformar-se como um partido da ordem j a eram observadas antes 

mesmo da chegada de Lula a presidencia da Republica, com o rebaixamento do programa partidario 

aos interesses eleitorais, com a formacao de nucleos de micro poder em tomo dos detentores de 

mandatos no parlamento e nas administracoes dos municipios e Estados, nas filiacbes em massa e 

sem criterios com vistas a formacao de maiorias artificials para se "veneer" as Convencbes e 

Encontros partidarios, com as intervencbes da Direcao Nacional nos diretbrios estaduais, a exemplo 

do Rio de Janeiro, onde vencera na Convencao Estadual uma coalizao de correntes internas a 

esquerda e houve intervencao nacional em favor de Benedita da Silva Com a conquista do govemo 

central, afirmaram-se ainda mais tais tendencias transformistas. 

"Com a chegada de Lula ao govemo federal, inclinacSes que estavam presentes ha varios anos e que, para 

muitos, ja eram determinantes na trajetoria do PT — inclinacSes ao oportunismo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA k burocratizacao, ao 

pragmatismo, a corrupcao - tornaram-se irreversiveis. A elas, soma-se a adesao doutrinaria a um 

neoliberalismo radical. Pela palavra de suas principals liderancas e pela sua pratica, o PT ja nao esconde sua 

condicao de partido tradicional, integrado politica e moralmente a ordem em vigor. Ele continuara a existir 

no espectro da politica institucional, cada vez mais divorciada do pais real, mas nao mais podera ser o eixo 

de gravitacao de uma esquerda digna deste nome" (GEBRJM, 2005, pag. 5). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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C A P I T U L O I I - O DESENHO ORGAJNIZATWO DO MST: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Experienciando a Democracia 

Pela sua historia, vimos que o MST e um Movimento fori ado na luta, isto e, nao nasceu 

pronto e acabado a partir de uma elaboracao previa, como resultado de algum Congresso de 

trabalhadores rurais ou de um Encontro Nacional de um dos partidos politicos pre-existentes, 

embora, entre os seus fundadores, muitos ja tivessem militancia ativa em movimentos politicos 

diversos. 

Na luta nasceu, na luta se organizou e se organiza num aprendizado permanente com seus 

erros e acertos, dificuldades e vitorias, buscando avancar com a Reforma Agraria e na proposicao e 

consnnicao de outro padrao de relacoes sociais no campo e em toda a sociedade brasileira 

"A estrategia nacional e a mesma: fazer a Reforma Agraria, fazer a luta pelo socialismo, combater o 

latifundio, ser contra a politica economica neoliberal. Mas as taticas de luta mudam de acordo com a regiao 

do pais, de Estado pra Estado, e de acordo com a situacao" (Edilson Barbosa - Coordenador Estadual de 

• producao do MST-PE). 

I I . 1 - Orgairizacao na Base 

A organizacao e a formacao politica do Movimento comecam antes mesmo das ocupacbes, 

nos trabalhos de base25 de convencimento e convocacao das pessoas para lutar pela teria. Os 

contingentes de homens e mulheres mobilizados geralmente estao desempregados e sem meios de 

subsistencia, vivendo em vilas e cidades do interior, nas periferias dos grandes centros urbanos (a 

maioria com experiencia anterior em trabalhos na agricultura, muitos ex-camponeses que deixaram 

2 5 "Isso a gente chama no Movimento de trabalho de base, que e um trabalho de resgatar as familias que foram 

desprezadas pelo modelo capitalista, na periferia das cidades. Na sua maioria, elas tem origem no campo. Sao netos e 

filhos de camponeses. EntSo, nos vamos as periferias das cidades e vilarejos, onde encontramos milhares de pessoas que 

foram expulsas do campo pelo modo de produc2o capitalista e que nao encontraram na cidade condicoes de vida digna. 

Ai , nos convidamos esse pessoal a entrarem no Movimento e a lutarem pela terra, voltando as suas origens para viverem 

dignamente, como trabalhadores rurais. Em menor quantidade, tambem tem os que sao filhos de camponeses de prole 

numerosa e que tem um pequeno pedaco de terra de onde nao da mais pra tirar o sustento de todo mundo. Mas esses 

casos sao raros" (Marcilom Nunes, MST-PE, Santa Maria da Boa Vista - Sertao). -
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o campo por falta de uma politica agricola que garantisse sua permanencia no meio rural26), e de 

trabalhadores rurais sem terra e sem emprego fixo, que vendem sua forca de trabalho em fazendas, 

nas plantacoes de cana-de-acucar ou em empresas agropecuarias27. Em sua maioria, essa gente nao 

tem qualquer experiencia de luta coletiva anterior nem formacao politica suficiente para questionar 

os motivos de sua miseria 

Assim, desde o primeiro contato, o MST busca relacionar as demandas imediatas dessas 

pessoas por melhores condicoes de vida a partir da terra para produzir alimentos, na saude, na 

educacao dos filhos, na moradia, etc., com a luta politica que e preciso ser travada para se alcancar 

esses objetivos. 

Para se avancar na organizacao estrutural e no crescimento do Movimento e preciso que os 

mobilizados acreditem na forca da sua Organizacao e isto nao acontece por geracao espontanea, 

mas se constrbi a partir de ganhos politicos e materials concretos que, em maior ou menor grau, 

respondam as necessidades dos mobilizados, motivando-os a permanecer na luta. Nesse sentido, 

cada vitbria, ainda que pequena deve ser celebrada Estas atividades sao conhecidas no MST como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mistica. Sao celebracbes preparadas por dirigentes com vistas a motivar todos e dar sentido a 

vontade de triunfar rumo a Reforma Agraria e a transformacao da sociedade. 

2 6 Existe, contudo, um percentual pequeno de pessoas mobilizadas que n5o tern nenhuma experiencia anterior com 

atividades agricolas ou pecuarias e que vem para a luta pela terra mais por falta de oportunidades no meio urbano, As 

arregimentac5es pouco criteriosas nesse aspecto, tem sido alvo de criticas de estudiosos do assunto. "Vale, tambem, 

questionar criterios duvidosos utilizados no processo de adesao ao Movimento - Em virtude de uma necessidade de. 

carater estatistico, como meio de "atestar" o crescimento e a forca do Movimento, nao raro, pode ocorrer um 

afrouxamento nos criterios que devem orientar o processo de adesao dos novos membros. E certo que, as vezes, em 

razao das proprias condicoes de rnarginalizacao a que vivem submetidas as camadas populares urbanas, parte-se para 

uma relativizacao desses criterios, favorecendo uma selecao surnaria dos novos membros. Dadas as diferencas de perfil 

dos novos membros - boa parte dos quais sem qualquer farniliaridade com a questao rural, alem dos vajores 

contraditorios incorporados no dia-a-dia das periferias urbanas, marcadas de profundas ambiguidades -, com o passar do 

tempo, vai-se revelando um complicado desafio nas relacoes com a maioria dos componentes de perfil distinto, sob 

varios aspectos" (CALALX). 2008, Pag. 24). Com vistas a "mostrar trabalho", alguns coordenadores sao pouco 

criteriosos, tambem, com relacao as areas ocupadas. Existem terras ocupadas pelo MST, no semi-arido nordestino, que 

sao inviaveis a agricultura e que, num exame mais atento, jamais teriam sido objeto de ocupacao para Reforma Agraria. 
2 7 "Normalmente sao familias, casais com faixa etaria entre 20 e trinta e poucos anos. Poucos tem idade acima de 40 

anos. S3o, portanto, pessoas com perspectiva de vida ainda grande para trabalhar na terra. A escolaridade e variavel. 1° 

e 2° Graus e, tamb6m, cerca de 20% de analfabetos. Mas, hoje, a gente tem a honra de dizer que, nos assentamentos, 

praticamente esta erradicado o analfabetisrrio e que essa alfabetizacao deu-se nos assentamentos" (Marcilom Nunes -

articulador politico do MST-PE, na regional de Santa Maria da Boa Vista, Semi-arido). 



Outro fator importante nesse sentido e a proximidade que as liderancas do Movimento 

precisam ter com aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA massas
2

* para sentir as aspiracoes dos acampamentos e assentamentos, 

forrnular taticas de organizacao corretas e aumentar a confianga mutua entre dirigentes e base. 

"A massa e fonte inesgotavel de tudo o que se necessita para a organizacao. Depende apenas da capacidade e 

da criatividade dos dirigentes29" (Setor Nacional de Formacao - Cartilha, 2005. Pag. 130). 

Sao muitos os desafios. E como "o processo de libertagdo dos trabalhadores e obra dos 

proprios trabalhadores", estes precisam estar organizados nao somente para as conquistas de 

superacao das necessidades imediatas, mas conscientemente mobilizados, visando alcangar 

mudancas mais gerais que garantam estas conquistas e novas superacbes. 

"Isso significa que a democracia nao se limita a garantir direitos, mas tem como caracteristica principal a 

criacao de direitos novos, postos pelas condicoes historicas e pelas lutas socio-politicas"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (CHAUL 2004. Pag. 2). 

II.2 - Nucleos, Brigadas, Setores e Direcao 

Em sua caminhada histbrica, desde o initio ate agora, apds milhares de reunibes e 

assembleias em assentamentos e acampamentos, centenas de encontros nas instancias internas, 

dezenas de encontros estaduais, e cinco congressos nationals, o MST tem debatido suas praticas, 

principios, formulacbes tebricas e estrategias, bem como as criticas e contribuicbes extemas. E dai 

percebeu-se com grandes avancos organizativos e tambem com debilidades que foram ou estao por 

ser ainda corrigidas nos pianos locais, nos Estados e nacionalmente. Exemplificando: no que tange a 

formas de producao e participacao politica nos assentamentos, as grandes agrovilas com lotes 

individuals, tem se mostrado incompativel com a organizacao politica coletiva, se nao "houver 

investimentos em agroindustrias, onde o trabalho na totalidade seja coletivo e necessite de 

concentraqao de mao-de-obra" (Cartilha do Setor Nacional de Formacao, 2005). Isto, 

28

 Massa, para o MST, e o conjunto de pessoas de uma deterrriinada "categoria ou classe" que est£ dispersa ou 

organizada em torno de uma proposta e que pode desenvolver atividades diversas. (Cartilha do Setor Nacional de 

Formacao do MST, 2005, pag. 127). 
29

 Capacidade de decifrar suas necessidades e criatividade para unificar a dispersao e a particularidade das carencias em 

interesses comuns. 



evidentemente, nao significa que o sistema de cooperativas seja, por si, um fracasso. Existem 

iniimeros exemplos, denu-o e fora do MST, onde p trabalho coletivo cooperado deu certo. Pelo que 

pudemos ver em certos assentamentos visitados, os conhecimentos tecnicos em administragao, 

financas e comercio por parte dos membros do Setor de producao mostrava-se insuficiente para tal 

empreitada - administrar uma cooperativa de producao e comercializacao agropecuaria - gerando 

certa desconfianca nessa modalidade de trabalho coletivo. 

Todavia, se por um lado o trabalho coletivo com "estranhos" para a producao no dia a dia e 

visto com restrigao pelos assentados, pelo receio de que alguns possam explorar os demais, por 

outro lado, em familia, este tipo- de trabalho e bastante comum, visto ser uma pratica trazida de 

experiencias anteriores ao engajamento no Movimento e, portanto, bem aceito. 

"O que tem funcionado melhor, em relacao ao trabalho coletivo, sao algumas iniciativas de pessoas da 

mesma famiUa (irrnaos, tios, primos) que organizam alguma atividade em comum, como uma horta ou ajuda 

em trabalhos nos rocados" (DONAT, 2006. Pag. 85). 

Para superar tal contradicao, a metodologia do educador Paulo Freire defende que se devam 

buscar os elementos da libertacao do oprimido nas condicoes objetivas da sua propria existencia30. 

Aqui, a engenharia desenvolvida pelo MST foi trabalhar positivamente algo que se apresentava 

como negativo: o modelo do nucleo familiar. 

'Tercebemos que a unica forma de termos de fato uma direcao coletiva e se as familias assentadas e 

acampadas estiverem organizadas em micleos e possam discutir os problemas enviando suas sugestoes para a 

dire9ao" (Setor Nacional de Formafao - Cartilha, 2005. Pag. 82). 

3 0 "Ninguem educa ninguem, como tampouco ninguem se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhao, 

mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos cognosciveis [...] a educapao problematizadora, de carater 

autenticamente reflexivo, implica um constante ato de desvelamento da realidade, busca a imersao das consciencias, de 

que resulte suazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA imergao critica na realidade. [...] A educafao como pratica da liberdade, ao contrario daquela que e 

pratica da doniina§ao, implica a hega9ao do homem abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim como tambem a 

nega9ao do mundo desligado dos homens. A reflex5o que propoe, por ser autentica, nao e sobre este homem abstra9ao 

nem sobre este mundo sem homens, mas sobre os homens em suas redoes como mundo. Redoes em que consciehcia 

e mundo se dao simultaneamente. Nao ha uma consciencia antes e um mundo depois e vice-versa" (FREIRE, 2007, pag. 

79-81). 



, Instituiu-se a organizacao na base por grupos de familias, o que facilitou o desenvolvimento 

de formas coletivas de producao e participacao politica nos acampamentos e assentamentos31. 

O MST valorizou e buscou a democracia participativa atraves de uma estrutura 

organizational helicoidal ascendente e descente (em circulos que vao de baixo ate em cima e de 

cima a baixo, como um furacao de base larga), por entender que somente com o envolvimento 

participativo de todos os engajados no Movimento e que seus objetivos estxategicos serao 

alcancados32, dando-se uma importante contribuicao a construcao de uma sociedade mais 

democratica no Brasil. > 

"Dentro do movimento de massa deve-se nuclear os militantes para que as discussoes e decisoes sejam 

tomadas de forma coletiva e participativa. Os militantes tambem participam da direcao na medida em que 

participam das discussoes. [...] se algo deve ser feito visando a transformacao da sociedade, so acontecera se a 

massa estiver organizada, participando ativamente do processo de libertacao. Esta e uma tarefa que ninguem 

podera fazer pela massa. Ela deve ser parte integrante dessa historia" (Cartilha do Setor Nacional de 

Formacao, 2005. Pag. 125 e 127). ' • ' • 

As unidades basicas na atual estrutura organizational do MST sao oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nucleos de Familias, 

que devem existir em todos os acampamentos e assentamentos. Cada nucleo e formado por dez 

familias ou um pouco menos, a depender do numero total de familias acampadas ou assentadas. 

Uma maneira concreta de provocar a participacao de todos, leyando em conta inclusive a 

questao de genero, e aorientacao de que a coordenacao de cada nucleo de familia seja composta por 

um homem e uma mulher, como bem observou Edilson Barbosa: 

"Quando a direcao nacional orientou e instituiu as direcoes com um homem e uma mulher, houve uma 

reac3o inicial, ne. Nossa heran9a cultural machista ainda e muito forte. Diziam que tinham que cuidar dos 

meninos, cuidar da casa, de nao ter tempo,... se inventava todas as desculpas pras mulheres nao participar das 

3 1 "Nos assentamentos a produpao pode ser individual ou coletiva. Essa discussao e feita nos nucleos de familia" 

(Edilson Barbosa - Coordenador de produ9§o do MST-PE). 
3 2 "Quanto mais gente envolvida nas instancias, mais gente com capacidade politica pra lutar, questionar e pra resistir as 

investidas contra o Movimento" (Edilson Barbosa). • . 



direcoes. E a analise que o MST fez e que sem as mulheres a luta fica pela metade, e as instancias sem as 

mulheres tambem perdiam qualidade. Nos ja tinhamos miisicas que falavam da mulher, desde o inicio, a 

bandeira do MST tem um homem e uma mulher, ne. Mas hoje, ja nao se pensa mais assim. Hoje temos 

companheiras nas coordenacoes regionais, na dire9ao Estadual e em todas as instancias. E isso tem dado uma 

qualidade a nossa luta muito significativa". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\ - • s 

Alem da coordenacao, cada nucleo de familia escolhe um membro para secretariar e mais 

dois responsaveis pelas financas. A multiplicacao de dirigentes na base significa multiplicacao de 

debates, mais estudos e maior participacao da massa, com a consequente e gradativa qualificacao 

politico-organizativa de cada sem terra. Assim, na vivencia pratica e tebrica, a militancia passa a se 

referenciar em novos valores que apontam para a sociedade almejada. Ha uma orientagao para que 

cada nucleo realize pelo menos duas reunibes mensais de estudos, encaminhamentos praticos, e 

avaliacao com retomada das atividades planejadas. 

Quando um dirigente faz referenda a luta pela Reforma Agraria, a militancia sabe que o 

alcance dessa luta se referenda numa reforma mais ampla da sociedade e que abrange aspectos 

economicos, politicos, sociais, filosbficos, pedagbgicos, organizativos, eticos, etc. 

Houve debates intemos sobre qua! a melhor forma de vinculagao das direcoes com as 

bases33, e que giraram em tomo de se ter como referenda areas territorials ou numero de familias 

para o Movimento se organizar na base e compor as direcoes estaduais. A vivencia pratica 

demonstrara que quando um dirigente representa uma area territorial ele se atem menos aos 

problemas das pessoas nos acampamentos e assentamentos e prioriza as questoes mais gerais, com 

repercussao nos metodos de trabalho do dirigente, que consumia boa parte do seu tempo com o 

cansativo e nem sempre eficiente trabalho de percorrer em visita, as bases de todo o territbrio sob 

sua direcao. A.opgao encontrada foi a nucleagao em grupos de dez familias que, por sua vez, 

compbem aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Brigadas, cujos tamanhos variam de duzentas a quinhentas familias, sendo que para 

3 3 O primeirozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mutirao de debates do MST foi realizado em 2002, e envolveu todos os acampamentos e assentamentos 

nas discussoes sobre questoes organizativas. (Cartilha do Setor de Formafao, 2005, pag. 81). 



cada grupo de cinquenta familias e escolhido um dirigente que, com um dirigente estadual e mais 

um dirigente por cada Setor, formam o comando politico coletivo da brigada, cuja funcao e a de 

organizar e coordenar tais brigadas. O dirigente estadual da brigada e designado pela direcao 

estadual do Movimento para coordenar os acampamentos e assentamentos integrantes da mesma 

brigada34. Cada brigada tambem tem uma secretarial estrutura fisica com telefone, internet, cozinha, 

sala de reunibes, etc. que serve como ponto de apoio para o MST e aliados, e local de referenda 

para as relacoes institucionais. 

Dentro dessa estrutura^ organizational tem-se ainda oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Setores35 (producao, formacao, 

educagao, comunicagao, frente de massas, genero, saude, direitos humanos, etc.). Cada Setor tem 

um representante estadual por brigada e mais um representante para cada cinco nucleos de familias 

(cinquenta familias). 

"Tomemos como exemplo o setor de producao. Se o estado tiver 20 brigadas de 500 familias, tera 20 

coordenadores estaduais do setor e cada brigada tera 10 militantes (1 por 50). Logo, somando os 10 de cada 

brigada teremos duzentos representantes. O coordenador estadual reunira os 20 em nivel estadual e 

subdividira os 200 em reunioes regionais, como tambem pode convocar um encontro estadual do setor" 

(Setor Nacional de Formacao - Cartilha, 2005. Pag. 95 e 96). 

Assim, quando b Setor de Producao debate agricultura familiar e organica, esta formando 

uma consciencia economica e ecolbgica nos nucleos e-na Brigada; da mesma forma, quando o Setor 

de Formacao realiza palestras relacionando as questoes locais com a conjuntura politica-sbcio-

econbmica nacional e international, esta desenvolvendo uma consciencia politica nos participantes; 

e, assim, sucessivamente, nos setores de Educacao, Saude, Genero, e demais. Portanto, criam-se 

canais diretos entre os setores, a direcao estadual e os nucleos, de modo que tanto o que se discute zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» ' . " • . -

3 4 Cada Brigada tem um articulador regional (coordenador), que tambem e membro da direcao Estadual. Quatro 

Brigadas formam uma Regional. 
3 5 A quantidade de setdres vai depender do tamanho e das necessidades da Brigada. 



nos nucleos chega a direcao estadual, quanto, no sentido inverso, as campanhas estaduais e 

nacionais a serem encampadas chegam aos nucleos e setores. , 

I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 - Outras instancias estaduais 

Numa configuracao minima, nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Direcao Estadual tem-se tres representantes que tambem . 

sao da direcao nacional, um representante de cada Brigada e mais um coordenador de cada Setor. 

"Assim, se no Estado tiver 20 brigadas e 7 setores, com mais os 3 representantes nacionais, teremos uma 

direcao estadual de 30 representantes" (Setor Nacional de Formacao - Cartilha, 2005. Pag. 95). 

Compete a direcao estadual organizar e dirigir politicamente o MST em todas as regioes do 

Estado, articulando as brigadas, os setores e as secretarias, para uma atuacao sintonizada frente aos 

desafios postos em todas as areas. 

A composigao da Coordenacao Estadual do Movimento pode variar de Estado para Estado. 

Nalguns tem composicao mais reduzida, mesmo assim, bem representativa, chegando a ter 370 

membros numa formacao composta pela direcao estadual, pelos dirigentes politicos das brigadas e 

um representante por setor. Noutros, com representacao mais ampla, incluem-se tambem os 

coordenadores dos nucleos, representantes das escolas de formacao, das secretarias das brigadas, 

das equipes de trabalho, e da secretaria estadual, chegando a ter 3.770 membros. 

Os Encontros Estaduais realizam-se uma vez por ano e dele participam desde os 

coordenadores dos nucleos as coordenacoes estaduais. E um grande momento de avaliacao 

organizativa e politica do Movimento em todos os nlveis e em todo o Estado. E um forum de 

estudos, debates, decisbes e encaminhamentos praticos das mobilizacbes, acbes e metas a serem 

alcancadas naquele ano por cada Setor, Brigada, Secretaria e subdivisbes. 

Sobre os processos de escolha e alternancia nas direcoes do MST, assim resurniu Edilson 

Barbosa: 
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"Existe rodizio de dirigentes nas instancias e entre as regi5es pra evitar vicios, acomodacao e outros 

resquicios. , -

A Direcao Nacional e eleita nos Estados, nos Encontros Estaduais. Dois por Estado: um homem e uma 

mulher. E esses nomes sao referendados no Encontro Nacional. Se houver objecao a algum desses nomes, o 

Encontro Nacional avalia e, existe uma norma interna que preve o veto e a devolucao ao Estado, para que 

seja feita a substituicao. Embora ate agora isto nao tenha acontecido, a norma existe. No Encontro Estadual 

tambem sao eleitas a Direcao Estadual, as direcoes de brigadas (antigas microrregioes), as direcoes regionais, 

e as coordenacoes estaduais de cada Setor. Os mandatos das direcoes tem duracao de dois anos, em qualquer 

instancia, enquanto que os encontros se realizam a cada ano. Entao, tem um Encontro Nacional que e eletivo 

e um Encontro Nacional que e so pra discuss5es poHticas, tirar posicoes e fazer os encaminhamentos. Nos 

Estados e a mesma coisa" (Edilson Barbosa - Coordenador Estadual de producao do MST-PE). 

IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 4 - Estmftiracao organica e democracia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» Ao  d i z e r p a l a v r a s  q u e  n u n c a t i n h a d i to  a n t e s , 

a p r e n d i o  q u e  a n t e s  n a o  s a b i a . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jose Saramago, in In Nomine (Dei-

Heraclito, filosofo grego pre-socratico, precursor da dialetica, ja dissera que tudo e 

movimento, e que nada pode permanecer estatico. Sua "maxima", "Panta rhei", significa: "Tudo 

flui, nada persiste, nem permanece o mesmo". Na luta cotidiana, ao longo dos anos, os dirigentes do 

MST conceberam, na pratica, esta maxima de Heraclito. Ainda que os objetivos estrategicos do 

Movimento permanecam os mesmos, seus antagonistas mudaram suas taticas, fortaleceram-se e as 

condicoes objetivas ja nao sao mais as mesmas. Assim, a teoria da organizacao do MST precisou 

acompanhar estas transformacbes sob pena de nao mais responder objetivamente aos novos desafios 

postos. 

"O sectarismo e a auto-suficiencia podem nos levar a um desvio irremediavel que e o dogmatismo. Ou seja, 

podemos nos acostumar a fazer as coisas de um mesmo modo e acreditarmos que nada ha para mudar. Desta 
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forma vamos nos moldando como verdadeiros burocratas que ja nao dirigimos, apenas administramos os 

problemas e os confutes" (Cartilha do Setor National de Formacao, 2005, Pag. 5). " . . 

Multiplicar as direcoes na base, capacitando-as e delegando-lhes novas tarefas e 

responsabilidades, capilariza e oxigena intemamente a democracia participativa, desafoga uma 

estrutura rigida e centralizadora, e da vazao a criatividade do militante dirigente para tornar o 

Movimento mais eficiente na cOnstrucao dos caminhos rumo aos seus objetivos estrategicos. 

"O Movimento realiza cursos, debates, reunioes de capacitacao e formacao, e ai essas pessoas sao 

identificadas quando revelam seu potential e sao preparadas para exercerem essas funcQes. Ja diziam nossos 

antepassados que um quadro nao se forma em pouco tempo. Entao, e importante que cada quadro da Direcao 

esteja sempre num processo de formacao. E ai, os membros da Direcao tern a funcao de discutir e propor, ao 

ver as pessoas que tenham principios, que tenham etica, que tenham sentimento de pertencimento ao 

Movimento, para que possam ser coordenadores de alguma area dessas. A gente comeca a discutir a partir da 

base. Cada assentamento avalia as pessoas que tem perfil e habilidade para conduzir a direcao do 

assentamento. As direcSes dos assentamentos avaliam, discutem e propoe qual seriam as pessoas que teriam 

capacidade de dirigir aquela regiao. E, assim, sucessivam'ente, esses grupos tem a tarefa de discutir, avaliar e 

propor quem sao as pessoas mais adequadas para as direcoes nos diversos niveis da organizacao. A direcao 

do assentamento, a da brigada, a regional, a estadual e a national. E assim que e conduzido esse processo de 

escolha das direcoes desse Movimento que a'gente construiu ao longo desses 23 anos. Vertical: de baixo pra 

cima e de cima pra baixo, e horizontal: ombro a ombro, lado a lado" (Marcilom Nunes - articulador politico 

do MST-PE na regional de Santa Maria da Boa Vista, Semi-arido). . • • 

Observando a dialetica dos acontecimentos economicos, poKticos e sociais, as liderancas do 

MST procuram em cada momento historico desenvolver um metodo mais adequado de intervencao 

sobre essa realidade para transforma-la com vistas aos seus propositos, e que desses ajustes nao se 

exclui a maneira de se organizar e estruturar-se intemamente, como requisito fundamental a 

consecucao pranca de suas acoes. 



Em seus documentos intemos, o MST ressalta o carater ideologico de classe, na concepcao 

marxista do termo, que deve orientar o Movimento sem, contudo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dogmatizarformas organizativas, 

metodos e concepgdes ideologicas. 

"As formas organizativas geralmente sao o resultado das concepcoes ideologicas que temos. Se as 

concepcoes sao dogmaticas, as formas organizativas tambem serao e nem uma nem outra evolujrao" (Setor 

Nacional de Forma9ao - Cartilha, 2005. Pag. 14). 

A dinamica organica de uma Organizacao diz muito sobre se ela e ou nao democratica. O 

MST defende o centralismo democrdtico como principio, onde todos podem apresentar seus pontos 

de vista e defende-los, mas, uma vez tomada uma decisao, deve prevalecer a vontade da maioria, 

sem que as minorias tenham que abdicar de suas ideias nem renunciar a suas conviccoes ou funcoes 

na Organizacao, embora, "obedecendo e submetendo-se a vontade da maioria". -Submeter-se a 

vontade da maioria e uma disciplina que o militante incorpora,, tanto mais consciencia politica ele 

tenha de que e parte de um Movimento e que e de fundamental importancia estar unido na luta para 

que se logrem vitorias e avancos. Tal preceito e defendido mais como um ato de respeito para com a 

maioria do que uma submissao doutrinaria Existem casos em que a maioria pode estar equivocada 

e, no processo, durante a checagem dos resultados e consequencias, avaliar-se que a posicao 

minoritaria estava correta e, dai, esta passar a ser a nova orientacao a ser assumida e defendida por 

todos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V 

Como toda direcao democratica deve funcionar conscientemente de forma coletiva, a 

capacita?ao tecnica e a formacao politica permanente da militancia e um requisito para incorpora-

tes em todos os pianos e tomadas de decisoes. Buscar melhorar seus conhecimentos, no sentido lato^ 

e o auto-conhecimento, sao condutas que devem ser estimuladas em cada sem terra e perseguidas 

por todo dirigente em qualquer nivel e instancia 

A capacidade de convencimento e mobilizacao de multidoes para lutar pela terra revela uma 

forte identidade cultural e dominio da linguagem popular por parte da militancia do MST, dando 



novos significados as cren9as e ao saber popular, bem como, sintonia entre direfoes e bases, com 

clareza das fun9oes de cada um dentro da Organiza9ao. Para que um sem terra saia de uma posi9ao 

de espera, quando entra no Movimento, para uma posi9§o de protagonista, onde sinta que o projeto 

lhe pertence, e preciso despertar vontades, paixoes e expectativas latentes ou adormecidas, e isto 

nem sempre acontece da noite para o dia A coerencia cotidiana da teoria com a pratica, a clareza de 

objetivos, a solidariedade, o debate de ideias, a unidade nas lutas e o respeito a maioria, entre 

outros, sao elementos que fortalecem a democracia participativa e a posi9§o de classe do militante 

dentro do Movimento. 

A unidade interna do MST, no entanto, nao significa que no Movimento sempre existe uma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

posi9ao unica e consensualmehte aceita por todos. A pluralidade ideologica existe em qualquer 

segmento social e nao poderia ser diferente no MST. Normas organizativas, por si so, nao superam 

as divergencias e nem eliminam os sectarismos, podendo acirra-los ou arrefece-los. Nisso, ao se 

buscar uma formula9ao mais congruente da-se uma sinaliza9ao positiva de que se esta procurando 

corrigir debilidades e mostrando que se pode construir na diversidade uma unidade politica 

determinada que, apesar dos limites, e suficiente para fazer o Movimento avan9ar coletivamente 

num sentido satisfatorio para a grande maioria e em xondi95es melhores do que se prevalecesse a 

divisao como regra Esta unidade so persistira se asseguiradas a liberdade de expressao das diversas 

concep9oes ideologicas, sem excessos que degenere para uma autofagia do Movimento, e pelo 

esfor90 consciente e permanente na constru9ao das a9oes politicas comuns. A solidifica9ao de 

normas organizativas que garantam o respeito e estimulem a unidade e mais eficiente quando todos 

sentem que devem ceder, quando for necessario, ao proposito maior de realizar um objetivo 

comum. 

Por vezes ha descompassos entre a percep9ao de um dirigente e um nucleo de assentados 

sobre como organizar a produ9§o ou sobre a condu9§o politica de determinadas a9oes. Para 

situa9oes dessa natureza os documentos intemos sobre metodos de trabalho e organiza9ao orientam 



os dirigentes a nao desprezarem o saber e as crencas populares, mas, a partir delas, construir 

coletivamente novos conteiidos. 

"Por isso nunca se deve: 

- negociar pela massa; 

- resolver pela massa; 

- decidir pela massa; 

- radicalizar pela massa". 

"Essas sao formas de impedir o crescimento politico-ideologico da Organizacao e querer transformar o lider-

em figura mais importante que as instancias e a propria Organizacao" (Setor Nacional de Formacao -

Cartilha, 2005. Pag. 20). 

Assim, quando um dirigente formular uma proposta e for questionado, ao inves de querer 

impor unilateralmente o seu ponto de vista, deve procurar convencer a todos, numa linguagem clara 

e compreensivel, de que esta e a melhor maneira e o melhor momento de se enfrentar 

concretamente o problema posto. Caso contrario, os desdobramentos tenderao a ser desastrosos por 

falta de apropriacao da proposta pela maioria A autocritica deve ser um exercicio permanente, 

sobretudo, nos dirigentes. 

Numa perspectiva para fora em que sentido aponta este modelo de organizacao interna do 

MST? Partindo do pressuposto de que os objetivos estrategicos sao determinantes a forma 

organizativa de um Movimento socio-politico e que 

"No caso especifico do MST, temoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA os objeuvos maiores da organizacao - Conquistar a Terra, a Reforma 

Agraria, e a Transformacao da Sociedade, juntamente com outros setores ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA organiza96es politicas e de massa 

r 

que atuam na sociedade" (Setor Nacional de FormapSo - Cartilha, 2005. Pag. 49). 

Vemos que para elaborar a sua atual estrategia de organiza9ao interna numa perspectiva de 

transformacao da realidade economica politica e social do meio rural, extensiva a toda sociedade 

brasileira num terreno adverso na correlacao de forfas, o MST precisou recuperar outras 

experiencias de movimentos campones e socialista do passado e, sobretudo, da sua propria 

experiencia ao longo dos anos, com erros e acertos, reconsideradas e atualizadas pelo confronto 

critico com os novos desafios, condi^oes materiais, potencial humano e acoes politicas, tomando-a 



numa elaboracao necessariamente criadora, visto que a busca de solucoes concretas e eficientes que 

possibilitem o acumulo de forcas nas acces contra-hegemonicas em cada momento historico 

precisam ser referenciadas nas lutas sociais e apropriadas de forma consciente por vastos segmentos 

sociais e individuos engajados na luta pela emancipacao humana, com base num programa 

transformador e atraves de acoes politicas. Na sociedade brasileira este nivel de organizacao ainda e 

uma busca 

"Veja. Primeiro nos nao desprezamos nenhum te6rico historico. As elaborafoes teoricas tomaram como 

referenda experiencias historicas ja realizadas e nos nao vamos querer aqui inventar a roda. Quern quer 

inventar a roda e porque despreza a hist6ria. O povo ja fez revolu95es e nos temos que aprender com elas. 

Agora, nao da pra querer pegar a Revolufao Russa e querer trazer pra ca. Temos que entender que o 

momento historico foi outro, o mundo do trabalho 6 outro, as condicoes sao outras. JSTos precisamos 

recuperar todos aqueles que escreveram e elaboraram sobre as suas experiencias em diferentes epocas: Sun 

Tzu, Maquiavel, Mao Tse Tung, Trotsky,..'. para~formularmos a nossa teoria da organizaijao com referencia 

na nossa realidade. T.omamos o marxisrno como teoria de analise. Temos que estar preparados para 

interpretar as contradi9oes existentes na sociedade, com base nas condi9oes objetivas e subjetivas, e propor 

uma saida. Temos que utilizar as ferramentas que a classe trabalhadora construiu e, felizmente, colocou a 

nossa disposi9ao. No meio do povo, na vivencia com o povo e onde vamos construir nossa alternativa. 

Todos os conhecimentos acumulados sao bem-vindos, mas nos nao temos duvidas nenhuma de que o 

processo de mudan9a no Brasil sera construido a partir de nossa propria experiencia. Pode-se dizer que na 

atualidade existem experiencias interessantes, como a revolucao Bolivariana, na Venezuela. Mas, no Brasil e 

diferente, a realidade e outra, inclusive em cada regiao" (Jaime Amorim, membro da dire9ao politica do 

MST-PE e nacional). 

Assim, tendo como referencia o trabalho de base que o MST realiza, desde o chamamento e 

convencimento dos despossuidos a pafticipacao na luta pela conquista da terra ao efetivo 

engajamento destes na condicao de militantes do Movimento, no conjunto da sociedade os 

movimentos e lutadores sociais precisam buscar construir uma praxis organica mais estreita com as 



massas e dessas experiencias aprenderem e participarem da organizacao e direcao dos diversos 

movimentos, desde as lutas por ganhos economicos locais as pelejas politicas mais gerais. 

"Nosso objetivo estrategico e a constru9ao de uma sociedade socialista. A gente sabe que o Movimento nao 

vai construir esta sociedade sozinho, com os pobres do campo. Este projeto precisa ser construido pelo 

conjunto da sociedade brasileira. Porem a gente tem muitos desafios ate chegar ao pbnto em que o povo 

brasileiro tenha essa concep9ao. E ai, o Movimento Sem Terra tem um papel na constru9ao dessa 

possibilidade, com outros segmentos da sociedade. Temos reafirmado, pra sociedade, a nossa forma de 

organiza9ao, pois acreditamos que essa forma possibilita as pessoas-construirem, como protagonistas, esse 

novo projeto de sociedade. 

Temos encontrado pessoas que questionam e outros que apoiam essa nossa forma de organiza9ao e 

constru9ao social. Tanto os apoios quanto os questionamentos tem nos ajudado nas nossas reflexoes, porque 

isto nao e uma formula pronta e acabada, mas um projeto em construcao. Pode ser que amanha a gente veja 

que esse jeito de se organizar com o nosso povo nao serve para o projeto de sociedade que n6s queremos. Se 

entendermos que essa estrutura organizacional nao serve, nao cabe dentro do projeto de sociedade socialista 

que n6s queremos, que nao ajuda a construir essa sociedade, entao veremos outra forma de nos organizar 

com o povo. A historia gira e nos estamos juntos" (Misselene Silva, Coofdenadora do Setor de Forma9ao do 

MST-PE e membro da dire9ao nacional do Movimento). 

Buscar relacoes respeitosas, fraternas e construtivas com outros movimentos sociopoliticos 

com base numa identidade ideologica, na coerencia teorica, na pratica orgahica mais intensa no dia 

a dia, na producao e reproducao visiveis de ideias emancipatorias de genero, raca, condifoes 

economicas, etc. sao padroes que tendo a centralidade dos debates na politica, propiciarao a 

elevagao do nivel de intervencao social pelo conjunto dos movimentos em escala nacional e o 

fortalecimento da unidade nas acoes, com base em diretrizes democraticas e legitimamente 

decididas. ' • • 

Para quebrar o isolamento que as elites procuram impor aos movimentos sociais 

politicamente ativos e preciso, primeiramente, manter as classes populares informadas e 

participantes das discussoes politicas atuais, para que desenvolvam um censo critico sobre as 
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decisoes politicas oficiais e suas relacoes, sobretudo no que afetam as nossas vidas no cotidiano e 

em todos os niveis. E preciso que aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA massas conhecam as posicoes defendidas pelo MST e demais 

movimentos do campo democranco-popular, bem como as raizes dessas posturas. E muito dificil 

que em curto prazo esse modo de participacao consiga uma adesao popular em larga escala, mas, 

certamente, a partir de um bom trabalho no campo politico, novas e importantes conquistas 

humanas se somarao. Realizar tal proposito precisa ser uma das principals metas que presidira as 

relacoes do MST e demais movimentos com a sociedade na busca das transformacoes sociais 

pretendidas. 

Historicamente os movimentos sociais tem vivenciado um cotidiano de experiencias de lutas 

coletivas ao mesmo tempo em que ocorrem processos de concentracao de poder nas direcoes, 

mesmo em formas de organizacao que se propoem como democraticas. 

No Brasil, as diferencas geograficas, historicas, e culturais se traduzem objetiva e 

subjetivamente na sociedade com implicacoes na formacao social, politica e economica das 

populacoes rurais e urbanas, nas distintas regioes nacionais e nos Estados. A despeito dessas 

diferencas serem em muitos casos consideraveis, as experiencias associativas das classes e grupos 

sociais (partidos, sindicatos, movimentos sociais,...), em todos os lugares seguiram quase que 

invariavelmente um mesmo modelo basico: o da centralizacao politica nas dire?6es, enquanto 

legitimos representantes das classes ou grupos sociais que incorporam, sem se abrir muito espaco 

aos sujeitos ativos das bases para debaterem as questoes mais gerais da sociedade e menos ainda as 

especificas (genero, emias, raca,...) nem a participagao ativa nas tomadas de decisoes. E ai reside 

uma das grandes dificuldades (nao a unica) para a democracia participativa fluir em experiencias 

associativas e na sociedade em geral. Esta dificuldade se revela ainda maior quando sabemos que 

este modelo de organiza?ao nao e incorporado somente pelos detentores de mandatos ou cargos de 

direcao, mas, fundamentalmente, pelas massas. 



Esta situacao nao foi instituida por decreto, mas socialmente construida e, apesar das vozes 

dissonantes, nunca chegou a ser profundamente questionada, mesmo pelos movimentos ditos da 

esquerda e.populares. Pelo contrario, muitos argumentam em favor dessa formatacao e "atribuem a 

representacao o dom de alterar a qualidade de uma relacao sem que nada de fato seja mudado nela 

mesma. Isto nao passa de uma reproducao cega do misticismo da representacao na idealizacao 

burguesa da democracia: permanece o fato concrete de que o produtor direto tem que se submeter 

as ordens de um "superior", pois que alienou sua capacidade de producao material e intelectual" 

(VTLELA, 1998, pag. 1,5). Isto passa pela "forma e o conteudo de como o poder foi consolidado na 

nossa sociedade. O poder foi dado para que apenas poucas figuras tivessem visibilidade, tanto no 

processo historico de ascensao do capitalismo, como nos processos revolutionaries de luta contra 

esse sistema36" Quando a concentracao das decisoes estao nas maos de dirigentes despoticos que se 

encontram afastados das bases, tomam-se mais dificeis ainda a participacao direta daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA massas nas 

decisoes que dizem respeito as suas proprias atividades economicas, politicas e sociais. 

Vimos que no MST coexistem formas de organizacao politica que vao desde p 

presidencialismo (nas cooperativas) as direcoes colegiadas (dos nucleos de base a direcao national), 

bem como, modos de se organizar para a producao individuals e coletivos. Vimos tambem que 

existem hiatos entre as direcoes (em todos os niveis) e as bases, sobretudo com relacaO aos recem-

chegados, que em sua maioria nao tem qualquer experiencia de luta coletiva anterior nem formacao 

politica suficiente para questionar os motivos das suas condicoes de vida miseravel enquanto 

contradifoes de uma sociedade dividida em classes, comparados com os dirigentes do Movimento, 

que ja tem um acumulo praticQ e teorico consideravel37. 

A construcao de um projeto alternativo de sociedade e dificil e leva tempo, pois envolve um 

complexo conjunto de rela?oes objetivas e subjetivas existentes na sociedade e, nao menos, preeisa 

veneer reacoes de toda ordem, nao somente por parte dos que se sentem contemplados com seu 

3 6 Roberta Traspadini, em entrevista ao Jornal Brasil de Fato n° 262, de 6 a 12 dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mar90 de 2008. 
3 7 No capitulo V, veremos como este e outros dilemas sao tratados no MST. 



status quozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA na sociedade e rejeitam mudar de posicao, quanto pelo senso comum dos que absorveram 

as desigualdades das suas condicoes de submissao que lhes foram introjetadas como "naturais". Nos 

assentamentos do MST, por exemplo, pudemos observar que na divisao de tarefas existem as que 

sao proprias do mundo feminino e as que sao peculiares aos homens. E essa divisao social do 

trabalho "ja vem de casa", ha varias geracoes, "naturalmente" Assim, nao e de se" estranhar que a 

paridade de homens e mulheres nas posicoes de direcao, tenha sido instituida pela direcao nacional 

do Movimento, e provocado reacoes adversas no universo masculino, conforme nos relatou Edilson 

Barbosa, coordenador do setor de producao do MST-PE. 

Esta separacao entre dirigentes e executantes e antiga e foi reforcada pela chamada 

ideologia da competencia (CHAUI, 2004) que ganhou forca na organizacao industrial do trabalho 

de meados do seculo XX, capitaneada pela "gerencia cientifica", que estabeleceu uma divisao 

onde, de um lado estao os competentes portadores do saber cientifico e tecnologico e que, portanto, 

devem ter o poder de mando (dirigentes), e de outro lado, estao os considerados incompetentes 

(executantes) visto que nao tem este saber tecno-cientifico e sao ensinados a tab somente executar 

tarefas, "sem necessidade de conhecer as razoes e as finalidades de sua acao". O despotismo na 

direcao da empresa e entao difundido para toda a sociedade como ideologia, "segundo a qual, os 

que possuem determinados conhecimentos tem o direito natural de mandar e comandar os demais 

em todas as esferas da existeneia", tornando, assim, impossivel a construcao de uma sociedade de 

homens e mulheres livres. 

. Assim sen do, para se construir uma "sociedade de novo tipO" subj'az a existeneia de uma 

nova consciencia social transformadora e, portanto, faz-se necessario desconstituir a ideologia 

dominante na sociedade atraves da reeduca?ao dos sujeitos sociais, quotidianamente. 

"Educar para a liberdade e destruir a educacao que tivemos na escola, na familia, na vida. Nossa educa9ao 

:'. nao e para a liberdade, e para a opressao. Temos que destruir para construir. E e dificil, nao basta boa 

intencao, mas sim um projeto de classe que deseja realmente desfazer aquilo que foi feito- contra ela" 

(Roberta Traspadine, op. cit. Pag. 6). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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, Nessa perspectiva, isto e uma tarefa de muitos e, portanto, nao cabe uma postura 

vanguardista de qualquer movimento social organizado querer enfrentar sozinho, por mais justas 

que sejam as suas intencoes. 

Iniciar esse processo e um grande e importante passo. A economists, educadora popular e 

integrante da Consulta Popular38 no Espirito Santo, Roberta Traspadini, numa entrevista ao Jornal 

Brasil de Fato39, chama a atencao para uma discussao ja iniciada, mas ainda incipiente, que e a da 

"esquerda se abrir, se ouvir e, a partir dai, construir junto um processo de repensar o vivido para 

construir o novo". Um refazer-se da esquerda, que veja os individuos no sentido amplo e nao como 

instrumentos. Onde, sem desprezar as especificidades da luta de classes, discuta-se as questoes 

objetivas do nosso quotidiano. 

"Temos que construir para as novas geracoes, e tambem para as que ja estao inseridas no processo, um novo 

procedimento de encontro entre os sujeitos, impulsionando novas condi95es. [...] A figura dos lideres 6 

central para nos, mas nab pode ocultar aqueles que acompanharam a luta no seu processo, senao, de novo, 

hierarquizamos aquilo que deve ser horizontal" (Roberta Traspadine, Ibidem). 

Sobre a participa9ao do MST no movimento Consulta Popular, trataremos no ultimo subtitulo do capitulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TV. 

Jornal Brasil de Fato, op. ci t , pdg. 5. ;, 
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C A P I T U L O I I I - A E X P E R I E N C I A DO MST D E PERNAMBUCO: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

continuando a luta historica camponesa contra o latifundio 

Na decada de 1970, com a crise intemacional do petroleo, os sucessivos governos militares 

do Brasil desenvolveram um programa alternativo de combustivel automotivo denominadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pro-

Alcool. A industria de automoveis recebeu grandes e generosos incentivos do Govemo Federal para 

desenvolver motores a combustao de alcool (etanol) e ao setor sucro-alcooleiro, mediante politicas 

fiscais e linhas de creditos muito especiais, foi disponibilizado vultosos recursos para modernizar 

seu parque industrial, mecanizar e usar novos insumos na producao. 

Para ampliar as areas de cultivo da cana-de-acucar, somente em Pernambuco, mais de 30 

mi l 4 0 pequenos sitios de moradores41 de Engenho fbram anexados pelos latifundios, tendo esses ex-

moradores se refugiado nas periferias das cidades da zona da Mata e do Recife ou permanecido nos 

respectivos Engenhos como assalariados ou boias-frias42. Agrava-se, assim, um quadro historico de 

concentracao de terra na Zona da Mata nordestina, com fortes impactos em Pernambuco. 

Em Pernambuco, os movimentos sociais no campo marcaram a vida socio-politica e 

economica do Estado ao longo da historia. La nasceu Zumbi dos Palmares e a luta quilombola43 dos 

escravos negros e de outros deserdados dos latifundios coloniais e indigenas fugidios44. Tambem foi 

4 0 (Relatorio paralelo da Comissao Parlamentar Mista de Inquerito (CPMT) da terra, 2006). 
4 1 Trabalhadores residentes nos Engenhos, que recebiam um peda9o de terra para construir uma palhoca, cultivar 

produtos de subsistencia, criar animais de pequeno porte e, em troca, realizar trabalho em regime de semi-escravidao 

para os Engenhos. Esta pratica e tambem Conhecida como "cambao". 
4 2 Trabalhadores temporarios, sem salario fixo (recebem pelo que produzem individualmente) e sem garantias 

trabalhistas. Comem o que trazem de casa (a boia) e que, por ter sido feita na noite anterior, ja esta fria na hora da 

"refei9ao". -
4 3 No Brasil durante cerca de 400 anos a for9a de trabalho utilizada no campo foi escrava (oficialmente a escravidao 

negreira iniciou-se no Brasil-Colonia a partir de 1559 e terminou no Brasil-Imperio com a proclama9ao da Lei Aurea 

em 13 de maio de 1888). Po'rem, existem relatos de que o trafico dos povos da Africa come9aram bem antes do que 

oficializado e que o trabalho escravo perdurou apos a Aboh92o da escravarura. O trabalho for9ado e o trafico de pessoas 

permanecem existindo no Brasil atual e e chamado de escravidao moderna, em sua maioria ocorre no meio rural. 
4 4 Ainda no Brasil pre-colonial (1500-1530) muitos indigenas foram apreados (aprisionados) para o trabalho escravo no 

extrativismo do pau-brasil mas nao se prestaram a este tipo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA servi90. Na epoca criou-se um estigma de que os indios 

eram pregui9osos e nao serviam para trabalhar. Somente em estudos antropologicos relativamente recentes e que 

revelou-se que os indigenas brasileiros nao obedecem a bierarquias (um indio nao se submete a outro, nem mesmo ao 

chefe da tribo, mas se cooperam na caca, na pesca e noutras atividades). 
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palco do surgimento das Ligas Camponesas, no Engenho Galileia, municipio de Vitoria de Santo 

Antao, no meado dos anos 50 do seculo XX 4 5 . 

As Ligas surgiram inicialmente como associacao civil mutualista (de ajuda mutua entre os 

seus membros) com o objetivo de arrecadar fundos para prover as necessidades mais elementares 

dos camponeses (compra de caixao, para um enterro digno). A combinacao do espirito associativo 

com as injusticas sociais extremas propiciou um clima de fortalecimento do espirito de classe e de 

resistencia contra os latifundios. Com o apoio decidido de liderancas como Francisco Juliao, 

advogado e deputado pelo PSB/sob o lemazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Reformer Agrdria na Lei on na marrd\ as Ligas se 

expandiram rapidamente nao apenas por Pernambuco, mas tambem pela Paraiba, com o 

protagonismo de lideres como Joao Pedro Teixeira, Negro Fuba, Pedro Fazendeiro e outros, 

chegando ate Goias, inclusive. 

Hoje, o MST em Pernambuco coloca-se como continuador dessas lutas historicas e de tantas 

outras liderancas que resistiram e lutaram bravamente contra as injusticas praticadas aos 

camponeses e ao povo pobre de seu tempo, como Gregorio Bezerra, Dom Helder Camara, Josue de 

Castro e o Educador Paulo Freire. 

A afirmafao do MST em Pernambuco da prosseguimento aquelas lutas, mas nao como mera 

reproducao, e sim em novas e variadas formas, com algumas inovagoes e com algumas 

descontinuidades, mantendo o espirito de fidelidade de classe46. 

I I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 - A formagao do MST em Pernambuco47. 

No 1° Congresso do MST, realizado em Curitiba - PR, em 1985, foram convidados a 

participar diversas entidades, organiza?oes e forgas politicas ligadas a questao da terra numa 

4 5VerBASTOS, 1984. 
4 6 Os canavieiros de Pernambuco, de longa tradicao de lutas, foram os primeiros trabalhadores rurais a realizarem uma 

greve no campo durante o regime de excecao, em 1979, por melhores salarios e condicoes de trabalho no corte da cana 

e nas Usinas sucro-alcooleiras. 
4 7 Foram de fundamental importancia os relatos de Jaime Amorim, como um dos fundador-organizadores do MST em 

Pernambuco e participe dessahistoria ate hoje, para que escrevessemos estes paragrafos sobre como o Movimento dos 

Sem Terra chegou e se organizou no Estado de Pernambuco. 



perspectiva camponesa, dos assalariados do campo e dos trabalhadores rurais sem terra do Brasil 

-inteiro. A organizacao do Congresso tinha ciencia de que os problemas no campo observados no Sul 

e que deram origem ao Movimento tambem eram comuns a outras regioes do pais e que, portanto, 

esse debate deveria se estender e ganhar corpo organizativo, unificando lutas, Brasil afora. La 

estavam representacoes do sindicalismo rural, da CUT - Central Unica dos Trabalhadores, de 

entidades ligadas as pastorais da Igreja Catolica, tais como a CPT - Comissao Pastoral da Terra e o 

CIMI - Conselho Indigenista Missionario, alem de varias outras organizacoes correlacionadas. 

De Pernambuco foi um onibus com uma delegacao majoritariamente vinculada a Secretaria 

Agraria do PT -Partido dos Trabalhadores, tendo a frente Manuel da Conceigao48 e Bruno 

Maranhao49. Esta comitiva foi mais para observar e. se inteirar sobre a natureza e propositos desse 

movimento que estava surgindo, para dai avaliar o que havia de congruencias e divergencias entre 

eles e, por conseguinte, somarem-se ou construir outra proposta. 

Voltando a Pernambuco, membros dessa comitiva organizaram uma ocupacao e montaram 

um acampamento na Fazenda Caldeirao, no municipio de Pedra - agreste pemambucano, em nome 

do MST-PE. A executiva nacional50 do MST deslocou dois emissarios51 a Fazenda Caldeirao para 

conversar com os organizadores desse acampamento e saber se estes queriam organizar no Nordeste 

o MST que estava em construcao no Centro-Sul. Verificou-se, entao, que, apesar do nome, tratava-

se de outra vertente, com bandeira, simbolos, regras, e jornal proprios52, vinculados a uma corrente 

interna do Partido dos Trabalhadores, o PCBR53. Nao seria dessa vez, que o MST se instalaria em 

Pernambuco. 

4 8 Manuel da Conceicao - Campones e historico organizador de movimentos sociais rurais no Nordeste brasileiro, 

sobretudo nos Estados do Maranhao e Pernambuco. , • 
4 9 Bruno Maranhao - Nascido em tradicional familia de usineiros de Pernambuco, assumiu a posi9ao de classe dos 

trabalhadores rurais. E um dos fundadores do MLST - Movimento de Liberta9ao dos Sem Terra. 
5 0 Usamos a palavrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nacional aqui para demarcar uma posi9ao, pois, embora o Movimento ainda nao tivesse uma 

dimensao nacional, ja estava organizado nos estados do sul, no Espirito Santo e no Mato Grosso. 
5 1 Estes emissarios foram: Jose Rainha e Ademar Bogo. 
5 2 Posteriormente, organizadores e participantes dessa ocupa9ao em Pedra viriam a formar pelo menos dois outros 

movimentos rurais em Pernambuco: O MLST e o MTL - Movimento Terra e Liberdade. 
53

 PCBR - Partido Comunista Brasileiro Revolucionario (tendencia maoista que existia no PT e era forte em 

Pernambuco). 



Em 1986 o MST assumiu a posicao de que o Movimento deveria constituir-se no Nordeste, 

por duas razoes principals que, segundo Jaime Amorim54, foram: 

"1° - O Nordeste era a regiao que concentrava a maior quantidade de camponeses sem terra no Brasil e, 

ainda hoje, continua a ser. O nordeste tem hoje 55% dos pequenos camponeses e das familias sem-terra do 

Brasil. E, a 2 a questao, era a de que o Movimento precisava ser nacional e, para ser nacional, existir no 

Nordeste era fundamental. 

Tinhamos desde o inicio a compreensao de que a luta camponesa ia se dar no Sul, pela sua tradicao 

camponesa e pela historia: pela forma como o sul foi colonizado, basicamente por camponeses; e no 

Nordeste, que tinha toda uma tradicao de lutas camponesas". , 

A direcao nacional do Movimento de entao designouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quadros
55 do Sul para a tarefa de 

construcao do MST no Nordeste. Foram entao centralizados alguns militantes em Sergipe, no Piaui 

e na Bahia. A tarefa era construir um movimento de massa na regiao. De acordo com Jaime 

Amorim, ja havia pessoas na Paraiba, no Piaui e no Maranhao, simpaticos ao MST, que estavam 

reestruturando a organizacao dos trabalhadores rurais, mas eram formas organizativas que tinham 

mais caracteristicas de ONG do que de movimento de massa. E muitos justificavam essa postura, 

sob o argumento de que no Nordeste, diferentemente do sul, era muito dificil construir um 

movimento de massa no campo, pois a experiencia das Ligas Camponesas e a repressao violenta 

que trucidou aquele movimento estavam muito presentes na memoria dos camponeses. Alem de 

tudo, havia ainda um conjunto de pressoes remanescente do regime militar, que era apresentada 

como dificuldades para se articular movimentos de massa na regiao. 

O MST comecou a se organizar no Nordeste pelo Estado de Alagoas, onde instalou uma 

Secretaria Regional, em Janeiro de 1985. No mesmo ano, organizou-se no Maranhao, em Sergipe e 

5 4 Jaime Amorim — Dirigente Estadual do MST-PE, membro da Dire9ao Nacional, e um dos quadros desloca'dos de 

Santa Catarina para construcao do Movimento no Nordeste. -
55

 Quadros sao mihtantes com melhor embasamento teorico e maior capacidade de interven9ao social: mais 

desenvoltos para organizar e mobilizar as pessoas e com aptidao para formular taticas e estrategias de lutas, com 

vistas a alcazar os objetivos da Organiza9ao. 



na Bahia. Em 1988 chega a Paraiba e ao Ceara. Somente em 1989 e que, finalmente, o Movimento 

organiza-se em Pernambuco, no Piaui e no Rio Grande do Norte. 

O MST nacional delegou a esse grupo de militantes enviados ao Nordeste, a tarefa de pensar 

como transformar esse movimento ja iniciado, em movimento de massa, lembra Jaime. A principio, 

deu certo na Bahia, onde em setembro de 1987 foi feito uma grande ocupagao com efetiva 

participacao de massa popular e onde se construiu uma metodologia propria que viria a ser adotada 

noutros estados do Nordeste. Os passos seguintes foram Sergipe, Alagoas, Paraiba, Piaui, Maranhao 

e Ceara (1989). FaltavazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA massificar o Movimento em dois estados: Rio Grande do Norte e 

Pernambuco. 

A partir da sua secretaria para o Nordeste, em Alagoas, de onde se coordenava todas as 

atividades na regiao, foram deslocados militantes do Movimento de Sergipe, do Espirito Santo, e de 

estados do Sul que ja estavam no Nordeste como quadros itinerantes, para organizar o MST em 

Pernambuco. 

Instalou-se a primeira Secretaria do Movimento no Estado, em Palmares, de onde se 

organizaram as primeiras ocupagoes: Joaquim Nabuco, Palmares, Ribeirao, Escada, Gameleira e 

Cabo. Todas de pequena monta e proximas a BR 101. 

Conforme era do conhecimento da diregao nacional do MST, quando o Movimento veio se 

organizar em Pernambuco, no Estado j a existia um movimento sindical forte, vinculado a FETAPE 

- Federagao dos Trabalhadores da Agricultura de Pernambuco, filiada a Contag - Confederacao 

Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, e a CPT - Comissao Pastoral da Terra, ligada a Igreja 

.Catolica, ja bastante conhecida pelo seu permanente apoio aos movimentos rurais que lutam pelos 

direitos dos pobres do campo. . ' 

Nesse contexto, o MST chegou prenhe de esperangas a Pernambuco, acreditando que ali a 

Reforma Agraria iria avangar, com repercussao no resto do Brasil. Pois, alem de um movimento 

sindical rural forte e da presenga da CPT, na ocasiao, o governador do Estado era Miguel Arraes de 
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Alencar, reconhecido como de esquerda e que tiriha sido deposto pelo golpe militar de 1964, 

justamente por, entre outros motivos, na epoca ter defendido os pobres do campo contra a 

exploracao e a miseria em que viviam, alem de ter sempre mantido um dialogo aberto com as Ligas 

Camponesas. 

Nessa linha de raciocinio, a analise que o MST fazia de Pernambuco, segundo Jaime 

Amorim, era: 

"Primeiramente, um Estado com tradicao de luta camponesa que nao e recente; um Estado guerreiro, de uma 

tradicao de luta que vem desde o Brasil Colonia, com a resistencia indigena e os movimentos de libertacao 

dos escravos; tanto e que os indigenas ainda hoje continuam resistindo e lutando pela demarcacao de suas 

terras; sairam do literal, onde foram praticamente dizimados, mas continuam resistindo, no interior. A base 

do movimento quilombola, e toda resistencia e afirmacao desse movimento tambem teve origem em 

Pernambuco. 

Mesmo o Cangaco56, foi um movimento surgido no meio rural diante da intelerancia dos fazendeiros, e em 

Pernambuco surgiram varios dos principals grupos de cangaceiros. 

Mais recente, tivemos em Pernambuco as Ligas Camponesas, e nos tinhamos aquela ideia de resgatar, de 

certa forma, o que foram as lutas das Ligas Camponesas. ' 

E tambem na historia mais recente ainda, as lutas dos canavieiros. A luta sindical dos trabalhadores rurais, 

inclusive com a realizacao da primeira greve no campo, a epoca das greves do ABC Paulista. Entao, tudo 

isso fazia com que nos entendessemos que aqui57 nos teriamos as condicoes objetivas para retomar um 

grande movimento de massa em Pernambuco. Somado a isso, quern era o Govemo aqui? Miguel Arraes. 

. Entao, essa era uma expectativa nossa: Miguel Arraes vai apostar nesse Movimento, que esta bem 

constituido a nivel nacional, como uma forma de organizacao no campo pra fazer avancar a reforma agraria. 

Entao foram estas as expectativas que nos trouxeram pra ca; estas duas'analises: de que havia um govemo 

progressista e que havia uma historia de mobilizacao de massa, ambos favoraveis". 

5 6 OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cangaco, cujo icone foi Virgolino Ferreira da Silva - "o Lampiao", foi um fenomeno social ocorrido no nordeste 

brasileiro, no periodo compreendido entre as decadas de 1920 e 1930, caracterizado pela acao de grupos armados, 

geralmente criados por vaqueiros e homens do campo, devido a alguma grande injustica cometida por fazendeiros e 

que, num Brasil cujas institui9oes do Estado eram controladas pelas ohgarquias rurais, so restava "aos de baixo" fazer 

justipa pelas proprias maos.' . 

Sobre ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Canga50,'ver: SOUZA 2007. 
5 7 Essa entrevista foi realizada na Secretaria Estadual do MST-PE, em Caruaru. Por isso, quando Jaime Amorim usar o 

adverbio aqui, entendamos Pernambuco. 
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No initio, nao houve nenhum apoio politico local, lembra Jaime Amorim, a nao ser de 

alguns dirigentes sindicais de oposicao e o de um vereador no municipio do Cabo, Elias Gomes. A 

primeira grande ocupacao em Pernambuco aconteceu em agosto de 1989, no Engenho Merces, no 

Municipio do Cabo. Feita esta ocupacao, com mais de 400 familias oriundas do agreste e da Zona 

da Mata, o MST percebeu que a sua analise da conjvmtura politica pernambucana estava 

equivocada. 

A expectativa de uma grande arrancada na reforma agraria a partir de Suape, transformou-

se em frustracao, pois a FETAPE posicionou-se contra a ocupacao58, a CPT apoiou a distancia e, 

para surpresa e decepcao maior de todos, o Governador Arraes reagiu com uma verdadeira operacao 

de guerrapara expulsar os trabalhadores sem terra da area ocupada: helicopteros, cavalaria, tropas-

de-choque e todo um aparato repressivo foi rhontado nessa agao, alem de declarar a imprensa que 

era terminantemente contra a ocupacao de terras como instrumento de luta por Reforma Agraria 

Foi um despejo muito violento, lembra Edilson Barbosa dirigente do MST-PE: 

"Muita pancadaria, bombas de gas, prisoes, a policia pegando as familias, jogando em cima dos' caminhoes 

e, imediatamente, levando de volta a suas cidades de origem. Muitos fugiram mata adentro". 

Sobre esse erro de avaliacao da conjuntura por parte do MST e a decepcao com relagao as 

expectativas que se tinha relatou-nos Jaime Amorim. 

"A federac2o dos trabalhadores que organizava os canavieiros tinha uma posi?§o explicita contra a 

ocupa9ao. Ela dizia que representava os trabalhadores assalariados do canavial e que a luta dos canavieiros 

nao era por terra, mas por questoes trabalhistas; que eles tinham uma pauta historica e esta pauta era o que 

devia conduzir a luta e nao as ocupac5es de terra, porque isso criava instabihdade e era contra o govemo. E 

vai por ai essa postura, ja num processo de isolamento. 

O governo Miguel Arraes, ja no primeiro dia da ocupacao, nao a reconheceu e, apesar da gente ter ocupado 

uma area de Suape que estava sob jurisdicao do Estado, disse que nao reconhecia e pediu reintegra93o de 

5 8 A FETAPE nao defendia as ocupacoes como. estrategia de luta por reforma agraria. Priorizava as praticas 

instimcionais e contratuais de negocia?6es e a greve. Visava o reconhecimento dos direitos escritos no Estatuto da 

Terra, mas nao respeitados, como uma forma segura de fazer avatar a reforma agraria, num, contexto de 

persegui9oes politicas e de constante ameacas de retrocesso. (Relatorio paralelo da CPMI da terra, 2006, pag. 284). 



posse. E concretizou-se um dos despejos mais violentos da nossa historia em Pernambuco ate hoje. Foram 

mobilizados mais policiais pro despejo do que o numero de ocupantes do MST que havia". 

Despejados, ja num numero mais reduzido, fizeram uma marcha ate o Palacio dos Campos 

das Princesas59, e acamparam na praga, na tentativa de negociar com o Govemo. Para fugir das 

lentes da imprensa, o Palacio dizia que os receberia em audiencia e foi protelando tal audiencia ate a 

meia-noite, quando pelotoes de choque da policia escorracaram os acampados da praca. 

A justificativa do Govemo Arraes para tal postura foi de que o govemo do Estado tinha um 

programa denominado "Chapeu de Palha", destinado a resolver os problemas dos camponeses e que 

nao havia necessidade de ocupacSes, pois a radicalizacao so beneficiaria a reagao da direita. Alem 

do que, havia uma relagao muito proxima do govemo Arraes com a FETAPE e, nas avaliagoes 

internas, nao havia espaco para o MST em Pernambuco, pois isso significaria a divisao do forte 

movimento campones ja existente no Estado. . 

Quanto ao PT, que era a oposigao ao Govemo do Estado a esquerda, chegou a se reunir com 

o MST, mas em virtude de sua relagao de proximidade com o movimento rural vinculado ao PCBR, 

e esta ser uma das tendencias internas mais fortes no PT de Pernambuco naquele momento, tambem 

nao lhe prestou apoio. 

Alguns remanescentes da ocupagao montaram um acampamento a beira da estrada, no Cabo, 

e la permaneceram ate novembro do mesmo ano, ate quando o ENCRA propos assenta-los numa 

area que estava sendo destinada a reforma agraria, no municipio de Cabrobo - alto sertao, na 

Fazenda Varginha, distante 40 Km da Sede do municipio - cujos proprietarios estavam envolvidos 

com o Escandalo da Mandioca60. Os sem terra, todos da zona da Mata, sequer sabiam onde ficava 

Cabrobo, nem o que os aguardava la. Aceitaram a terra prometida e foram levados em paus-de-

arara61 a beira de um agude, dentro das brenhas, numa regiao conhecida como "Poligono da 

5 9 Palacio do Govemo de Pernambuco. 
6 0 Escandalo que envolveu grande soma de dinheiro (recursos da SUDENE — Superintendencia para o 

Desenvolvimento do Nordeste), num projeto fantasma para plantacao de mandioca no Sertao. 
6 1 Meio de transporte ainda muito utilizado nas zonas rurais do Nordeste ou para levar romeiros aos sitios religiosos. 

Trata-se de um caminhao em cuja carroceria se faz uma "barraca" coberta de lona e, no lastro, sao colocadas tabuas 



Maconha". Durante algum tempo, viveram muitos momentos de tensao com as ameacas dos 

ptemtadores de maconha, ate quando estes "narco-agricultores" resolveram mudar de area 

Em Cabrobo, ao contrario da Zona da Mata, o MST conseguiu fazer uma boa articulacao 

politica sobretudo com a Igreja que tinha uma linha mais progressista com varias Comunidades 

Eclesiais de Base - CEBs organizadas, e que passaram a apoiar o Movimento, constitiiindo uma 

base de apoio naquela regiao. No initio dos anos 1990, o MST ja ocupava todas as areas das 

Fazendas envolvidas no Escandalo da Mandioca na regiao: Manga Nova Federacao, Angicos e 

Cruz do Pontal (todas em Petrolina) e, no municipio de Floresta: Serra Negra (o primeiro 

assentamento constituido no Estado), Caldeirao do Periquito, e a Fazenda Papagaio (base do 

Es candalo da Mandioca), hoj e assentamento Pedro Jorge62: 

Uma vez estruturado na regiao do Sertao do Sao Francisco, o Movimento entendeu que ja 

era tempo de voltar a se organizar na Zona da Mata onde estao as melhores terras do Estado, a 

maior concentracao fundiaria e o maior contingente de trabalhadores rurais sem terra Na Zona da 

Mata era onde o MST acreditava poder fazer a reforma agraria mais ampla e do jeito que eles 

sonhavam. As terras proximas do litoral eram as mais visadas por serem mais ferteis. Na Bahia em 

Sergipe, e em Alagoas fora assim 

Os desafios da volta eram: como quebrar a resistencia do govemo e do movimento sindical 

rural, alem da reagao dp setor sucro-alcooleiro, reconhecidamente violento, mesmo contra os 

movimentos paredistas dos sindicatos e que, certamente, seria mais ainda contra um movimento que 

visava a divisao do latifundio. 

Fez-se entao, aos poucos, todo um movimento de volta a zona canavieira No ano de 1991 

deu-se inicio ao retomo. No comeco com uma ocupacao no municipio de Pombos, seguida de 

despejo; instalacao de uma pequena base de articulacao de apoios no municipio de Gravata (a esta 

altura a CPT estava mais proxima); transferencia estrategica da Secretaria Estadual do MST, de 

como "poleiros" ou "paus onde pousam as araras", que servem como assentos. 
6 2 Nome do procurador da Republica, morto quando investigava o Escandalo da Mandioca. 



Palmares para Caruaru, pois em razao dessa trajetoria, sua direcao local achou estrategico ter sua 

Secretaria Estadual no Agreste, regiao intermediaria entre as zonas da Mata e os Sertoes; realizacao 

da primeira marcha (com 27 pessoas) de Pombos ao Palacio do Govemo, sem, contudo, conseguir 

realizar negociacao. . . . 

No final de 1991 o Movimento ja tinha certa visibilidade publica no Estado e dai passou a 

organizar uma ocupacao de peso, com o fun de repercutir positivamente nas camadas mais pobres 

da populacao, facilitando com isso, a arregimentacao de pessoas para o MST, com vistas as acoes 

na volta a Zona da Mata. Esta ocupacao veio a se concretizar em Janeiro de 1992, no municipio de 

Arcoverde (Pedra Vermelha - propriedade do JJPA63 limitrofe ao agreste-sertao), com cerca de 

quatrocentas familias. A reacao do govemo Joaquim Francisco foi imediata. A exemplo do que 

fizera o govemo Arraes, impetrou mandato de reintegracao de posse e usou um aparato policial-

militar para o despejo como antes nunca visto na regiao de Arcoverde. A desocupacao foi 

consumada, mas o MST conseguiu uma importante articulacao local, com o grupo politico ligado ao 

entao prefeito Juliao Guerra, que abriu espacos para o Movimento realizar alguns cursos de 

formacao para a militancia, e deu apoio ao acampamento montado proximo a cidade, enquanto 

perduravam as negociagoes com o ESTCRA, referentes a area reivindicada 

O proximo passo foi retomar as acoes nos municipios da Zona da Mata onde originalmente o 

MST comecou em Pernambuco (Joaquim Nabuco, Palmares, Ribeirao, Escada, Gameleira e Cabo), 

alem de Vitoria de Santo Antao64 e, no litoral, Barreiros e Rio Formoso. 

As novidades na conjuntura politico-economica eram a crise do setor sucro-alcooleiro de 

Pernambuco e a nova postura assumida pelo movimento sindical rural, que ja percebera a 

insuficiencia das lutas salariais como solugoes aos problemas dos trabalhadores rurais. Alguns 

sindicalistas haviam sido eleitos prefeito e vereadores de municipios na zona dos canaviais e, com a 

crise na base economica canavieira, vislumbrava-se na reforma agraria uma alternativa aos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a

 TP A - Instituto de Pesquisas Agropecuarias. . 
6 4 Em Vitoria de Santo Antao, no Engenho Galileia, teve inicio a organizacao das Ligas Camponesas, nos anos 50'. 
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problemas ecpnomicos (producao no meio rural) e sociais (altissimas taxas de desemprego e exodo 

rural). Passaram, entao, a apoiar as ocupagoes de terras organizadas pelo MST, inclusive, 

logisticamente. 

Este apoio politico e logistico foi fundamental para o MST resistir as acoes repressivas e aos 

despejos, mantendo as familias mobilizadas em acampamentos nas proximidades das terras 

pretendidas, enquanto travavam uma luta paralela para veneer a burocracia do ESFCRA pela 

desapropriagao dessas areas, como nos atesta Jaime Amorim: 

'Tizemos uma ocupacao, podemos dizer assim: no coracao da monoculture, que foi a ocupacao da Usina 

Cucau, de Jose Mucio Monteiro, atual articulador politico do Govemo Lula. E ai, ele nab teve pudor 

nenhum: usou de tudo o que tinha de repressao e violencia contra nos. Fomos despejados, mas cpnseguimos 

segurar a base, com o apoio logistico que recebemos da Prefeitura de Barreiros, com Amaro Bia, que era 

presidente do sindicato e prefeito tambem; e de Ze Paulo, que era presidente do sindicato e candidate a 

prefeito de Rio Formoso. Entab, com essa base de apoio, fomo-nos estruturarido e, a partir dai, fomos 

organizando e distribuindo aquela massa em diversos acampamentos. : • 

O governador na epoca era Joaquim Francisco e tinha. um Programa chamado "Terra e Comida", e nos 

passamos a ocupar, entao, essas terras que ele estava negociando com os usineiros falidos em troca de 

dividas. E assim, conseguimos varios assentamentos". -

No mesmo ano, o MST ampliou suas agoes a Zona da Mata Norte ate que, em maio de 1993, 

realizou uma ocupacao que viria a ser um marco na historia da consolidacao do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra em Pernambuco: a Fazenda Normandia, em Caruaru. 

Todas as regioes do Estado sao importantes para o Movimento, haja vista, existirem pobres 

sem terra, sem emprego, sem teto,... em todas elas. As ocupacoes mais significativas em cada uma 

dessas regi5es foram, no entendimento de Edilson Barbosa - dirigente estadual e membro da 

direcao nacional do MST: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

» Ano 1993 - Fazenda Normandia (Caruaru - Agreste). Esta conquista foi o batismo de fogo 

da resistencia do MST em Pernambuco. Muitas barreiras de repressao juridicas e militares 



tiveram que ser derrubadas; fez-se necessario uma invasao na Sede do INCRA, em Recife, 

com Greve de Fome de dirigentes para forcar a burocracia oficial a desobstruir os entraves 

burocraticos que impediam a desapropriacao da area. Foi uma conquista carregada de 

significacao politica e de afirmacao do Movimento em Pernambuco. Hoje, na Fazenda 

Normandia, funciona um importante Centra de Formacao do MST, com biblioteca, 

alojamentos, auditorio, salas para cursos e areas para experimentos agricolas. Em Caruaru 

tambem funciona a Secretaria Estadual do Movimento. . • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ano 1995 - Fazenda Safra (Santa Maria da Boa Vista), onde mais de 2200 (duas mil e 

duzentas) familias realizaram uma das maiores ocupacoes do Brasil e foi um marco na 

consolidacao do Movimento no Sertao. 

• Ano 1997 - Engenho Camarazal (Mata Norte), lugar onde aconteceu um massacre com 

repercussao nacional e que ganhou a solidariedade da sociedade e de outros movimentos 

sociais em favor da Reforma Agraria. Esta conquista deu maior credibilidade social ao MST 

na capital e na Zona da Mata. Em memoria de dois camponeses que tombaram nesse 

massacre, o assentamento foi "batizado" pelo nome Pedro e Indcio. • 

• Ano 2007 - Pontal Sul, a maior ocupacao em numero de familias mobilizadas ate agora 

realizada: 2500 (duas mil e quinhentas) familias. E uma referencia do atual potential de 

mobilizacao do MST. 

III.2 - A historia organizativa do MST em Pernambuco 

No initio, o MST tinha uma estrutura organizational restrita e centralizada que, segundo 

Jaime Amorim, era um reflexo de fatores como o proprio tamanho do Movimento, da debilidade 

logistica - para se ter uma ideia, a estrutura de comunicacao do MST no Nordeste resumia-se a um 

fax/telefone que ficava na Secretaria Regional, em Alagoas, de modo que toda comunicacao do 

Nordeste com a direcao nacional do Movimento passava obrigatoriamente por Alagoas. O MST 



ainda estava sendo formado e, portanto, nao exigia uma organizacao mais complexa Porem, sempre 

manteve o principio da direcao colegiada, como lembra Jaime: 1 • 

"O que mantivemos da nossa organizacao inicial ate hoje foi o principio da direcao coletiva. Desde o inicio 

nos sempre assumimos isso: direcao coletiva. Ate porque nos sempre fizemos criticas ao modelo 

presidencial. .. 

No micio nos' tinhamos na direcao nacional, a executiva nacional e, em cada Estado, nos tinhamos a 

executiva Estadual, que era um grupo de companheiros que coordenava todo o processo do Movimento. 

Normalmente eram sete ou oito pessoas. ' ' •• . v • ' 

Nosso primeiro Encontro Estadual em Pernambuco foi em Janeiro de 1992, em Amaraji, numcolegio. Nesse 

encontro tinhamos ai em torno de vinte pessoas, e durou mais ou menos duas horas. Tudo muito rapido, 

muito objetivo, e foi eleita ai a nossa primeira executiva aqui.no Estado. A maioria era companheiros daqui 

de Pernambuco mesmo, e mais alguns companheiros de fora (de outros Estados). Entao nos elegemos esses 

companheiros para montar a nossa primeira direcao aqui em Pernambuco". 

Na organizacao inicial do. MST em Pernambuco havia uma direcao coletiva centralizada, 

denominada executiva estadual, e cada acampamento e assentamento tambem tinha sua direcao, 

geralmente composta por alguem designado pela executiva estadual e outras liderancas 

'identificadas' nos acampamentos e assentamentos, durante o processo da luta pela terra. 

Desde o inicio, por exigencia dos Ixamites burocraticos do Estado, em cada assentamento 

regularizado deveria ser criada uma entidade juridica para representar os assentados, visto que o 

MST nunca quis ter existeneia juridica formal. Assim, em cada assentamento existe, ate hoje, uma 

associacao, que e por aonde vem os recursos dos fundos publicos destinados aos assentamentos da 

reforma agraria. Portanto, convivem no MST duas formas de organizacao: uma direcao coletiva nas 

instancias internas do Movimento e um regime presidencialista na diregao da associacao. 

No INCRA e no Pronaf, por exemplo, por exigencia juridica, todas as negociacoes sao feitas 

em nome da associacao, embora seja o MST quern organiza todo o processo de mobilizacao, desde 

a arregimentacao dos sem-terra nas periferias ate a consumacao do assentamento. O dirigente 
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estadual e nacional do MST-PE, Jaime Amorim, ve nessa relacao uma tentativa de tutela do 

Movimento por parte do governo federal, mas, apesar dos incomodos, o MST tern sabido conviver 

com isso, disse: 

* f 

"No segundo mandato do Govemo Fernando Henrique, ele desenvolveu ac6es intensivas com a intencSo de 

isolar o Movimento. Eles acabaram com o PROCERA, que era um Programa de Creditos Especiais para a 

Reforma Agraria, tentaram acabar com o PRONERA, e ai criaram uma serie de enmlhos autoritarios, tanto 

para desestruturar o Movimento quanto para impedir o proprio desenvolvimento dos assentamentos e um 

deles foi acabar com o PROCERA e inscrever os assentados no Pronaf. Na Iuta politica eles tentaram varios: 

. : cadastramento-pelos Correios, propaganda na televisao contra a reforma agraria,... O Pronaf entra com uma 

regra diferente do que era o PROCERA, antigamente. No PROCERA as familias podiam criar projetos 

individuais ou criarem cooperativas e, nas cooperativas, integralizar as quotas-parte pra fazer acoes 

coletivas. No Pronaf, nao. No Pronaf e tudo individual. So que, aquela comunidade tern que ter uma 

representa9ao juridica. Estranho, n6!? Entao, for9ava as familias de pequenos agricultores'e mesmo os 

assentamentos a criar uma associacSo. Quern apresentavazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q projeto pro Banco era a associacao, como e ate 

hoje, infelizmente. O presidente da associa9ao e quem en<^minha o oficio, senao o Banco nao recebe o, 

projeto. Mas, o contrato e individual. Cada familia recebe seu dinheiro; quando tem assistencia tecnica a 

empresa que faz o projeto da assistencia; e tem a nossa orienta9ao politica durante esse processo". 

Em 1992, numa area ocupada em Ribeirao, chamada Serrinha, o MST montou o seu 

primeiro curso prolongado de formacao estruturadora de militanfes em Pernambuco. Este curso teve 

duracao de um ano e guiou-se pelo modelo de laboratorio massivo, elaborado por Clodomir de 

Morais, composto de etapas de estudo e de etapas praticas nas ocupa?oes. Desse curso participaram 

militantes do Estado inteiro: do sertao ao literal, e deu as bases para a formacao de novas instancias 

no MST e de novos dirigentes no Estado. Foi um curso considerado muito importante pelo 

Movimento, pois capacitou camponeses vindos direto dos assentamentos para mobilizar e dirigir 

novas ocupagoes. Boa parte das ocupacoes feitas na Mata Norte e no agreste, nessa epoca, foi 

conduzida por "alunos" desse curso, como parte das aulas praticas. Com isso, o numero de 

assentamentos multiplicou em todo o Estado. 



Em 1992, o MST decidira acabar com a Secretaria Regional Nordeste, em Alagoas, e cada 

Estado comecou a montar sua propria estrutura. A do MST-PE foi montada em Caruaru, pela 

posicao estrategica da cidade, que fica no Agreste, entre a Zona da Mata e o Sertao. 

Uma grande dificuldade apontada pelo MST foi, desde o initio, o reconhecimento da 

autonomia politica do Movimento pelo Estado. O governo sempre quis tutelar o MST, sendo 

preciso o Movimento partir para o confronto direto para dar-se a respeito e ter sua autonomia 

reconhecida, conforme o relato de Jaime Amorim, como segue: 

"Todas as reunifies de negociacao com o INCRA que a gente ia, tinha que sentar junto um representante da 

FETAPE, senao o INCRA nao negociava. E quem ia sempre nessas negociacSes era o Deputado da 

FETAPE, Romeu da Fonte, que hoje esta no Tribunal de Contas, ne? Nos nao tinhamos, vamos dizer assim, 

um Movimento com autonomia, respeitado. Nos so conseguimos essa autonomia e respeito em 1994, quando 

ocupamos o INCRA. Foi uma ocupacao muito tensa. O INCRA estava sem superintendente e nossa posicao 

era de so sair de la com um superintendente nomeado, pois o INCRA nao decidia nada. Chegamos a queimar 

uns carros velhos do INCRA que estavam encostados la, no patio. E nos tivemos um conflito muito grande 

com a Federacao (FETAPE) e com o Deputado (Romeu da Fonte), que diziam que era impossivel uma 

nomeacao, pois isso dependia de uma decisao de Brasilia. E, por volta das seis horas da tarde, a policia ja 

posicionada pra fazer o despejo, e seria um despejo muito violento, pois estavamos decididos a resistir e 

enfrentar a policia; uma situacSo complicadissima, envolvendo o govemo do Estado, que achava todos nos 

uns doidos e radicais, mas nao imaginava as consequencias desse ato. E quando deu em tomo de dezoito 

horas e dez minutos, chegou um fax de Brasilia, nomeando o superintendente. A partir dai, nos construimos 

a nossa referenda politica no Estado e nunca precisamos mais de Deputado e menos ainda da presidencia da 

Federacao e de ninguem. Projetamos assim, as nossas proprias liderancas. A imprensa que estava ali pra dar 

cobertura ao enfrentamento violento, teve que noticiar a nossa vit6ria". 

O Movimento se fortaleceu e disseminou-se por toda a regiao da Mata Norte e Sul, e desde 

Caruaru, para todo o Estado. 

A distensao com o govemo do Estado e com a FETAPE, porem, ainda nao tinha ocorrido. 

Em 1995, o MST realizou uma ocupacao com cerca de quinhentas familias numa area da Usina 



Catenae que estava em processo de falencia, no municipio de Agua Preta. Esta area tambem foi 

reivindicada pela FETAPE e o governo do Estado, novamente Miguel Arraes, negociou-a em favor 

da FETAPE. 

Ainda em 1995, como parte da estrategia de organizar-se em todo o Estado, o MST 

preparou-se para retomar com mais intensidade as acoes no Sertao. Nao na area de sequeiro, mas, 

priorizando as terras as margens do Rio Sao Francisco. Numa grande mobilizacao, o Movimento 

realizou a maior ocupacao, em numero de familias, ja registrada ate hoje em todo o Brasil. O 

INCRA cadastrou 2.204 (duas mil duzentas e quatro) familias, na ocupacao da Fazenda Safra, em 

Santa Maria da Boa Vista. Apesar do mandato de reintegracao de posse ter sido impetrado e a area 

desocupada, a vitoria final coube ao MST, visto que a Fazenda estava numa area de marinha e, 

portanto, em terras devolutas. 

A partir dai, o govemo Arraes assumiu outra postura em relacao ao MST e passou a orientar 

seus secretarios a sentar e discutir com o Movimento. Por outro lado, o MST sentiu que ja nao dava 

mais pra continuar com uma direcao centralizada e que era preciso rediscutir a sua organizacao no 

Estado. O movimento passou entao a se organizar em regionais. Inicialmente foram compostas sete zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

regionais: nos sertoes, nos agrestes, nas Zonas da Mata, e no litoral (incluindo-se a regiao 

metropolitana do grande Recife). Ainda, por orientacao nacional, as diregoes foram ampliadas com 

a incorporacao dos setores, como: educacao, formagao, saude, produgao,... Mantendo-se o principio 

da direcao coletiva, a diregao estadual era composta pelos representantes dos setores e das 

regionais. Este novo formato de organizacao perdurou ate 1999. Nesse periodo, o Movimento 

tambem adotou novas formas de lutas para pressionar o govemo federal a regularizar os 

assentamentos e a liberar recursos para a estmturacao dos mesmos. Tais agoes iam desde as grandes 

caminhadas cruzando todo o Estado, ate os saques de cargas de caminhoes, nos sertoes, para 

abastecer os acampamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em 1999, o MST estava em plena expansao, com a proliferacao dos acampamentos e 

assentamentos em todas as regioes de Pemambuco, o que exigiu mudancas na estrutura 

organizacional. A solucao foi subdividir aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA regionais em microrregioes, alem da criacao de mais 

tres novas regionais. • ,• , 

Em 2005 houve uma reestruturacao do Movimento a nivel nacional. As mudancas foram 

primeiramente, a Direcao Nacional passou a ser representativa, na proporcao de um por Estado (o 

MST esta presente em 24 estados da Federacao); a Coordenacao Nacional foi ampliada, passando a 

ter, alem de dois por Estado, os representantes de cada Setor Nacional, indo dos outrora vinte 

membros aos atuais cento e trinta membros. 

Na base, ao inves da organizacao por territorio em microrregioes, priorizou-se o mimero de 

familias acampadas e assentadas. Seguindo a orientacao nacional, o MST-PE adotou essas medidas 

reestruturadoras e foram instituidos os Nucleos de Familias nos acampamentos e assentamentos, 

com dez familias cada, e a cada quinhentas familias, portanto, cinqiienta nucleos, forma-se uma 

Brigada. As antigas microrregioes foram substituidas por Brigadas. Os coordenadores de Brigada 

fazem parte agora das coordenacoes regionais do Movimento. Em cada regional existem tres ou 

quatro Brigadas e cada regional tem um(a) coordenador(a) que faz parte da Dire?ao Estadual do 

Movimento. 

Outra mudan^a importante deu-se com a orientafao de que em todas as instancias seja 

observada a paridade de genero. Assim, cada Nucleo de Familia tem dois coordenadores - um 

homem e uma mulher, que fazem parte da coordenacao geral do acampamento ou assentamento; 

nas Brigadas, idem; na Coordenagao Nacional, os dois representantes por Estado sao uma mulher e 

um homem. , 

Esta reestruturacao tem aumentado a capilaridade e representatividade nas coordenagoes 

coletivas das instancias, desde a base. Num assentamento com 30 (trinta) familias, por exemplo, 

sendo a coordenacao composta por um homem e uma mulher para cada nucleo de dez familias e 



mais um representante por Setor (educacao, saude, producao, formacao,...) a coordenacao desse 

assentamento vai ter de dez a treze pessoas, que se reunem em assembleia uma vez por semana. 

O MST em Pernambuco tem hoje65 47 (quarenta e sete) brigadas divididas em 15 (quinze) 

articulacoes regionais, sendo cada regional composta por tres ou quatro brigadas. Cada regional e 

acompanhada por um(a) dirigente, que somados aos representantes de cada Setor, compoem a 

Direcao Estadual. Hoje, a Direcao Estadual do MST-PE e composta por 31 (trinta e uma) pessoas. 

Tem-se ainda a Coordenacao Estadual, que se reune tres vezes ao ano para discutir 

atividades de formacao e tomar decis5es coletivas na construfao da unidade do Movimento, e e 

composta por dois representantes por brigada, um representante de cada setor por regional (oito 

setores) e mais a Direcao Estadual. No coletivo que compoe a Coordenacao Estadual do MST-PE 

sao 240 (duzentas e quarenta) pessoas. Em todo o Estado o MST esta estruturado em 160 (cento e 

sessenta) acampamentos, com cerca de 20.000 (vinte mil) familias e tem 184 (cento e oitenta e 

quatro) assentamentos conquistados e consolidadps, com algo em tomo de 15.000 (quinze mil) 

familias. A meta para 2008 e ultrapassar os 200 (duzentos) assentamentos. 

A organizagao do MST se completa com a organizacao do acampamento e do assentamento, 

as duas bases onde assenta-se o Movimento. 

A coordenadora do setor de formacao do MST-PE, Misselene Silva, de uma maneira direta e 

didatica, nos apresenta a seguir muito mais do que a estrutura organizational atual de um 

acampamento do MST em Pernambuco, mas, de que maneira e construido esse processo de 

formacao e organizacao dos Sem Terra desde o primeiro momento, quando ainda estao nas 

periferias e sao abordados pela militancia do Movimento, ressaltando o que facilita e o que dificulta 

o convencimento dessas pessoas, o trabalho de conscientizacao e formacao de uma identidade 

organica, a divisao de tarefas e a composicao da coordenacao dos acampamentos e assentamentos. 

"O processo de formacao politica comeca ja com a preparac3o das familias, no planejamento da ocupa9ao. 

No trabalho de base, quando vamos & periferia, que e onde esta a maioria dos marginalizados, quando 

abordamos uma pessoa e mostramos a ela a possibilidade de uma outra vida pela conquista da terra, ja 

6 5 Dados fornecidos por Jaime Amorim em entrevista realizada np dia 18.05.2008. 
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estamos iniciando ai um trabalho de formacao e elevacao de consciencia politica dessa pessoa. E, quando 

uma pessoa e questionada sobre a sua situacao e aceita partir para a luta da conquista da terra com o 

Movimento, ela da o primeiro grande passo. O momento da ocupacao e fundamental no processo de 

formacao. Mesmo que a pessoa nab tenha uma consciencia politica de classe, que faca isso por uma 

necessidade imediata de sobrevivencia, esse e um momento em que ela comeca a adquirir uma outra 

identidade; de que pertence a um Movimento, de se entender enquanto classe. Diferente de quando ela vivia 

la na periferia, na ocupacao, quando o conflito de interesses acontece, ela se identifica como trabalhador(a) 

pobre sem terra e que, do outro lado, esta o latifundiario. Na ocupa9ao ha um clareamento sobre de que lado 

eu estou e de que lado o latifundio esta. Este e o inicio do processo de organizapao das pessoas no 

Movimento. Por mais que haja amea9as de pistoleiros e de despejo violento pela policia, as pessoas estao ali 

resistindo e confiantes numa vida melhor para todos". 

"[.. .] A abordagem inicial e simples e direta. Questionamos a situacao de miseria dessas pessoas e 

perguntamos se elas querem entrar no Movimento para lutar pela terra e garantir seus direitos basicos: 

alimenta9ao, saude, moradia, educacad,... A perspectiva concreta de melhorar suas concedes de vida e um 

elemento facilitador para o engajamento das pessoas no Movimento. Como dificuldades, temos: a 

desconfian9a que certas pessoas tem nelas mesmas, de que podem conseguir alguma coisa com a luta, pois, 

• sao tab escorra9adas no seu quotidiano que a auto-estima fica la embaixq; ha tambem o medo que durante a 

ocupacao haja repressao policial, que ja faz parte do dia-a-dia dessa gente, e da rea9§o armada dos 

ktifundiarios". . -

"[.. .] Em geral, as pessoas quando entram no movimento nao tem uma experiencia anterior de participa9ao 

em lutas pela conquista da terra. Existe no Movimento o Setor de Frente de Massa, onde temos as pessoas 

preparadas pra isso: convencimento, mobiliza9ao, organiza9ao da ocupa9ao,... 

Entao, este primeiro momento ate a ocupa9ao, e um momento de apreensao nas pessoas, de ansiedade pra 

entrar na terra e construir logo os seus barracos, de demarcar a area. E todo esse processo e coordenado por 

militantes que ja tem experiencia, pra manter tudo sob controle. Ate porque nao se sabe o que vem pela 

frente, ne? 

A primeira atividade, logo apos a ocupa93o e todo mundo montar os barracos, e fazer uma assembleia com 

. todos. Nessa assembleia se fala sobre a area ocupada, porque ela foi escolhida, quais os proximos passos, e 

tambem, um pouco da historia do MST: como congou, porque ele existe, quais os objetivos do Movimento. 

Este e o primeiro momento de informa9ao e forma9ao coletiva. 

No segundo dia, com^a o processo de auto-organiza9ao do acampamento, com as divisoes de tarefas, da 

vigilia, da prepara9ao pra o despejo que pode acontecer,... Ai,' sao forrhados os nucleos de familias. Se a 

ocupa9ao foi feita por cem familias, por exemplo, sao formados grupos de dez familias, e cada grupo 

constitui um nucleo de familias. Assim, na pratica, todos vao participando e compreendendo a organiza9ao 

do Movimento e, percebendo que existe um processo que e mais do que s6 a ocupacao da terra; que n2o da 

pra ficar esperando, que e preciso se organizar e que este acampamento nao pode ficar fora do processo de 

organizacao do MST. Dai sao formados os setores. Geralmerrte sao sete setores por acampamento: saude; 

educa9ao - e muito importante que todos sejam alfabetizados e que se pense na educa93o das crian9as; setor 

de produ9ao - pra ver se na area ocupada ja tem condicao de come9ar a produzir; setor de genero - pra 

discutir a participa9ao da mulher,... Entao,cada nucleo de familia vai indicar uma pessoa pra constituir cada 

um desses setores: se forem dez nucleos e cada nucleo indicou uma pessoa para o setor de saiide, ja se forma 

um coletivo de saude com dez pessoas; e assim, vai ter tambem um coletivo de educa9ao, um de produ9ao,... 

Pra coordenar cada nucleo e escolhido um homem e uma mulher. Entao, dez nucleos, sao vinte 

coordenadores que, somados aos coordenadores de cada setor, formanSo a coordena9ao do acampamento. 

S6 participando e que o acampado vai se sentir parte (de uma organizacao). E participando que a pessoa vai 

se sentindo litil (auto-estima) e criando uma identidade (pessoal e coletiva)". 

"[. . .] O periodo "fundante" pra forma92o da consciencia do trabalhador sem-terra e o que vai da ocupa93o a 

conquista do assentamento. E na resistencia, na divisao das tarefas, nas discussoes, nas caminhadas, nas 

pequenas e grandes conquistas, que ele sente e percebe a divisao de classes da sociedade e de que lado ele 

esta". 

Todas as reunioes de todas as instancias do MST sao divididas em cinco tempos.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 primeiro 

momento e o de analise de conjuntura; o segundo momento e o de estudo - escolhe-se um tema para 
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se fazer estudo, e geralmente alguem de fora do Movimento e convidado para apresentar esse tema 

e discuti-lo buscando-se a teoria pra fortalecer a pratica; o terceiro momento e de avaliacao geral; o 

quarto momento e de planejamento e o quinto e de distribuicao de tarefas. 

Vejamos, a seguir, um modelo de diagrama organizational do MST em Pernambuco. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M O D E L O D E D I A G R A M A O R G A N I Z A C I O N A L D O M S T EM P E R N A M B U C O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.3.3 - Os resultados mais expressivos alcancados pelo MST em Pernambuco66. 

A primeira grande proeza do MST em Pernambuco foi construir sua base militante e 

dirigente nas proprias regioes onde se instalava o Movimento. Quase todos eles tiveram que ser 

instruidos desde o nivel mais basico. A grande maioria chegou analfabeta e hoje tem capacidade de 

intervir na sociedade, a partir das suas proprias experiencias. Portanto, alfabetizar e desenvolver a 

consciencia critica dessas pessoas e para Jaime a mais importante realizagao do MST-PE. Os 

primeiros dirigentes do Movimento que chegaram ao Estado vieram de Santa Catarina, do Espirito 

Santo e de Sergipe. Hoje, todas as regioes do Brasil tem militantes e dirigentes do Movimento 

formados em Pernambuco. Sab tres militantes dirigentes no Parana; uma dirigente Estadual no Rio 

Grande do Sul; em Sao Paulo, boa parte da Secretaria Nacional sao pessoas idas de Pernambuco; 

metade do Escritorio de Brasilia teve passagem pelo MST-PE; na Brigada de intemacionalistas que 

esta na Venezuela, tambem e boa a representacao de pernambucanos; a organizacao do MST em 

Roraima coube ao MST-PE e, hoje, 100% dos militantes dirigentes do MST-RR sairam de 

Pernambuco e estao em processo de formacao de militantes nativos. Ha, inclusive, militantes que 

sairam do MST e estao hoje em outros movimentos, como o dos sem-teto, a FETAPE, movimento 

estudantil, etc. e que tiveram formacao no MST-PE? 

Uma segunda conquista relevante e na questao economica Desde o inicio, 1989, ate abril de 

2008, o MST-PE conseguiu assentar mais de 14.000 (quatorze mil) familias. Isto significa, tomando 

como media quatro pessoas por familia, que mais de 56.000 (cinqiienta e seis mil) pessoas sairam 

de uma situacao de miseria e hoje vivem em condicoes materiais melhores (com casa, terra, renda). 

Sao herancas que ficargo para as geracoes futuras, mesmo quando o Movimento deixar de existir, 

diz Jaime. Um feito que nem todo govemo de Estado da federacao conseguiu realizar. 

Na opiniao de Jaime Amorim, integrante do MST-PE e membro da direcao politica nacional. 



Um terceiro grande marco foi na Educacao. Em 2004, no Geraldao (Ginasio de Esportes, no 

Recife), foi entregue um diploma simbolico a mais de 5.000 (cinco mil) pessoas. que foram 

alfabetizadas nos assentamentos do MST-PE. Hoje, 75% das pessoas que chegaram analfabetas no 

Movimento estao alfabetizadas, leem livros e participam de grupos de estudo. Na universidade, ja 

houve duas turmas concluidas de pedagogia, alem de uma serie de outros cursos iniciados, inclusive 

com tres medicos formandos, em Cuba. As turmas secundaristas, ja sao tres de tecnicos em 

enfermagem, e uma grande quantidade de tecnicos em agropecuaria. 

Outro ponto importante e a referenda gerada na populacao e em outros movimentos, como 

um movimento de luta a ser seguido. Hoje, formas de luta adotadas pelo MST sao usadas por 

organizacoes rurais que antes condenavam estes metodos. Os sem-teto, no meio urbano, tambem 

seguem o exemplo e o MST tem dado apoio na formacao e organizacao desse Movimento urbano. 

No mundo academico, muitos educadores citam as experiencias educacionais realizadas pelo MST 

como participantes e formadoras de consciencia critica e, ate na medicina, a recuperacao da 

sabedoria popular, as experiencias fitoterapicas e de medicina preventiva prabcadas nos 

assentamentos, sao elogiadas e recomendadas para as comunidades rurais de dificil acesso, por 

secretarios de saude. 

Os levantamentos realizados pela Ouvidoria Agraria Nacional indicam que em Pernambuco 

ocorrem, anualmente, de 25% a 30% das ocupacoes de terras registradas no Brasil. 

Hoje, o MST esta presente em todas as regioes do Estado, com acampamentos em 84 

(oitenta e quatro) municipios e assentamentos em 92 (noventa e dois). No total, sao 110 (cento e 

dez) municipios com alguma presenca do Movimento, levando-se em conta que ha municipios com 

mais de um acampamento e assentamento. 



CAPITULO IV - MST:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EXPERIENCIA DEMOCRATICA EM QUESTAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A terra tem o suficiente para o sustento de todos, 
mas nao tem para a ganancia de t ins poucos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M. gfiandi 

Ao longo de sua existencia o MST tem recebido apoios e criticas aos seus metodos de lutas e 

organizacao, colecionando aliados e adversarios politicos que lhes proferem defesas e ataques no 

campo ideologico e na praxis da luta de classes no Brasil. 

No meio academico, uma das criticas mais incisivas contra o MST partiu de um ex-intimo do 

Movimento dos Sem-Terra, Zander Navarro, publicada no Brasil em 2005, como parte de um 

projeto de pesquisa organizado pelo professor Boaventura de Sousa Santos, intituladozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Reinventar 

a Emancipagdo Social: Para Novos Manifestos ", apresentado em uma colecao de sete livros, na 

qual, o segundo volume versa sobre sistemas alternatives de producao sob o titulo "Prodnzir para 

viver: os caminhos da produgao nao capitalista ", onde, no capitulo 4, Zander Navarro inicia suas 

criticas ao MST, intituladas "Mobilizagao sem participagdo - as lutas sociais dos sem-terra no 

Brasil". No capitulo 5 do mesmo livro, foi dado o direito de resposta ao interlocutor do MST, 

Horacio Martins de Carvalho, que como defesa apresentou "A emancipagdo no movimento de 

emancipagdo continuada ". Ainda, em treplica, no capitulo 6, Zander Navarro respondeu a Horacio 

Martins de Carvalho, encerrando a participacao de ambos no projeto de pesquisa do professor 

Boaventura de Sbusa Santos, com "OMSTe a canonizagdo da agao coletiva". Aqui, procuraremos 

ponderar estas criticas com as posi?oes do MST expressas em entrevistas com suas liderancas, 

documentos intemos e praticas. Sabemos que entre os discursos, as intenfoes e as praticas existem 

distancias a considerar e que, em virtude de eu nao viver entre os sem-terra, nao vou poder precisar 

ate onde vai a veracidade das posicoes de ataque nem das posicoes de defesa, mas isso nao trara 

prejuizo a nossa pesquisa 



Embora Navarro apresente outros pontos mais, ficam patentes dois pontos centrais nas criticas 

proferidas por ele ao MST, tanto no capitulo-critica (inicial) quanto no capitulo-treplica (final). O 

primeiro ponto versa sobrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o socialismo como projeto estrategico do MST; e o segundo, sobre a 

recusa do MST em colaborar com o programa de reforma agraria do Govemo Fernando Henrique 

Cardoso, pelo que Navarro acusa o Movimento de pretender a deslegitimaqdo do Estado. Vejamos, 

porem, os varios pontos criticos levantados nessa polemica. 

IV. 1 - Criticas, replica, treplica e outras contribuisoes 

No capitulo-critica, Zander Navarro inicia reconhecendo que o MST tem "uma das mais 

fascinantes trajetorias sociopoliticas que a historia brasileira ja produziu", tornando-se referenda 

obrigatoria em qualquer assunto que diga respeito a questao agraria brasileira. Destaca sua grande 

capacidade de mobilizagao e de colocar a reforma agraria na pauta politica nacional e a agjlidade 

para realizar acoes integradas em todo o pais, gracas, em grande medida, a organizacao e dmamicas 

intemas de estmturacao. 

Navarro observa que o foco central de sua critica nesse capitulo e o MST e seu corpo 

diretivo, sua historia, estrategias de acao e seu repertorio de escolhas e decisoes, e nao sua base 

social representada pelas familias sem-terra sob sua orbita, pois, segundo Navarro: 

"[.. .] mviitas vezes e significativa a distancia entre a base social e a agenda discursiva e as formas de aQao 

social escolhidas pela dire9ao, o sucesso mobilizador do MST sendo explicado por outras raz5es, diferentes 

da adesao consciente e voluntaria de sua base social" (NAVARRO, 2005, pag. 195). 

Critica os objetivos estrategicos e formas de â ao politicas do MST, que para ele se realiza 

"sem produzir sujeitos sociais com real autonomia organizativa, comandantes de seus proprios 

destinos, assim impossibilitados de inscrever a emancipacao social e politica entre seus objetivos de 

vidav(NAVARRO, 2005, pag.228). Em treplica, Navarro classifica Carvalho como "dogmatico 



passadista", que empresta importancia social e politica a atores e classes sociais que em nossos dias 

foram fortemente enfraquecidos67. 

Argumentando em defesa do MST contra estas afirmacoes de Navarro, Horacio Martins de 

Carvalho lembra o momento historico em que o Movimento surgiu e se desenvolveu. Ressalta as 

adversidades e os "inimigos historicos, com forca e poderes economicOs, politicos, ideologicos 

enormes", que o MST teve e tem que enfrentar, alem do "desencanto pessoal de amplos setores da 

intelectualidade de centro-esquerda do pais68 que, por desencanto com a politica ou por terem sido 

cooptados por setores moderados da classe dominante (transformismo, conforme Gramsci), 

aderiram as reformas politicas e macroeconomicas neoliberais ou a ideologia dominante que 

considera os pequenos produtores rurais familiares como setor da producao sem perspectiva 

historica" (CARVALHO, 2005, pag. 237). 

Sobre a distancia entre a base social e a agenda discursiva e as formas de acao social 

escolhidas pela direcao, Carvalho diz que o MST tem dado, pela emulacao69: 

"[.. .] um novo sentido ao processo historico de emancipacao social continuada das classes subaltemas no 

campo e contribuido objetiva e subjetivamente nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA afirma9ao da identidade social dos trabalhadores rurais 

sem terra, na redescoberta de um sentido historico para essa fra9ab das classes subaltemas no campo, como 

na conquista cotidiana da dignidade de milhdes de pessoas do campo e da cidade envolvidas na luta pela 

terra, pela reforma agraria e pela mudan9a no modelo economico vigente" (CARVALHO, 2005, pag. 240). 

Para Carvalho, as parcelas das classes subaltemas vinculadas ao MST vao construindo uma 

identidade social de projeto num processo de emancipacao continuada que, num primeiro momento 

dar-se com a consolidacao de uma identidade de resistencia para dai galgar outros patamares pela 

6 7 Em nota (pag. 266), Navarro critica as apostas politicas fundadas nas classes subaltemas do meio rural, sobretudo 

nos movimentos sociais agrarios que vislumbram um por vir socialista. No seu entendimento, a divisao da terra deve 

se dar numa perspectiva de dinamizar o capitalismo, muito embora nao acredite que o fim dos latifundios seja uma 

pe9a 'decisiva' para a transforma9ao social brasileira. 
6 8 Aqui, implicitamente, Carvalho inclui Zander Navarro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
69

 Emulagao, para o MST, e a busca da supera9ao das metas estabelecidas atraves do esfor90 consciente para beneficiar 

o coletivo. A emula9ao, ao mesmo tempo em que deve ser dirigida (em fun9ao das metas), deve dar liberdade de a9ao 

para que todos possam exercitar e p6r em pratica a criatividade. (Cartilha Nacional de Forma9ab, 2005. pags. H 8 e 

141). 
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quebra das "cercas" que os aprisionam. Para o MST, as tres principals "cercas" a serem derrubadas 

sao as dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA latifiindio, as da ignordncia e as do capital
10

. Conforme Carvalho, o corte dos arames das 

duas primeiras "cercas" ja e vivenciado e dao efetivo significado a consciencia social das familias 

sem-terra: as "cercas" dos latifundios sao derrubadas de fato com as ocupacoes e os assentamentos, 

forcando a realizacao da Reforma Agraria; as "cercas" da ignorancia com a ediicacao71, cultura e 

formacao politica desenvolvidas nas areas conquistadas tambem estao sendo removidas; as "cercas" 

do capital, no entanto, embora va aos poucos sendo percebidas pelos sem-terra como algo que ao 

mesmo tempo em que os aprisiona a miseria e nega-lhes o direito de transformar essa dura realidade 

socio-politica-economica: 

"[.. .] exigira uma identidade social mais ampla do que aquela restrita aos sem-terra ou mesmo as classes 

subaltemas do campo. Pressupora, para que a identidade de projeto emerja como capaz de buscar a 

transformacao de toda a estrutura social do pais, a unidade das classes subaltemas do campo e da cidade. 

Lutando a favor dessa perspectiva, o MST amplia as suas aliancas sociais e politicas junto aos setores das 

classes subaltemas da cidade" (CARVALHO, 2005, pag. 249). 

Quanto ao sucesso mobilizador do MST ser explicado por outras razoes, diferente da adesao 

consciente e voluntaria de sua base social, como dissera Navarro, a resposta de Carvalho foi de que 

a grande forca mobilizadora do MST esta no que tambem da identidade social aos seus membros: o 

compartilhamento de valores nos lares e nas escolas dos assentamentos, nos cursos, encontros e 

7 0 CARVALHO, op. cit., no rodape da pag. 249. 
7 1 Segundo Ruda Ricci, doutor em Ciencias Sociais e membro da executiva nacional do Forum Brasil do Orcamento e 

do Observatorio Intemacional da Democracia, "O projeto pedagogico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Teixa (MST) soma varios autores do campo educacional (Paulo Freire, Piaget e Makarenko) e do campo das lutas 

nadonalistas e de esquerda na America Latina (Jose Marti e Che Guevara). Um dos autores mais citados e Paulo Freire. 

As palavras geradoras, que em Paulo Freire significam palavras que possuem forte significado para aqueles que estao 

estudando, transformam-se, no MST, em complexos tematicos, ou seja, um conjunto de temas vinculados a luta pela 

terra. O processo educacional e entendido como base de organizacao do movimento socialista e tambem valorizacab dos 

couhecimentos vinculados a vida no campo e formacao tecnica que possibilite aumento de producao e 

agi oindustrializacao. No MST, a crianca deve, desde cedo, se envolver com um trabalho produtivo e com politica na 

sua proposta curricular. Por esse motive, o conteiido educacional possui correspondencia com escolas regulares ou de 

formacao tecnica e incorpora inovacoes como discussoes diarias, de 45 minutos, sobre acontecimentos do cotidiano. 

Ncs documentos do Movimento, os objetivos formativos sao claros: formar pessoas que sejam sujeitos, com capacidade 

e consciencia organizativa, capazes de construir uma nova forma de conviver, de trabalhar, de festejar as pequenas e 

greindes vitorias dos trabalhadores, devendo estimular a livre expressao de ideias e sentimentos, com firmeza na luta em 

defesa dos trabalhadores e ternura no relacionamento com outras pessoas. A escola nao e apenas lugar de estudo, mas 

lugar de trabalho" (RICCI, 2008. pag. 2). 



reunioes de formacao, na frente de massa durante as ocupacoes, nos acampamentos, nos atos 

publicos e em todos os atos e praticas sociais que lhes proporcionam emancipates pessoais e 

coletivas continuadas72. 

Quando Carvalho diz que o MST busca unificar as lutas das classes subaltemas do Campo e 

da cidade em busca da transformacao de toda a estrutura social do pais, acreditamos que esteja se 

referindo a uma proposicao teorizada por Gramsci, qual seja a formacao de umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vontade coletiva 

nacional-popular
73

. Para Gramsci, "a formacao de uma vontade coletiva nacional-popular e 

impossivel se as grandes massas dos camponeses cultivadores nao irrompem simultaneamente 

(com grupos sociais urbanos) ha vida politica74". Portanto, nessa perspectiva, uma das tarefas 

essenciais do Movimento deve consistir em unificar os trabalhadores do campo e da cidade num 

projeto comum de sociedade. Para tal proposito, segundo Carvalho, o Movimento da sinais de que 

se esforca para elevar intelectualmente, no seu ambito, as classes subaltemas, sem, no entanto, 

desenraiza-las culturalmente. E partindo da realidade objetivada na materialidade das condicoes de 

vida e do senso comum dessas pessoas, busca dar-lhes novas interpretacoes politicas. Aqui, a 

militancia assume o papel de intelectuais de novo tipo,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA orgdnicos no sentido gramsciano, que 

surjam diretamente da massa e que permanecam em contato com ela numa simbiose de auto-

sustentacao e superacao de um distandamento historico entre os intelectuais e a massa, pois, como 

disse Antonio Gramsci, "o elemento popular i

sente\ mas nem sempre 'compreende' ou l

sabe'; o 

elemento intelectual "sabe\ mas nem sempre 'compreende'' e muito menos 'sente'
15

". Trocando em 

miudos, a miseria e a ignorancia a que vive submetida essas gentes, tambem nao e uma "escolha" 

7 2 CARVALHO, 2005, pag. 253. 
7 3 Gramsci analisou o Norte da Italia, industrialmente desenvolvido, e uma vasta regiao predominantemente agricola, ao 

Sul da Italia - Mezzogjorno, com vistas a teorizar e formar um novo bloco bist6rico operario-campones, a se 

contrapor ao bloco dos grandes proprietaries dos meios de producao industrial-agrario. 
7" GRAMSCI, 1987. pag. 36. 
7 5 Idem, pag. 37. 



consciente e voluntaria, sendo necessario a figura do filosofo democratico76 para arranca-las desse 

estado de alienacao em que vivem. Para Gramsci: 

Autoconsciencia critica significa, historica e politicamente,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cria9ao de uma elite de intelectuais: uma massa 

humana nao se 'distingue' e nab se toma independente 'por si', sem organizar-se (em sentido lato); e nao 

existe organiza9ao sem intelectuais, isto e, sem organizadores e dirigentes, sem que o aspecto teorico da 

liga9ao teoria-pratica se distinga concretamente em um estrato de pessoas 'especializadas' na elabora9ao 

conceitual e filosofica77. Difundir uma nova filosofia comporta, tambem, criar uma nova rela9ao pedagogica 

com as classes subaltemas que permite o avan90 da luta cultural para transformar a mentalidade popular. 

Nessa atividade cultural o Partido78 encama o filosofo democratico79. 

Assim, enquanto elabora e difunde uma nova filosofia e novas redoes pedagogicas: 'cria o terreno para um 

desenvolvimento ulterior dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vontade coletiva nacional-popular, no sentido de alcancar uma forma 

superior e total de civilizacao modema' que corresponde a sociedade socialista80. 

Se os intelectuais organicos nao forem conscientes de serem elaboradores de uma nova 

concepcao do mundo, se nao sentirem na sua consciencia a ruptura com o passado-presente e nao 

buscarem provocar essa ruptura dentro de toda a sociedade, isto significa que nao estao operando 

uma transformacao social de relevancia historica81. . ' >, 

Retomando a critica de Navarro, outra observacao primordial para estabelecer os limites 

dessa critica e que aqui a ideia de emancipacao, para Zander: 

"[.. .] e informada restritivamente por uma dimensao essencialmente politica e refere-se as chances de as 

classes subaltemas e aos grupos sociais mais pobres, a partir de diferentes identidades, coristruirem, de 

forma autonoma, suas diversas formas de associacao e representa9ao de interesses e, mais relevante. 

adentrarem o campo das disputas politicas e ai exercerem seu direito legitimo de defender reivindica96es 

7 6 O conceito dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA filosofo democratico esta ligado a uma pratica pedagogica segundo a qual existe uma rela9ao ativa 

entre quern 'ensina' e quem 'aprende', onde ambos sao, simultaneamente, 'a/«no' e 'professor'. Para Gramsci, "Esta 

rela9ao existe em toda a sociedade no seu conjunto e em todo individuq com rela9ao aos outros individuos, bem como 

entre camadas intelectuais e nao-intelectuais, entre govemantes e govemados, entre elites e seguidores, entre dirigentes 

e dirigidos, entre vanguarda e corpos de exercito". [GRAMSCI, 1987. pag. 34.] 
7 7 GRAMSCI, idem, pag. 40. 
7 8 Aqui, no caso, o Movimento assume a funcao de Partido. • 
7 9 STACCONE, 1987, pag. 34. 
8 0 Idem, pag. 36. 
8 1 Idem, pag. 31. 
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proprias e buscar materializar suas demandas, sem o risco de eliminacao ou constrangimentos politicamente 

ilegitimos materializados por grupos socialmente adversarios" (NAVARRO, 2005, pag. 195). 

Esta proposicao incorporaria o conflito social como legitimo para se fazer "ajustes",zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA porim, 

resguardando-se a manutencao da ordem existente e do sistema capitalists Trata-se, pois, da 

necessidade dos "de baixo" se organizar para as disputas politicas institucionais, sem a 

"interferencia" de "falsos profetas" e partidos politicos82. 

Aqui, a ideia de emancipacao defendida por Zander Navarro na dimensao essencialmente 

politica e uma definicao liberal da democracia (CHAUI, 2003) como regime da lei e da ordem para 

a garantia das liberdades individuais. Esta concepcao de democracia primeiro identifica no 

pensamento e na pratica, liberdade e competicao - liberdade de ir e vir e de competicao nas 

"disputas politicas para exercerem seu direito legitimo de defender reivindicacoes proprias e buscar 

materializar suas demandas". Segundo. ha uma reducao da lei a potencia judiciaria para limitar o 

poder politico. Terceiro. defendendo a sociedade contra a tirania, "sem o risco de eliminacao ou 

constrangimentos politicamente ilegitimos materializados por grupos socialmente adversarios", ha 

uma idennficacao entre a ordem e a potencia dos poderes executivo e judiciario para conter os 

conflitos sociais, estabelecendo limites (tanto juridico como policiais e repressivos) para impedir 

sua explicitagao e desenvolvimento completos. "Esta proposigao incorporaria o conflito social como 

legitimo para se fazer "ajustes", porem, resguardando-se a manutencao da ordem existente e do 

sistema capitalista. Trata-se, pois, da necessidade dos "de baixo" se organizar para as disputas 

politicas institucionais, sem a "interferencia" de "falsos profetas" e partidos politicos". 

Horacio Carvalho sugere que se estudem as congruencias e incongruencias do MST ao 

longo de sua historia levando-se em conta a totalidade da formacao social brasileira, nao somente na 

sua dimensao politica, mas tambem, nas suas dimensoes economica e ideologica analiticamente 

interrelacionadas. A democracia como entendida pela direcao do MST recusa considerar a 

8 2 NAVARRO, 2005, pag. 196-197. ; • ' • 



emancipacao apenas na dimensao politica. Criticam a democracia liberal-burguesa, onde a 

participacao da imensa maioria do povo se resume praticamente ao momento do voto, em eleicoes 

periodicas, para escolher seus representantes as casas legislativas e aos executivos municipals, 

estaduais e nacional; onde o poder economico quase sempre subjuga as maiorias despossuidas e 

alheias as raizes dos problemas sociais em que vivem mergulhadas, e onde se elege pela compra de 

votos e outros casuismos, uma maioria nos executivos e nos parlamentos, para representar os 

interesses dos grandes grupos economico-financeiros, das oligarquias rurais, e das elites locais, 

regionais e nacionais que, embora numericamente inferiores, concentram riqueza e poder, enquanto 

milhSes sao marginalizados nos campos, vilas e favelas de todo o pais. As palavras de Jaime 

Amorim sintetizam esse ponto de vista: 

"A democracia pra nos e um conjunto de coisas. Democracia nao e so o povo participar de eleicSes. Como 

podemos dizer que vivemos num pais democratico se a grande maioria da populacao nab tem emprego, se a 

grande maioria da populacao nao tem educacao, se a grande maioria da populacao nao tem acesso ao sistema 

de saude, nao tem acesso a terra,... Qual a participacao do povo nisso tudo ai? Para nos isso e uma falsa 

democracia. A burguesia coloca as eleicoes como o apice da participa9ao popular e simbolo da democracia, 

mas as eleicoes e o Estado no capitalismo sao usados para amortecer o conflito entre capital e trabalho. 

Quern normatiza e decide nas questoes economicas, por exemplo, sao as grandes corporai;oes. E quern dirige 

as grandes corpora9oes nao sao escolhidos em eleicoes populares, ne!? Votar nao significa participar nem 

muito menos decidir. 

A verdadeira democracia vai se dar no momento em nos pudermos democratize a terra, democratizar os 

meios de comunica9ao, democratizar os meios de produ9§o, democratizar a educa9ao,... Entao, e nessa 

democracia que acreditamos". 

Em contraposicao, suas liderancas argumentam que no MST a participacao comeca desde o 

primeiro momento, quando as pessoas sao convidadas a entrar no Movimento para lutar pela 

reforma agraria, que e muito mais do que conseguir um pedaco de terra para as pessoas produzirem 

seu proprio sustento, mas e tambem uma luta por esperanca, por um futuro melhor, que comeca 
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desde o initio, na construcao coletiva de uma identidade e de confianca neles proprios, com as 

conquistas fruto da luta organizada de todos. 

Na CPMI da Terra, Edilson Barbosa, membro da direcao do MST-PE, ressalta a importancia 

dos movimentos sociais para livrar os desvalidos do submurtdo do crime e da marginalizacao social: 

"Com esse grau de desemprego, de desigiialdade social, de miserabilidade, restam aos trabalhadores dois 

caminhos: um - que ja citei e a imprensa vem citando diariamente nos jomais - e a criminalidade, a 

. prostitui9ao, o mundodas drogas, a violencia generalizada; o segundo e a organiza9ao dos trabalhadores. 

Entao, resta a nos, sem-terra, pobres deste pais, desempregados, essas duas op9oes: ou se juntar ao mundo do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i  crime ou se juntar as organizacbes sociais para lutar por nossos direitbs" ( Relatorio vencido da CPMI da 

Terra, 2006. Pag. 137). _ 

O MST e acusado por Navarro83 de adotar esquemas politicos de perspectivas totalizantes, a 

exemplo das tradicoes ortodoxas do marxismo, que desqualificam as diferencas e alteridades sociais 

e de impedir formas de organizacao locais e regionais autonomas, pois isso representaria uma 

ameaca a unidade nacional do Movimento; e que o MST esta organizado muito mais para servir aos 

propositos inconfessaveis do corpo dirigente da Organizacao do que a emancipagao dos pobres do 

campo. Para Zander Navarro, massacres de trabalhadores rurais sem-terra, como os ocorridos em 

Corumbiara - Rondonia, em 1995 e Eldorado dos Carajas - Para, em 1996 ja eram previsiveis, 

devido a tatica do confronto adotada pelo MST. Dando prosseguimento, Navarro num torn 

ameacador remove fantasmas do passado, ao ver no radicalismo das formas de luta do Movimento 

uma ameafa de retrocesso politico, a exemplo do que ocorreu com as Ligas Camponesas, pouco 

antes do golpe militar de 196484. 

Para responder as criticas acima, Carvalho recorreu as deliberacoes dos primordios do MST, 

citando os principios de organizacao, as reivindicagoes e formas de lutas deliberados no I Encontro 

Nacional do MST, em 1994, tais como: direcao coletiva, divisao de tarefas para cada qual segundo 

suas capacid^des e habilidades, a disciplina, o estudo, a formagao dos seus proprios quadros, a luta 

8 3 NAVARRO, 2005, pag. 197-198. ' 
8 4 Idem pag. 211. 



de massa apoiada na ideia de que o direito assegurado em lei nao garante nenhuma conquista para o 

povo, e a vinculacao com a base85. Assegura ainda que durante toda a historia do MST a 

implementacao desses preceitos, bem como a revisao e ampliacao dos mesmos, sempre que se faz 

necessario, tem sido uma praxis permanente, permitindo a correcao de erros e desvios e, tambem, 

frisa que nem sempre uma critica corretamente formulada pode ser aplicada num piscar de olhos, 

sobretudo num Movimento de dimensao nacional como e o MST, com todas as vicissitudes que lhe 

sao peculiares "devido a complexidade e diversidade das inumeras instancias diretivas 

descentralizadas pelos 23 estados da federacao e o Distrito Federal onde existe o MST, assim como 

pelas regioes dentro de cada Estado ate o nivel mais elementar representado pelos assentamentos, 

ao carater colegiado dessas direcoes86 e, nos assentamentos, a diversidade de percepcao da 

realidade. A compreensao das criticas e das mudancas possiveis demanda tempos nao apenas 

cronologicos mas, sobretudo, culturais. Afloram, deveras, formas muito variadas de descoberta de 

solucoes para um mesmo problema" ( CARVALHO, 2005, pag. 244). 

Ainda contestando a afirmacao de Zander Navarro sobre a organizacao imutavel do MST ao 

longo dos anos, Horacio Carvalho argumenta que "a diversidade e a velocidade das alteracoes na 

correlacao de forcas politicas e ideologicas nao propicia condicoes objehvas para a cristalizacao de 

eslxuturas organizacionais burocraticas, seja entre as instancias de direcao ou entre os coletivos 

setoriais e dao uma dinamica propria a esse movimento de massa com centenas de centres de 

decisao" (CARVALHO, 2005, pag. 248). 

3 5 CARVALHO, 2005, pag. 243. 
8 6 "Embora alguns digam que o MST nao e democratico porque nao realiza eleicoes pra tudo, achamos que exercemos 

a nossa democracia participativa intemamente, quando os trabalhadores participam das lutas, participam da organiza9ao 

dos acampamentos e participam do processo de construfao do Movimento. Quando ampliamos as instancias e direpSes' 

nao foi so porque o Movimento cresceu e pra poder coordenar politicamente era preciso ampliar, mas, tambem, porque 

permitia a participa9ao de muito mais companheiros e companheiras, pra abrir mais espa90S de participacao. Como ja 

vimos, em Pernambuco, a primeira dire9ao nossa, em 1991, 1992, era um grupinho de oito pessoas e, hoje, temos uma 

coordena9ao com duzentos e quarenta - homens e mulheres" (Jaime Amorim, membro da dire9ao do MST-PE e da 

dire9ao nacional). 
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Sobre tema correlato, no que toca a responsabilizacao dos movimentos sociais pelos 

retrocessos politicos na sociedade, a professora Marilena Chaui prefaciando livro de Eder Sader87, 

referindo-se a tese do historiador helenista Moses Finley, diz: 

"Os defensores da apatia e das "elites" dirigentes costumam afirmar que o maior perigo para a democracia e 

a interven9ao politica da "massa dos descontentes" que redunda em "movimentos populares extremistas". 

Ora, lembra Finley, todo historiador sabe que os extremismos que golpearam mais duramente a democracia 

nunca vieram dos movimentos populares e sim de oligarquias poderosas, convencidas de que nao obteriam 

seus fins por meios democraticos. Finley desconhecia o Brasil. Nos o conhecemos, pelo menos o bastante 

para toma-lo como ilustnujao empirica da tese geral de Finley". 

Embora Navarro nao defenda a apatia das massas, classifica o MST como movimento 

popular extremista e, portanto, enquanto movimento social que visa desconstituir o ordenamento 

social estabelecido devera ser combatido pelos defensores da ordem; e uma das modalidades de 

ataque dar-se no campo politico-ideologico, assegurando que o avanco desses movimentos tera 

coma desfecho, necessariamente, um Estado totalitario. 

Zander Navarro destaca, ainda, as relacoes problematicas do MST com as demais 

organizacoes do campo, em funcao da sua politica pelo controle do processo de organizacao dos 

pobres do campo e de suas orientacoes ideologicas88. 

Os dois maiores desafios atuais do MST, no entendimento de Navarro, sao: primeiramente, 

o problema da democracia tanto para dentro quanto para fora do Movimento. Internamente, "por 

estruturar-se como uma organizacao essencialmente nao-democratica", com uma identidade politica 

monolitica que se constroi recorrendo-se a uma retorica ideologjca anti-sistemica Para fora, 

segundo Navarro, o MST tem dificuldade de relacionar-se com outros movimentos sociais e 

organizacoes do chamado "campo democratico-popular" em virtude do aprofundamento das 

diferencas politicas e ideologicas, a comecar por suas agoes de ocupagoes de terra que, se por um 

lado contribui para a democratizacao da 'sociedade rural', nao gera nos trabalhadores sem-terra 

3 7 SADER, pag. 9-10. 
8 8 NAVARRO, op. cit. pag. 248. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
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expectativas de transformacoes politicas a ponto de promover rupturas sociais, como querem 

incutir-lhes as liderangas intermediarias do Movimento, sob orientacao de algumas liderancas 

nationals. 

Carvalho contesta Navarro nestes pontos dizendo que a pluralidade de movimentos no 

campo retrata as concepcoes politicas e formas de lutas que lhes sao peculiares, havendo 

independencia entre eles, e salienta que os apoios recebidos pelo MST dentro e fora do Brasil sao 

consideraveis e necessarios, mas que "nao garantem a prolongada permanencia na luta pela terra, 

pela reforma agraria e pela superagao do atual modelo economico", nem respondem pela 

organizacao do MST que, "aos poucos foi se desenvolvendo dentro e pelo movimento de massa, 

atingindo uma consideravel complexidade" (CARVALHO, 2005, pag. 237). 

Ainda sobre as relacoes do MST com outros movimentos sociais rurais, vejamos o que 

disse, em entrevista, um dirigente do MST de Pernambuco sobre a proliferacao desses movimentos, 

sobretudo apos a eleicao de Lula a presidencia da Republica do Brasil: 

"O INCRA contabiliza 14 (quatorze) movunentos rurais no Estado, o MST, contudo, reconhece somente 

uns 5 (cinco) desses movimentos como serios, visto que muitos foram criados por vereadores e "chefes 

politicos" para tirar proveito eleitoral e fazerem "caixa 2" ou por outros tipos de aproveitadores que 

realizam negociatas com especuladores de terras". (Edilson Barbosa — Coordenador Estadual de Produfao e 

membro da Direcao Nacional do MST). 

Pelo dito, ainda segundo Edilson, o MST nao somente reconhece como tambem e 

reconhecido e apoia outras organizacoes sociais no campo. 

"Outros movimentos e organizacoes, que antes eram contrarios as ocupa9oes, a exemplo da 

FETAPE/Contag, nao somente passaram a dar apoio moral e politico ao MST, como tambem adotaram esse 

metodo de luta nas suas a9bes pela Reforma Agraria. [...] Tambem temos dado apoio ao sindicalismo rural 

mais comprometido com a defesa dos direitos dos trabalhadores do campo, contra as dire9oes sindicais 

pelegas89 e assistencialistas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

89

 Direqdes sindicais pelegas e uma terminologia usada pelo chamado novo sindicalismo Cutista, surgido das lutas 

sindicais do ABC paulista nos anos 1980, para designar os dirigentes de sindicatos de trabalhadores que eram 

apoiados e mantidos pelos empresarios para defenderem os interesses dos patroes. (Ver OLIVEIRA, 2007). 
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O presidente da Contag - Confederacao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, 

Manoel Jose dos Santos, em declaracao a CPMI da Terra, reforca essa posicao de bom 

relacionamento com o MST que, apesar das diferencas, ressalta terem pontos de convergencia nos 

objetivos e nos metodos de acao, conforme segue, no seu relato: 

"Acreditamos que os objetivos do MST sao os mesmos da Contag no que diz respeito a reforma agraria. 

Enquanto ela nao for feita, nao havera quern segure o processo de conflito no campo, porque as pessoas 

precisam viver e, onde nao ha outra forma, vao buscar de fato a oportunidade de trabalhar na terra. Outro 

elemento que nos une e que a agricultura familiar precisa ser fortalecida. 0 Brasil precisa compreender que 

este e um segmento estrategico importante nao so para sanar os conflitos no campo, mas para garantir a uma 

parcela significativa da popula?ao brasileira, os trabalhadores rurais, que hoje perderam a condipao de ser 

gerentes de seu negocio, viver com dignidade. 

Outra visao unitaria entre o MST e a Contag e que o Brasil nao pode continuar tendo uma preferencia quase 

exclusiva pela agricultura para exporta9ao. produzida em grande escala. Nao temos duvidas, pela extensao 

de terras do Brasil, pela quantidade de pessoas envolvidas no processo da agricultura, de que e possivel 

viver em harmonia com o sistema de agricultura familiar forte, produtivo, com assistencia tecnica, com 

planejamento, com familias de fato produzindo para o seu sustento e para a complementacao da sua renda, 

com salario tirado do seu proprio trabalho, sem ser necessario acabar com o sistema produtivo patronal. (...) 

porque a agricultura familiar nao tem sucesso? Porque nunca teve prioridade, planejamento, assistencia 

tecnica nem credito na hora" (Relatorio vencido da CPMt da Terra, 2006. pag. 108). 

FazendO um breve resgate historico do Movimento, Navarro faz referencias a tres fases. Na 

primeira etapa, nos primordios do Movimento, Navarro elogia: 

"a capacidade surpreendente de o MST reinventar-se politicamente, segundo as variafoes conjunturais, e 

uma criatividade sem paralelo com outros movimentos. [...] Seus desafios tambem sao socialmente maiores, 

por ter como base social os 'mais pobres entre os mais pobres do campo', normalmente, grupos de ocupa9ao 

epis6dica, sem moradia definida, sem acesso a escolaridade e, quase sempre, facilmente vitimas de 

manipula9Ses politicas de toda ordem - na linguagem do proprio Movimento; sua base forma o 

~ iumpesinato', os setores mais frageis do meio rural" ( NAVARRO, 2005, pag. 201). 
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Nesse contexto, seu maior desafio e o de mobilizar socialmente essa gente para pressionar a 

realizagao da reforma agraria e a consequente desconcentracao da terra. 

Elogios tambem sao feitos por Navarro a forte identidade social do Movimento e disso, 

decorrendo a sua enorrne capacidade de mobilizagao, tornando-se um reconhecido agente social 

cujas acoes resultaram em milhares de assentamentos Brasil afora e que, muito embora fosse ainda 

insuficiente em face da demanda reprimida ser imensamente maior, contribuiu para melhorar a 

distribuigao de terras e instaurar dinamicas economicas novas em varios rincoes do Brasil rural 

Este primeiro periodo, de acordo com Navarro, caracterizou-se pela mediagao de grupos 

progressistas da Igreja Catolica, inclusive contando com alguns membros como dirigentes do 

Movimento, foi um tempo onde predominaram as negociagoes ao enfrentamento e, na interlocugao 

com os governos estaduais e federal, a pauta da reforma agraria passou a fazer parte da agenda do 

Estado. Poderiamos dizer que nesse primeiro momento o MST adotava umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tatica eclesiastica
90

. 

O segundo periodo, que na segmentacao proposta por Zander Navarro ocorreu entre 1986 e 

1993, o MST passou a adotar a tatica do enfrentamento como regra. Esta mudanga de tatica pode 

ser percebida tanto nas agoes de confrontagao quanto no lema do Movimento que passou de "Terra 

para quern nela trabalha", para "Ocupar, resistir, produzir". A partir de entao, segundo Navarro, a 

relagao com os mediadores religiosos mudou e estes passaram de quadros definidores da orientagao 

do Movimento a quadros auxiliares da Organizagao. Pouco a pouco, diz Navarro, "permaneceram 

na brbita do MST apenas os quadros mais radicalizados do clero catolico" (NAVARRO, pag. 203). 

A mudanga de orientagao dada refletiu tambem na forma de organizagao do Movimento. Na 

avaliagao de Navarro, gradativamente o MST foi transitando de "movimento de massa" 

(movimento social, no sentido sociologico da expressao) para "movimento de quadros" 

(Organizagao centralizada)91. 

9 0 Tatica eclesiastica e uma expressao nossa, com base na argumentacao de Navarro. 
9 1 Em nota de rodape, pag. 204, Navarro diz que o MST "adere a uma nocao de movimento social que nao prescinde de 

um alto grau de participacao de seus membros e uma estrutura decisoria flexivel e democratica". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A estas consideracoes de Navarro, ao mesmo tempo em que lista varias entidades nacionais 

e intemacionais idoneas, experimentadas e nada ingenuas92, que apoiam o MST, Horacio Carvalho 

recorda que a emancipacao continuada do Movimento e das classes subaltemas a ele ligadas teve 

initio ja no nascedouro do MST, quando as instituigoes que lhe deram vida no ambito dos debates 

de sua constituicao - a CPT e os dirigentes sindicais rurais a ela vinculados, e setores das Igrejas 

Luterana e Catolica que, apos o Concilio Vaticano n, postularam uma pratica pastoral denorninada 

teologia da libertagao - propugnaram no I Encontro Nacional dos Sem-Terra, realizado em Goiania 

de 23 a 26 de setembro de 1982, que o Movimento dos sem-terra fosse constituido como uma 

organizacao independente tanto das Igrejas quanto dos sindicatos93. Para Carvalho, a emancipacao 

do MST da tutela das Igrejas e dos sindicatos, nao significou um rompimento de relacoes com estas 

instituicoes e entidades, pelo contrario, "a solidariedade e a cooperagao em defesa das agoes do 

Movimento jamais cessaram e, ao dar continuidade historica a diversos movimentos sociais de luta 

pela terra e pela reforma agraria, o MST teve que se emancipar tambem dos partidos, do Estado e, 

internamente, do centralismo burocratico que a busca pela unidade estrategica de luta em um pais 

continental e multicultural como o Brasil insinuava" (CARVALHO, 2005, pag. 242). 

Para Horacio Carvalho "as mediagoes formais tipo representagao de interesses, sejam elas de 

sindicatos, partidos, Estado ou Igrejas, podem ser necessarias em determinadas circunstancias, mas 

nao sao imprescindiveis" (CARVALHO, 2005, pag. 240) e observa que a emancipagao e sempre 

um processo inconcluso, mesmo nos processos revolutionaries, onde as pessoas grupos e classes 

sociais conseguem fazer fluir emancipagoes pessoais e sociais. Pois, a cada movimento novas 

correlagoes de forgas economicas, politicas e ideologicas sao constituidas colocando as relagoes de 

tutela e emancipagao sob novas configuragoes94. 

9 2 Zander Navarro afirmara que as entidades e instituicSes que apoiam o MST, sobretudo as intemacionais, o fazem por 

desconhecerem as praticas maniqueistas arroladas internamente pelo Movimento para manipular e forjar sua coesao 

interna, e os seus esquemas politicos de perspectivas totalizantes. 
9 3 CARVALHO. Op. cit., pag. 242. 
9 4 Idem, pag. 239-240. 
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Na treplica, Navarro questiona a observagao de Carvalho de que o Movimento pode 

prescindir das mediagoes formais tipo representagao de interesses, perguntando: "Que papel caberia 

entao a Associagao Nacional de Cooperagao Agricola (ANCA), existente desde o nascimento do 

Movimento, exatamente para atuar 'como representagao de interesses'? Ou ainda, levado ao 

extremo que o argumento sugere, Carvalho acreditaria numa sociedade organizada a partir apenas 

de 'agoes diretas', sem qualquer forma de representagao?". 

. Ao ser ouvido pela CPMI da Terra, o Secretario Geral da ANCA, Pedro Christoffoli, 

corroborou as relagoes existentes entre a ANCA, o MST, ONGs, movimentos de pequenos 

agricultores, dos atingidos por barragens, universidades, movimentos de mulheres camponesas e 

outras entidades, em face dos objetivos comuns existentes entre elas, das convergencias das suas 

politicas de atuagao, e da preservagao da autonomia e organicidade de cada entidade. Disse 

Christoffoli: 

"Enquantb ONG temos relacSes com diversas organizacSes, universidades e movimentos sociais. Nossa 

relacao principal e com o MST; e a relacao com mais tempo; mas nos relacionamos tambem com os 

movimentos que se ligam a Via Campesina, como o dos Pequenos Agricultores, dos Atingidos por 

Barragens, de Mulheres Camponesas. Temos ainda relacbes com diversas outras organizacoes nao 

govemamentais. A nossa linha de atuacao e estabelecida pelo Estatuto, pelos objetivos, pelas politicas que 

tracamos, e dentro disso sao estabelecidas parcerias diversas. [...] cada entidade tem seu registro, seus 

estatutos e sua dinamica de funcionamento. Essa parceria e bastante estreita; com algumas entidades 

desenvolvemos acSes em conjunto a exemplo do Iterra55, que e uma das nossas parcerias, no caso especifico 

das atividades de formacao" (Relatorio vencido da CPMI da Terra, 2006. pag. 125). 

Ainda de acordo com a CPMI da Terra: 

"As entidades referidas - ANCA, Concrab e Iterra - celebram convenios com orgaos da aclministracao 

direta e indireta da Uniao, a fim de atender a demanda de trabalhadores rurais, muitos ligados ao MST, nas 

areas de educacao, saiide, cooperativismo e assistencia juridica, entre outras. Por solicitacao do Congresso 

Nacional, por meio de oficio datado de 28 de fevereiro de 2005, o Tribunal de Contas da Uniao (TCU) 

9 5 Iterra - Institute Tecnico de Capacitacao e Pesquisa da Reforma Agraria. 
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auditoU todos os convenios celebrados por orgaos federais com ANCA, Concrab, Iterra; Sociedade Rural 

Brasileira (SRB) e Oganizacao das Cooperativas Brasileiras (OCB), nos exercicios de 1998 a 2004. Os 

achados das auditorias do TCU e a analise dos sigjlos transferidos a CPMI da Terra detectaram a existencia 

de irregularidades formais nas contas da ANCA, Concrab e Iterra. Sao de natureza formal, porcpjanto os. 

obietos dos convenios foram executados. segundo comprovam a documenta9ab encaminhada a Comissao 

pelo Presidente do INCRA 9 6 e pelos representantes da ANCA e Concrab97. Outrossim, os relatorios 

preliminares do Tribunal'8 deixaram consignada a execu<jao fisica do objeto na maioria dos convenios 

auditados. Em alguns casos, os tecnicos ressaltaram que tal execu9ao nao ficou comprovada, mas nenhum 

relatorio foi conclusivo no sentido de que o objeto dos convenios nao foi executado" (Relatorio vencido da 

CPMI da Terra, 2006. pag. 126 - 129). 

. Conforme observacao de Navarro, a medida que o Movimento crescia em numero de 

ocupagoes e se ramificava pelos estados federados do Brasil, surgiu tambem um problema que se 

avolumava, no tocante a produgao. O desafio estava posto numa pergunta; "como organizar a 

producao nessas novas areas, viabilizando economicamente os assentados e apresentando-as como 

'areas modelo'?" A resposta pratica a esta questao, relata Navarro, produziu um problema maior, 

pois foi dada como encaminhamento e em alguns de forma impositiva, uma solucao ideologica - a 

constituicao de cooperativas inteiramente coletivizadas - ao inves de uma solugao tecnica". 

Carvalho reconhece que hajaproblemas com os arranjos produtivos desenvolvidos em certos 

assentamentos do MST por motivos diversos, mas contesta que haja uma politica deliberada de 

coletivizacao forcosa dos meios de producao nesses assentamentos, e assegura que na producao e 

comercializacao as experiencias de cooperativas, tanto no modelo traditional quanto nas formas 

coletivizadas nao sao muitas e que nao ha um instrumento intemo que force a adogao desse modelo 

de organizagao produtiva e comercial. "O que predomina, denotando uma debilidade no processo de 

organizagao da produgao para superar o individualismo economico, e a iniciativa empirica da 

9 6 Documento autuado pela Secretaria da CPMI da Terra sob os n°. 161,161.1,161.2,161.3,161.4 e 161.5, Caixa 18. 
9 7 Documento autuado pela Secretaria da CPMI da Terra sob os n°. 503 e 504, Caixas 81 a 84. 
9 8 Documento autuado pela Secretaria da CPMI da Terra sob os n°. 501 e 502, Caixa 80. 

"NAVARRO, op. cit. pag. 205. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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produgao agropecuaria ou extrativista familiar traditional" (CARVALHO, 2005, pag. 251). A 

maioria das Cooperativas de Produgao Agropecuaria - CPA e as centenas de associagoes de 

produtores criadas pelo MST foram, de acordo com Carvalho, em grande medida, formas de 

resistencia induzida pelas politicas publicas que exigiam a constituigao dessas formas associativas 

como requisito indispensavel para o recebimento de creditos rurais subsidiados. Mas reconhece que 

tais experiencias tambem serviram de ensaio para a superagao do individualismo economico na 

consciencia e praticas dos assentados. 

Ainda conforme Carvalho, ha outro aspecto, aparentemente sem nexo, que reforgaram a 

necessidade do MST buscar nas CPAs uma das formas de se proteger dos ataques e ameagas a sua 

desconstituigao: a repressao economica, politica, ideologica e policial deflagrada contra o 

Movimento, sobretudo durante o Govemo Collor de Mello (1990-1992), e a politica agropecuaria 

oficial desenvolvida a partir dai. Como exemplo de politica oficial para o campo adotada por este 

govemo e que afetou diretamente a pequena e media produgao agricola, Carvalho cita a 

liberalizagao total dos mercados e a suspensao da aquisigao pelo govemo de parte da producao 

rural, acabando com os estoques reguladores do mercado agricola, que foram concebidos 

originalmente por govemos anteriores para, entre outras coisas, controlar a especulagao nos pregos 

dos produtos alimenticios da cesta basica e os seus conseqiientes desdobramentos nas taxas de 

inflagao. As CPAs e, posteriormente, as CPSs (Cooperativas de Prestagao de Servigos) foram 

respostas a situagoes concretas vividas pelos trabalhadores rurais sem terra assentados100. 

Na terceira fase, delimitada por Navarro como o periodo que vai de 1994 ate os anos 

recentes, novos acontecimentos politicos envolvendo o MST repercutiram nas relagoes sociais no 

campo e na imagem do Movimento. Os destaques apontados por Navarro foram relativos a como o 

MST passou a ser visto por outros movimentos sociais rurais e pela populagao urbana, a partir de 

suas agoes e opgoes politicas. Por um lado, as agoes do MST no Pontal do Paranapanema - SP, 

1 0 0 CARVALHO, op. cit., pag. 252. 
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onde a maior parte das propriedades rurais esta em terras devolutas e, portanto, os proprietaries ja 

nao tem mais como recorrer aos atos desapropriatorios, multiplicaram-se os assentamentos e 

milhares de familias foram assentadas, dando maior visibilidade publica ao Movimento, por se 

tratar de um Estado onde a maior parte da grande midia nacional esta concentrada. No entanto, 

Navarro faz questao de ressaltar que o fortalecimento do Movimento nao se deveu exclusivamente a 

meritos proprios, mas tambem a uma conjuntura favoravel, pois os grandes proprietaries de terra 

nunca estiveram tao fragilizados economica e politicamente quanto naquele periodo. Por outro lado, 

na visao de' Navarro, cresceu a desconfianca em relacao ao MST por parte dos outros movimentos, 

em funcao de "compreensoes distintas da vida social e das estrategias de transformacao politica da 

sociedade" (NAVARRO, 2005, pag. 205). 

Referindo-se a direcao nacional do Movimento, Navarro antepbe duas geracoes de 

dirigentes. A "primeira geracao" composta majoritariamente por dirigentes sulistas, mais centrados 

e menos radicais, e outra geracao de dirigentes mais jovens, majoritariamente nordestinos e 

nortistas, que sao mais radicais na contestacao da ordem social e que, gradativamente, vao 

construindo a imagem de um MST "provocador"101. 

Em nota102, Navarro critica a formacao politica nao-universalista dos jovens militantes sem-

terra e diz que estes recebem uma formacao politica voltada para manter a coesao interna pelo 

maniqueismo das interpretacoes politicas. 

O ato discriminatory contra os novos dirigentes oriundos do Norte e do Nordeste do p-ds 

nao foi comentado por Carvalho. Quanto a formacao politico-academica restritiva das jovens 

liderancas, ele contesta dizendo que "desde 1999 o MST tem convenio com a Universidade 

Estadual de Campinas - Unicamp - para realizar anualmente cursos massivos durante 10 dias 

seguidos, em tempo integral, destinados a jovens militantes. Nesses tres anos (1999 a 2001) 

participaram aproximadamente 4.000 jovens militantes. Essa pratica de formacao intensiva e 

1 0 1 NAVARRO, op. cit. pag. 207. 
1 0 2 Idem, pag. 208. 
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massiva irradia-se para outras universidades do pais".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 MST estabeleceu convenios e acordos com 

25 universidades, entre publicas e privadas, para a realizacao de diferentes tipos de cursos. Para o 

MST, diz Carvalho, "estes cursos fazem parte de um amplo movimento que e ao mesmo tempo de 

formacao, de aprendizagem e de transformacao do mundo103". 

Na treplica, Navarro volta a sustentar que os convenios academicos realizados entre 

universidades e o Movimento dos Sem Terra nao conferem novos conhecimentos aos jovens 

militantes conveniados, mas tao somente sancionam e reforcam a visao politica do MST sobre o 

mundo rural104. Prosseguindo, Navarro assegura que os militantes nao sao mais que mamulengos105 

nas maos dos dirigentes principals do Movimento106. 

Na condicao de aluno do Programa de P6s-Graduacao em Sociologia da Universidade 

Federal de Campina Grande - PB, turma iniciada no ano 2006, posso testemunhar que a l a turma de 

alunos da Via Campesina (todos vinculados ao MST), em convenio com a UFCG, participaram das 

aulas regulares juntamente conosco e as disciplinas ali lecionadas contemplam uma gama de autores 

de concepcoes teoricas e ideologicas diversas, longe de maniqueismos academicos. Acreditamos 

que as dezenas de outras universidades com as quais o MST estabelece convenios tambem oferecem 

uma formacao universal ista. 

As criticas de Navarro estao quase sempre entremeadas de consideracoes sobre a recusa do 

MST em estabelecer parcerias com o govemo de Fernando Henrique Cardoso10'. Condena as 

ocupacoes de terras durante este govemo108, classificando esta pratica como um instrumento de 

pressao desnecessario visto que este foi um govemo democraticamente eleito e sempre aberto ao 

1 0 3 CARVALHO, op. cit. rodape da pag. 254. , " 
1 0 4 NAVARRO, Zander. 2005, pag. 264. 
1 0 5 Mamulengos sao bonecos (teatro de fantoches) cuja fala e movimentos sao manipulados por outrem. 
1 0 6 NAVARRO, op. cit. pag. 264. 
1 0 7 Como inconsequencias do MST, Navarro cita a sua campanha nacional pela delimitacao do tamanho das 

propriedades mrais (para Navarro, inconcebivel num regime capitalista) e, mais incompreensivel ainda, para Navarro, 

foi a recusa do Movimento em apoiar o programa govemamental "Banco da Terra", que defendia uma refoi-na 

agraria de mercado, ou seja, os pobres do campo, assentados, receberiam emprestimos subsidiados em forma de 

credito fundiario, para comprar seu proprio quinhao de terra (rodape da pag. 212). Tambem fez questao de negar a 

existencia de relac5es estreitas entre o govemo federal e os latifundiarios, ao dizer que os grandes proprietaries de 

terra estavam fragiiizados e nao tinham influencia politica sobre este govemo (rodape da pag 214). 
1 0 8 NAVARRO, 2005, pag. 219. 
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dialogo, e que o seu Ministerio do Desenvolvimento Agrario foi o verdadeiro "Ministerio dos 

pobres do campo"109. Ve, assim, nas formas de luta do MST uma manipulacao dos sem-terra como 

instrumento politico de conotacao politico-partidaria. 

A radicalizacao nas formas de acao e opgoes politicas assumidas pelo Movimento no atual 

momento historico sao para Navarro extemporaneas, e resulta numa serie de dificuldades e 

desencontros. Dentre os pontos problematicos enumerados por Navarro um refere-se a postura 

politica do Movimento de deslegitimacao do Estado, onde ele condena a postura do MST de nao 

querer a interlocucao com o govemo federal e cita nominalmente 6 dirigente nacional do 

Movimento, Joao Pedro Stedile, como um hipotetico ministro da reforma agraria num eventual 

govemo do PT, lider nas pesquisas eleitorais em meados de 1994, o que na opiniao de Navarro 

evidencia que a logica operativa do Movimento nao tem como principal demanda a reforma agraria 

nem os reais interesses dos sem terra, mas objetivos politico-partidarios110. Na sua treplica Navarro 

volta a apresentar o govemo Fernando Henrique Cardoso como o que mais espagos reais para a 

implementagao de politicas publicas e abertura ao dialogo com os movimentos sociais do campo, no 

ambito do govemo federal, ate entao existiu. No entanto, segundo Navarro, o MST recusou o 

dialogo com o govemo e preferiu fundar sua estrategia num lastro que era principalmente eleitoral 

(eleger Lula Presidente do Brasil) e menos de representagao dos sem-terra do pais. 1 

Em defesa de uma conformagao com a ordem, Navarro responsabiliza o MST de nao 

contribuir para fazer avangar processos novos e promissores de desenvolvimento rural no Brasil, em 

face das projegoes de transformagao da sociedade defendidas pelos principals dirigentes do 

Movimento ser embasadas numa leitura deslocada da realidade brasileira, que as "viseiras 

ideologicas nao os deixam ver". Para Navarro, o Movimento perdeu uma oportunidade historica de 

fazer avangar a reforma agraria e a melhoria das condigoes de vida de milhares de familias pobres 

111 

Idem, pag. 226. 

Idem, pag. 223. 



do meio rural, visto que uma serie de fatores politicos, economicos e sociais favoraveis a este 

avanco estava presente e nao foi devidamente potencializado pelo Movimento. 

Ainda na treplica, Navarro volta a esteira da politica institutional e apresenta a aceitacao 

oficial, por parte do govemo federal, de uma 'politica diferenciada' para a 'agricultura familiar', 

como um marco politico institutional dos mais relevantes, pois os agentes sociais dp mundo rural 

passaram a ser vistos pela primeira vez nao mais como pertencentes a uma categoria generica de 

'produtores', mas como segmentos que sao, abrindo novas possibilidades de acao politica e de 

intervencao no campo brasileiro111. 

Replicando Navarro no que diz respeito a postura do Movimento frente a politica agraria do 

Govemo Federal, Carvalho diz que a acao ciireta nas ocupacoes112 confrontou o MST diretamente 

com o grande capital financeiro e comercial, nacional e estrangeiro11-3, e modificou a tatica de luta 

pela terra, tensionando o Govemo, ao inves de reivindicar reforma agraria ao Estado, conforme era 

a pratica (inocua) de diversos movimentos sociais de luta pela terra, do sindicalismo rural e de 

partidos a esquerda114. • 

Segundo Carvalho115, a compreensao tida pelo MST acerca do carater tutelador do Estado 

sobre as classes subaltemas do campo (e da cidade), pelas agoes de coercao e de formacao de 

consenso para garantir a hegemonia das classes dirigentes sobre as demais classes sociais do pais, 

foi determinante para as formulacoes estrategicas e organizativas na construcao do Movimento dos 

Sem Terra. As dificuldades postas pela burocracia do Estado para formular e aplicar politicas 

agricolas publicas nos assentamentos reforcou o sentimento e as exigericias por uma Reforma 

Agraria que, mais do que simples distribuicao de terras, contemplasse outras necessidades basicas 

1 1 1 Idem, pag. 275. 
1 1 2 Ocupar terras nao e uma invencao do MST. Outros movimentos sociais do passado (Ligas Camponesas, Master -

Movimento dos Agricultores Sem Terra, etc.) ja usaram esse metodo de luta para tensionar o Estado na promocao da 

Reforma Agraria. 
1 1 3 O I Piano Nacional de Reforma Agraria -1PNRA, de 1985, constatou estatisticamente que os maiores latifundios do 

pais pertenciam a grupos financeiros e comerciais, cujos centros de decisoes estab nos grandes centros urbanos, bem 

distantes das terras que possuem no meio rural. 
1 1 4 CARVALHO, op. cit. Pag. 245. 
1 1 5 Idem, pag. 246. 
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tais como: educacao, saude, seguranca fisica contra as ameacas freqiientes de jagungos, grupos 

paramilitares e da policia, dentre tantas outras. Para atuar em diversas frentes de lutas fez-se 

necessario constituir varios coletivos setoriais: as frentes de massa, educagao, saude, cooperagao 

agricola, genero, formagao, cultura, direitos humanos, comunicagao e relagoes intemacionais, todos 

articulados nos estados da federagao e nacionalmente. 

Na agao politica e pedagogica das grandes mobilizagoes, como nas marchas, Carvalho diz 

que o MST reafirmou o entendimento de que "somente as agoes de massa poderiam evitar o 

isolamento politico dos movimentos sociais" pretendido pelas elites agrarias com seus governos e 

meios de comunicagao de massa, e que "e possivel manter taticas ofensivas mesmo quando se esta 

vivenciando conjunturas caracterizadas pela resistencia116". Para Carvalho, as vitorias e conquistas 

em todas as frentes de luta, alcangaram resultados positivos praticos perceptiveis internamente e 

pelo conjunto da sociedade brasileira, fazendo com que o MST se consolide mais e mais como 

movimento social de massa. 

Ao que Zander Navarro classificou como aceitagao oficial, por parte do govemo federal, de 

uma 'politica diferenciada' para a 'agricultura familiar', a CPMI da Terra diz que tal 'aceitagao' - o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) - nao se deu sem pressao 

dos movimentos sociais do campo, visto que: 

"A radicalizacao das politicas neoliberais fez aumentar o desemprego e ampliou o contingente de excluitlos 

no campo, que passaram a lutar pela terra. Muitas pessoas veem na reforma agraria a unica chance de 

melhorar a sua situacao miseravel. Essa esperan9a levou milhares de homens, mulheres, idosos e cria^as a 

se submetet as precarias condi9oes de vida em acampamentos, mesmo sem certeza de alcazar seus • 

objetivos. . , 

Novos movimentos sociais surgiram na luta pela terra, multiplicaram-se os coirflitos fundiarios e os indices 

de violencia no campo. . . . 

1 1 6 CARVALHO, op.cit., pag. 252-253. 
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Diante desses fatos, o govemo FHC nao pode ignorar a existencia das pressoes sociais por refoima agraria. 

[...] Os novos assentamentos foram criados mais como resposta as ocupacoes do que como politica do 

govemo. 

Outro componente importante da questao agraria, durante o govemo FHC, foi o fomento do govemo a 

agricultura patronal em detrimento da agricultura familiar, apesar da criacao do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), resposta >as pressoes do movimento sindical rural 1 1 7. O 

resultado desse estimulo tem sido a modemiza9ao de um setor da agricultura nacional apontado atualmente 

como dinamico, produtivo e intemacionalmente competitivo, o chamado agronegocio" (Relatorio vencido 

da CPMI da Terra, 2006. pag. 218-219). 

Ainda na treplica, Navarro acha contraditorio o argumento de Carvalho de que o Movimento 

nao pode esperar pela acao do Estado para a realizacao da reforma Agraria no pais e que, portanto, 

realiza Ocupacoes como uma forma legitima de pressionar o Govemo a assentar os acampados e, ao 

mesmo tempo, sem abdicar dos creditos subsidiados e dos servigos publicos oferecidos pelo Estado. 

Para Navarro, se a regularizagao dos assentamentos em ultima instancia e outorgada pelo Estado, e 

a legitimagao dos recursos e servigos publicos, idem, ha uma incoerencia entre retorica e formas de 

luta desligitimadoras do Estado e a busca de sua integragao sistemica (interna e externa) no abrigo 

desse mesmo Estado. Dai decorre, na avaliagao de Navarro, que as praticas politicas do MST e uma 

farsa ou, pior, uma "mistificadora manipulagao das familias rurais mais pobres118". 

Sobre as ocupagoes como um instrumento legitimo de luta para pressionar o Govemo 

Federal a realizar Reforma Agraria, Joao Pedro Stedile, falando a CPMI (Comissao Parlamentar 

Mista de Inquerito) da Terra, em 2005, argumentou em favor desse instrumento de luta, diante dos 

subterfugios do govemo para, na pratica, entravar a reforma agraria, disse Stedile119: 

"[.. .] Do ponto de vista juridico, sabemos que os setores conservadores querem evitar que haja ocupa9ao. 

Nos tambem. Se a reforma agraria desapropriar os latifundios, para que vamos fazer ocupa9ao? E.sb 

1 1 7 A Contag - Confederacao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, foi a entidade que mais pressionou o govemo-

federal para que fosse criado o Pronaf. 
1 1 8 NAVARRO, pag. 276. 
1 1 9 Relato de Joao Pedro Stedile (um dos fundadores e membro da dire9ao nacional do MST) a CPMI da Terra, em 

2005. In: Relatorio vencido da CPMI da Terra, 2006. pag. 117. 



distribuir as terras, que automaticamente as ocupacoes vao diminuindo, porque ocupacao e uma maneira de 

voce pressionar para que alguem desaproprie. Agora, se o govemo nab desapropria nao nos sobra 

altemativa. Bern, ai se pode dizer: "Mas pode ter outras altemativas". Pode. Os senhores se lembram: o 

govemo Fernando Henrique fez campanha na televisao, gastou um dinheirao com a Globo e nem assim a 

retirou da crise. Gastaram um dinheirao na tal reforma agraria de televisab, pedindo para os sem-terra se 

cadastrarem pelo Correio. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fez reuniao nas nossas bases e 

dissemos que nao eramos contra. Cadastramos nossa turma no Correio. Torcemos para que saisse a reforma 

agraria para quem se cadastrasse. Cadastramos 850 mil familias nos ultimos tres anos de FemanUo 

Henrique. Comecem perguntando ao colega de voces, o Jungmann120: quantas familias cadastradas no 

Correio foram assentadas? Nenhuma. Entao, voces pensam que vamos a nossa base fazer uma assembleia 

com eles e dizer: companheirinhos, vamos nos cadastrar no INCRA 1 2 1, que saira a reforma agraria. Eles 

dirao: O que, voces acham que somos bobos? Ja nos inscrevemos no I Terra, no INCRA e no Correio. E 

claro que a pessoa que pensa se da conta de que isso e uma enrolacab. A forma mais efetiva e quando ha 

pressao visivel, que leva a sociedade a debater o problema, porque a reforma agraria esta parada. Por isso 

fazemos ocupacoes". 

Como contraponto, Navarro nao se furtou de mostrar uma serie de avangos conseguidos pelo 

Movimento para, em seguida, apresentar o que considera outros dilemas na luta pela emancipagao 

dos mais pobres do campo. . . 

Sao virtudes do MST, no olhar de Navarro, a capacidade de manter-se ativo e presente na 

vida politica nacional, e os resultados expressivos alcangados ao longo de sua existencia Tomando 

alguns casos1", Navarro cita o das regioes antes 'adormecidas', do ponto de vista economico e 

politico, e que passaram a ter uma nova dinamica na produgao agricola e na vida politica dos 

municipios onde ocorreram assentamentos, com familias rurais mais participativas e, em 

conseqtiencia, contribuindo para democratizagao de seus respectivos municipios pela produgao de 

novas praticas sociais. Reconhece que, embora a reforma agraria estivesse na agenda politica de 

1 2 0 Raul Jungmann foi o Ministro do Desenvolvimento Agrario - MDA, no Govemo Fernando Henrique Cardoso e, 4 

epoca da CPMI, Deputado Federal do Partido Popular Socialista - PPS, pelo Estado de Pernambuco. 
1 2 1 INCRA - Institute Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria, 6rg3o vinculado ao MDA. 
1 2 2 NAVARRO, 2005, pag 212-214. 



varios governos, a pressao com as ocupacoes realizadas pelo MST e, em menor quantidade, por 

outros movimentos e organizacoes rurais, influiram diretamente no crescente numero de familias 

assentadas. Com efeito, as ocupacoes de terra tem sido decisivas para impulsionar os programas de 

reforma agraria govemamentais. 

A eficacia politica e organizativa do MST e, para Navarro, revelada em tres grupos de 

resultados. (1) manter o tema da reforma agraria sempre presente na agenda de debates politicos no 

pais. Assunto que cairia no esquecimento, caso nao houvesse o protagonismo do MST; (2) a 

multiplicagao dos assentamentos e, consequentemente, milhares de familias rurais pobres 

assentadas que, sem as ocupacoes, os numeros nao seriam significativos; e (3) democratizacao da 

vida publica dos pequenos municipios - esta e apontada por Navarro como o resultado mais 

positivo da Organizacao - em face da constituicao de novas formas de representagao e de 

organizagao que o Movimento estimula tqo logo os assentamentos sao constituidos. 

Contudo, Navarro enumera novos pontos problematicos, como segue: 

(a) o controle social exercido por liderangas intermediarias sobre as familias assentadas. 

Cujo instrumento de controle mais usado, segundo o autor, e o acesso aos-fundos publicos, uma vez 

que estes dirigentes sao os mediadores das politicas govemamentais destinadas aos assentamentos. 

Zander deixa patente que as pessoas mobilizadas para as agoes publicas tipo: ocupagoes de terras 

rurais, realizagao de marchas, invasao de predios publicos e outras na mesma linha, em sua maioria 

sao recrutadas mediante pressao e nao por livre e espontanea vontade123. 

Com respeito a pressao social sobre os assentados, atraves do controle do acesso aos fundos 

publicos, exercida pelas liderangas intermediarias, como afirmara Navarro, o coordenador da 

regional do Ipanema-Arcoverde, e membro do coletivo estadual de Pernambuco, Marcio Gomes da 

Silva, disse-nos em entrevista, que a pressao pra desmobilizar os assentados, pelo cansago da 

espera, vem dos orgaos que efetivamente tem o controle de liberagao desses fundos publicos. Os 

1 2 3 NAVARRO, 2005, pag. 215. 
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coordenadores, pelo contrario, orientam as familias nas reunioes dos nucleos, a nao extraviar tais 

recursos, quando os recebe, disse: 

'Trimeirarnente, e precise que fique bem claro que a libera9§o de creditos para os assentamentos nao e um 

processo rapido; e demorado. O govemo e os bancos e quern controlam a liberacao desse dinheiro e, muitas 

vezes, pra enfraquecer o Movimento, dao a maior macada. E quando esse dinheiro e liberado, sai direto pra 

cada famiha cadastrada no assentamento. Agora, o Movimento que vem conduzindo esse processo desde os 

, trabalhos de base, convocando o povo pra lutar pela terra, organizando as ocupa9bes e a resistencia, tambem 

da apoio, atraves do setor de produ93o e nas reunioes com os nucleos de familias, orientando essas familias 

pra que elas nao gastem o dinheiro a toa e depois nao tenham recursos pra produ9ao e outras necessidades". 

No tocante a participacao forcosa dos assentados nas mobilizacoes publicas e ocupacoes de 

terras, mediante pressao economica, como afirmou Navarro, Stedile sustenta que as mobilizacoes 

organizadas pelo MST nao ocorrem por imposicao das direcoes sobre os mobilizados, nem se valem 

de esquemas taticos que envolvem grandes somas de dinheiro, diz: 

•• "Ninguem vai para uma ocupa9ao porque alguem mandou; ele tem que decidir. E em todas as ocupa9oes do 

MST o sujeito, para ir na ocupa9ao, sabe que tem que ter sua lona, tem que levar sua comida, e uma 

responsabilidade dele. As vezes a imprensa diz: "O MST fez uma ocupa9ao, de onde arranja o dinheiro?" 

Nao precisa dinheiro para fazer ocupa9ao. Para fazer ocupa9ao precisa consciencia de querer lutar pela 

reforma agraria. Ai o sujeito, ele mesmo, se prepare, porque ele nao e idiota, ele sabe que tem que comprar 

lona, tem que ir la, tem que se preparer. Para fazer ocupa93o, nao pensem que precisa de dinheiro. Precisa e 

de vontade, de querer resolver os seus proprios problemas" (Relatorio vencido da CPMI da Terra, 2006, 

P^g-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 117)-

(b) no segundo ponto, Navarro chama a atencao para a pratica politica do Movimento, a 

comegar por sua direcao principal, tida por ele como antidemocratica, e que nao se submete a 

qualquer responsabilizacao interna ou externa nem tampouco presta contas de nada. Os dirigentes 

sao indicados pela cupula em fungao do grau de lealdade e submissao cega as principals diretrizes 

da Organizacao, onde o menor dissenso pode representar perda de posicao hierarquica ou mesmo o 

banimento. Outra critica nesse sentido e desfechada por Navarro ao fato do MST nao possuir 
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existencia juridica formal, organizando-se de forma quase semi clandestine e de criar uma entidade 

de fachada, chamada ANCA - Associagao Nacional de Cooperagao Agricola - com suas 

subsidiarias estaduais - as Aecas - que podem reivindicar legalmente fundos publicos para, 

posteriormente, sustentar o Movimento em suas lutas politicas124. Navarro sustenta que a forma de 

organizagao do MST permanece imutavel ano apos ano, ancorada numa retorica anti-sistemica 

inconsistent^ com um regime politico democratico como o do Brasil dos anos 1990125. 

Horacio Carvalho diz que e precise demarcar as diferengas entre os mecanismos de 

representagao politicas liberals, centrados em personalidades, e os adotados pelo MST, onde se 

buscam processos de participagao consensuados. Quanto as formas de gestae, cita os assentamentos 

como exemplos de diversidade, indo desde sistemas presidencialistas aos inteiramente 

coletivistas.126 Ressalta que a questao central a ser destacada na compreensao do carater e da 

trajetoria do MST e o seu processo de emancipagao continuada. Nisso, faz uma critica a Zander, 

colocando-o no rol daqueles que aderiram ao pensamento unico neoliberal travestindo-se de social-

democrata Ao passo que as parcelas das classes subaltemas no MST, mesmo sem estarem 

plenamente conscientes dos conceitos eruditos de valores sorialistas, ja nao mais se assustam ou se 

desmobilizam com a contra-ofensiva ideologica anti-socialista, antes buscam no que estes valores 

intrinsecamente pressupoem, novos cbdigos culturais para a construgao da identidade social dos 

sem-terra. 

Na treplica, Navarro nao deixou por menos e desdenhou de Carvalho127, apresentando-o 

como um experimentado conhecedor do mundo rural brasileiro, consultor do Banco Mundial e de 

diversas organizagoes rurais e, portanto, conhecedor das areas interioranas e dos projefos 

govemamentais e de agendas multilaterais dedicadas ao desenvolvimento rural, de apresentar na 

sua replica tao reles pega propagandistica do MST e de querer passar a ideia de que as familias 

1 2 4 NAVARRO, op. cit. pag. 218. 
1 2 5 Idem, pag. 219. 
1 2 6 CARVALHO, 2005, pag. 246 - 250. 
1 2 7 A ironia e um dos elementos do "estilo politico-Iiterario" de Zander Navarro tanto no capitulo em que iniciou suas 

criticas ao MST quanto na sua treplica. 
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airais mais pobres 'estao prontas para o socialismo', quando nao se esta claro seque, 'qual 

socialismo' defende as liderangas principals desse Movimento. 

Ainda sobre esse tenia da estruturagao organica do Movimento, respondendo a indagagoes 

na CPMI da Terra, Joao Pedro Stedile disse que a organizagao do Movimento foi se construido ao 

longo desses 20 anos em face dos novos desafios surgidos e das mudangas conjunturais ocorridas 

no campo e na sociedade brasileira Disse que a estruturagao hierarquica do MST nao se da em 

fungao de disputas por nucleos de micro poder dentro da Organizagao, mas como elos de uma 

corrente articulada e articuladora das suas agoes taticas e estrategicas, desde a base ao topo, dos 

nucleos de familias a diregao nacional, passando pela organizagao nos estados, sempre regada a 

discussoes em todos os niveis e em decisoes colegiadas. Assim situou ele a questao: 

"A estrutura organizacional do MST nem e vertical, nem e centralizada, nem tem hierarquia. Essa estmtura, 

construida ao longo desses 20 anos, nao e merito nosso; nos a aprendemos nas organizacoes que nos 

antecederam: com o Master, no Rio Grande do Sul, com as Ligas Camponesas, com as Ultabs, com as 

frentes agrarias gaucha, goiana e de Pernambuco, organizada pela Igreja juntamente com a Uneb.. 

Desse aprendizado, vimos que um movimento social so mantem a sua autenticidade, as suas caracteristicas 

de luta por seus objetivos justos, se aplicarmos nos metodos de organizacao algumas caracteristicas 

fundamentais. A primeira delas e, la na base, no sentido de todos estarem organizados em nucleos, em 

comis§oes. Entao, a rigor, para participar do MST, a pessoa tem que participar de alguma comissao com 

toda a familia: se no assentamento ha grupos de familias, ocorre o mesmo no acampamento. Tudo e 

discutido nesses gmpos. 

Em seguida, coordenam-se comiss5es do acampamento e do assentamento, representantes desses nucleos. 

S3o comissoes amplas, que se obrigam sempre a se reportar as suas assembleias. 

Depois, criam-se ainda na horizontal, as comissoes em nivel estadual e, num encontro nacional, se elege a 

coordenacao nacional, como acabamos de fazer la em S3b Miguel do Iguacu, perto de Foz do Iguacu: agora 

em Janeiro elegemos a nova coordenacao nacional, mais ampliada, com dois companheiros; mas a 

coordenacao nacional n3o tem poder, ela apenas artic.ula, ela e uma corrente que da unidade. 

A unidade que temos no Movimento n3o e pelo poder, e pela linha politica, para que todos nos tenhamos o 

mesmo entendimento. La na base, no acampamento, no assentamento, cada comissao tem total autonomia, e 
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assim e no Estado. De maneira que as instancias nacionais, como se diz, nao tem gerencia. Nos mesmos, as 

vezes ficamos chocados porque um acampamento tomou determinada decisao e nos, que temos uma leitura 

mais politizada da conjuntura nacional, refletimos dizendo: "isso nao era hora de fazer a passeata, isso nao 

era hora de fazer a ocupacao". Mas nao temos poder, quem decide sao eles. 

Porque e essa autonomia que vai criando nab so o poder de eles decidirem. E ela que garante a reconstnujao 

da cidadania dessas pessoas. De nada adiantaria fazermos um movimento de massa para dois ou tres 

mandarem. Nao seria liberta-los, nab seria construi-los como cidadabs que decidem sobre seu destino 

Entao, e preferivel que eles errem em suas decisbes locais, mas que eles vao aprendendo e construindo seu 

proprio metodo, do que procurarmos ajuda-los ou ensina-los. Eles 6 que tem que aprender com suas pr6prias 

pernas. E e isso que vai gerando a consciencia" (Relatorio vencido da CPMI da Terra, 2006, pag. 122). 

Sobre a existencia semi clandestina do MST (nao ter personalidade juridica formal) 

levantada por Zander Navarro, na mesma audiencia da CPMI da Terra, Joao Pedro Stedile assim se 

posicionou sobre o tema: 

"O MST, como eu ja disse, e um movimento social que procura se organizar pela base para lutar pelo 

objetivo de combater a pobreza e a desigualdade social. A forma de combater e pressionar para que o Estado 

extinga o latifundio e distribua a terra. Nab e preciso registrar a sua vontade de lutar contra a injustica 

social. Ha uma tradicao, na civilizacao, de cortstituir movimentos de pessoas que se aglutinam, 

independentemente de registro ou estatuto, para juntar for9a social que leve a consecu9ao de seus objetivos. ' 

O MST, desde o inicio, nunca adotou esse carater burocratico de ter estatuto, de ter registro, de ter uma 

estrutura centralizada. Como outros movimentos podem ter e tem. E ate uma questao de escolha. No Brasil 

existem centenas de movimentos como o MST, nao so no campo, mas tambem na cidade. Um movimento 

que luta pela moradia nas cidades precisa aglutinar os que nao tem casa e pressionar para que se estabele9a 

um programa de habitacao. Nao precisa ter personalidade juridica, nao precisa ter conta em Banco. [.*.] 

Muito mais importante do que ter um aspecto juridico,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 6 ter uma concep9ao de como se estimula a 

organiza9ao do povo" (Relatorio vencido da CPMI da Terra, 2006, pag. 123). 

Navarro salienta, ainda, novos aspectos da face nao-democratica do Movimento. Como 

exemplo cita a "homogeneizagao forcada" das diferencas e a forte rejeicao da diferenca, e 

exemplifica com a subordinacao feminina as 'lutas maiores', inibindo reivindicacoes especificas 
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futuras. Diz Navarro: "Na historia social e politica do Movimento tern sido melancolica a trajetoria 

de muitas mulheres portadoras de notaveis talentos pessoais para ocupar posicoes de lideranfa, mas 

nao o fazem porque sujeitas ao machismo dominante no interior do MST" (NAVARRO, 2005, pag. 

221). 

A Coordenadora do Setor estadual de formacao politica do MST de Pemambuco, Msselene 

Silva, que tambem e membro da direfao nacional do Movimento, disse-nos em entrevista, que nao 

ha restrifoes a participacao feminina no Movimento. Ate porque, disse ela, toda pessoa que entra no 

MST, seja homem seja mulher, vem pra lutar pela terra e, desde o primeiro momento, sabe que essa 

conquista exige a participa9ao de todos de forma organizada. Ainda segundo Misselene, antes 

mesmo da ocupacao, ha uma prelefao onde sao divididas as tarefas entre os mobilizados conforme 

as aptidoes das pessoas e a natureza das tarefas; consumada a ocupacao, sao formados nucleos de 

dez familias que, obrigatoriamente, tern que ter um homem e uma mulher na coordenacao. Na 

organiza9ao do MST, existe o Setor de genero, que e onde se discute a participa9ao das mulheres no 

Movimento. Misselene assegura que a parutipa9ao das mulheres tern aumentado em todas as 

instancias de decisao do MST, desde os nucleos de familias, passando pelos setores: saude, 

educa9ao, forma9ao politica, etc. onde varies tern coordena9ao feminina; nas brigadas, da mesma 

forma quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nos nucleos de familias, a coordena9§o e bipartite: um homem e uma mulher e, noutras 

instancias estaduais e nationals, tambem sao crescentes a participa9ao das mulheres. 

Navarro Considera as publica9oes e documentos intemos do MST como literatura 

panfletaria e, portanto, recusou-se a cita-los em seus comentarios128, pois, no seu entendimento, eles 

estao embasados em uma leitura dogmatica da mudan9a social, sem qualquer conhecimento da 

economia agraria do Brasil nem do meio rural e suas popula9oes, mitificando o MST ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA prestandoT 

lhe apoio incondicional exclusivamente ideologico. 

Embora reconhecendo que, em menor magmtude, sao iniciativas de extraordinario merito social (Idem, pag. 269). 
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Um dos pontos centrals dessa polemica, segundo Navarro, diz respeitozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a interpretagao dada 

por Carvalho ao desenvolvimento agrdrio do Brasil. 

Aqui, partindo do pressuposto de que a transformacao e ruptura sociopolitica do capitalismo 

esta fora de cogitacao num medio intervalo de tempo129, Navarro busca analisar, em funcao das 

recentes mudancas socioeconomicas no meio rural brasileiro, em que perspectiva aponta o 

desenvolvimento rural do pais. 

Primeiramente aponta as questoes relacionadas a chamada globalizacao e ao neoliberalismo, 

e os conseqiientes impactos produzidos no campo brasileiro. Do ponto de vista tecnologico Navarro 

da relevancia aos niveis de producao agropecuaria, para ele 'satisfatorios' para atender as 

necessidades do consumo interno, "ficando a exigencia agregada de producao agricola basicamente 

determinada pelo crescimento demografico e por um padrao de aUstribuicao de renda que, num 

prazo relativamente curto, provavelmente nao sera alterado130". Nesse cenario, Navarro diz que os 

agricultores familiares mais pobres, sobretudo os do centro-sul, saem perdendo por que estao 

despreparados para ambientes comerciais mais compeutivos. Navarro diz ainda que o principal 

fator de empobrecimento no meio rural nos anos 1990, foi a defasagem entre a taxa inflacionaria 

(94%) e o preco medio dos produtos agricolas que subiram somente (45%)131. No entanto, na sua 

avalia?ao, as ocupa?oes de terras rurais auanentaram nesse periodo devido ao esgotamento do 

padrao intensivo de emprego agricola, em funcao dos avancos tecnologicos na produ9ao observados 

nas regioes agrarias consolidadas do Nordeste e do Sul, o que estimulou a adesao dessa 'populacao 

sobrante' ao MST, por falta de op?ao de emprego no campo ou nos centres urbanos. Outro aspecto 

que tern atraido pessoas para realizarem ocupacoes em areas rurais e, segundo Navarro, a 

possibilidade de trabalho em pluriatividades132 nas areas rurais, que sao um conjunto de atividades 

nao-agricolas e nao associadas necessariamente ao calendario agricola133. • 

1 2 ' Navarro nao deterrnina o que seja tempo medio. Decadas, seculos, milenios? ' -
1 3 0 NAVARRO, 2005, pag. 272. 
1 3 1 Idem, em nota de rodape, pag. 272. 
1 3 2 Ver trabalhos de Sergio Schneider ness'a area. 
1 3 3 NAVARRO, op. cit. pag. 273. 
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No contexto politico, as mudancas mais significantes foram, para Navarro, o 

enfraquecimento das organizacoes rurais tiadicionais, a exemplo dos Sindicatos de Trabalhadores 

Rurais, e a reorientacao das representacoes dos latifundiarios, tipo a UDR Aqui Navarro faz um 

aparte para a "cegueira ideologica" do Movimento e de seus intelectuais, que nao veem o fim do 

poder do latifundio134. No piano geral, com a descentralizacao politica promovida pela Constituicao 

Federal de 1988, para Navarro inaugurou-se uma tendencia de remeter ao municipio o ambiente de 

atuacao dos diferentes atores sociais ligados ao meio rural. Nisso, o MST ao privilegiar uma agenda 

de acao para todo o territorio nacional, se fragilizara em suas acoes, vaticinou Navarro, lembrando, 

contudo, reconhecer o que Carvalho apontara na sua replica: "que o Movimento tern tentado 

estimular diferentes formas de gestao nos assentamentos sob sua influencia, nao se fixando mais 

exclusivamente na proposta original das cooperativas coletivizadas, mas reconhecendo outras 

possibilidades135". 

Como ja dissemos no inicio, nao houve contra-treplica de Carvalho, mas, pelo depoimento 

das direcoes do MST e nos seus documentos internos, nao ha uma negacao do processo de 

globalizacao nem dos seus efeitos na economia e na politica brasileira, incluindo-se as 

transformacoes ocorridas no meio rural. O que existe sao perspectivas e posturas praticas diferentes 

das apontadas por Navarro, para o Brasil, diante de um mundo globalizado. 

A reforma agraria defendida por Navarro, como vimos, tern em vista resolver a questao da 

concentracao de terra mais como um resquicio feudal e um entrave ao desenvolvimento do 

capitalismo no campo, na perspectiva de o Brasil se inserir no mundo globalizado numa posiQao 

relativamente mais vantajosa, com uma agricultura mais competitiva no mercado mundial, por isso 

voltada a exporta9ao, embora nao acreditando que a reforma agraria nem tampouco o fim do 

latifundio fossem fundamentais para o desenvolvimento nacional. Nesse sentido, Navarro apoia o 

receituario neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso, que prognosticava uma reforma 

1 3 4 Idem, pag. 274. 
1 3 5 Idem, pag. 275. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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agraria de mercado, onde as desapropriacoes seriam substituidas por compra e venda de terras aos 

acampados, por meio de Credito Fundiario de programas que contavam com recursos do Banco 

Mundial, tais como: Cedula da Terra e Banco da Terra, onde foram estabelecidas metas de numeros 

de familias a serem assentadas, mas "desarticulados das demais politicas publicas destinadas ao 

desenvolvimento rural136". 

Ainda de acordo com a CPMI da Terra, no rol dessas medidas modemizadoras do campo, o 

governo Fernando'Henrique privilegiou o desenvolvimento do agronegocio, com vistas a aumentar 

o PIB nacional e equilibrar a balanca de pagamentos. O agronegocio tern como base o cultivo de 

monoculturas voltadas a exportacao, o uso de vastas areas rurais continuas (latifundios), e um alto 

grau de mecanizacao das atividades agropecuarias. Em consequencia, sao apresentados como 

resultados negativos do agronegocio nos pianos socio-ambientais e politicos, o retorno financeiro 

dessas atividades ficar concentrado com poucos proprietarios ou grupos financeiros e, portanto, ter 

reduzida distribuicao de renda pelo numero relativamente pequeno de empregos gerado; o alto grau 

de mecanizacao das atividades no campo promover o exodo rural1 3 7, aumentando o desemprego 

rural e urbano; o uso de enormes extensoes de terras provocar a derrubada de matas nativas, 

ameacando a biodiversidade e afetando os recursos hidricos com riscos de desertificacao, como 

tambem a degradacao do solo pelo uso intensivo de pesticidas e adubos quimicos. Estas mazelas sao 

componentes importantes, no entendimento do MST, para a recusa do Movimento a este modelo de 

"desenvolvimento" do meio rural. 

Noutra perspectiva, o MST assume uma postura diversa frente a globalizacao 

neoliberalizante, para o campo e a sociedade brasileira 

De acordo com Joao Pedro Stedile, o MST e outros movimentos defendem uma reforma 

agraria casada com um novo modelo agricola que valorize o mercado interno e que priorize a 

agricultura familiar, voltada a producao de alimentos e a distribuicao de renda. Como condicao para 

1 3 6 Relatorio vencido da CPMI da Terra, 2006, pag. 218. 
1 3 7 Estima-se que cerca de 1,5 milhao de pequenos e raedios proprietarios rurais deixaram o campo entre 1995 e 2002. 

[CPMI da Terra, op. cit. pag. 219]. 
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combater a pobreza na cidade e no campo, a reforma agraria e a politica agricola deve vir 

acompanhada de mudancas na politica macroeconomica nacional que valorize o trabalho e a 

producao, gerando milhoes de novos empregos e sendo de fato distribuidora de renda. Ao contrario 

do que dizem setores da "direita", diz Stedile, isto nao sao preceitos de uma revolucao socialista, 

mas de uma revolucao burguesa por dentro da ordem. Para o MST, diz Stedile, esta reforma agraria 

nao pode limitar-se a custribuicao de terras, mas vir articulada com outras politicas publicas que 

promovam o desenvolvimento rural e melhore a vida dos pobres do campo, tais como: educacao, 

agroindustria nos assentamentos, mais prestigio ao Embrapa para desengavetar os projetos de 

tecnologias agricolas que respeitem o meio ambiente e potencialize a producao da agricultura. 

familiar e, por fim, que as linhas de credito sejam mais adequadas e haja menos burocracia para 

acessa-las. Vejamos em suas proprias palavras: 

"A proposta da Carta da Terra e a implanta9ao, no pais, de uma reforma agraria casada com o novo modelo 

agricola que valorize o mercado interno, que seja.baseado na distribui9ao de renda, que produza alimentos e 

tire o povo da pobreza. 

Evidentemente, esse modelo agricola tambem exige distribui9ao de renda e mudan9as no modelo economico 

em geral. De nada adianta produzir mais alimentos no interior, se nas cidades as pessoas continuam 

recebendo esse salario minimo. Continuamos ccm 20% de desempregados que nao tem dinheiro sequer pra 

pegar onibus. O novo modelo agricola exige uma politica economica de distribui9ao de renda, com aumento 

do salario minimo e politica clara de gera9ao de empregos, a fim de que as pessoas que vivem nas cidades 

tenham dinheiro pra comprar comida. Todos sabem que o problema da fome no Brasil nao e gerado pela 

produ9§o de alimentos, mas pela falta de dinheiro do povo para compra-los. 

Em essencia, a nova proposta de reforma agraria que estamos discutindo com a sociedade tem alguns 

parametros. O primeiro, evidentemente, e o de que temos de come9ar distribuindo a terra, esse e o acordo 

sobre o qual temos falado. Nao e preciso ciiar paranoia, dizendo que esta em em jogo a propriedade privada. 

Ao contrario, "companheirinhos" da direita, nesse aspecto, somos pelegos, porque queremos que a 

propriedade privada dos bens, da natureza, da terra seja para todos e nao so para voces. 
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Portanto, n3o esta em jogo o conceito da propriedade privada. Nao estamos em meio a uma revolucao 

socialista, mas em meio a uma revolucao burguesa para garantir que todo brasileiro vire cidadao. Por isso, e 

preciso atingir as grandes propriedades, comecando pelas maiores. 

(...) Segundo lugar: a reforma agraria tem que ser casada com a agroindustria. Os pobres nao vao sair da 

pobreza so recebendo terra. Entao, para que eles produzam alimentos e esses alimentos cheguem a cidade, na 

mesma hora que vai la o PNCRA com a emissao de posse, ele tem que ir com o projetinho da agroindustria, 

dizendo qual a vocafao agricola da regiao, o que precisamos produzir de alimento aqui e colocar a 

agroindustria dentro do assentamento, porque e isso que gera mais renda, que agrega valor e segura os 

jovens no meio rural. 

Terceiro: precisamos casar a reforma agraria com a educacao, levar a escola la, para educar o jovem. 

Campones analfabeto nao faz reforma agraria nem vai virar cidadao. Por isso a educacao faz parte do 

programa de reforma agraria. 

Quarto: precisamos potencializar a Embrapa e usar o que tem la nas gavetas, de tecnologias agricolas que 

respeitem o meio ambiente, porque e esse o compromisso que temos com as geracoes futuras. Nao podemos 

adotar, na pequena agricultura, as tecnologias da monocultura de exportapao, que sao degradantes. 

E, quinto lugar, o Estado precisa 'recuperar linhas de creditos adequadas, nSo esse monte de burocracia ai. 

[...] Esse processo precisa ser desburocratizado" (CPMI da Terra, op. cit. Pag. 219). 

Fortalecendo as posicoes em defesa da agricultura familiar, a CPMI da Terra cita duas 

pesquisas comparativas do agronegocio com a agricultura familiar. Uma elaborada pela Fundacao 

Instituto de Pesquisa Economica (FIPE/USP) e outra organizada pelo professor Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira, do Departamento de Geografia da Universidade de Sao Paulo (USP). Segue 

transcricao de partes dessas pesquisas. 

No tocante ao volume de recursos dispensados pelo govemo federal, diz o relatorio da CPMI 

da Terra: 

"Apesar de gerar mais de tres quartos dos empregos no campo, conforme constatou o professor Ariovaldo 

Oliveira, produzir preponderantemente para o mercado interno e apresentar maior participa9ao na gera9ao de 

renda no meio rural (segundo pesquisa da FIPE e da equipe das universidades federals do Rio de Janeiro), a 

agricultura familiar recebe menores subsidios e recursos piiblicos que a agricultura empresarial. Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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obstante o crescimento dos recursos govemamentais, ha uma explicita desigualdade no tratamento desses 

dois setores produtivos rurais. 

Para se ter uma ideia da despropor9ao, basta analisar o or9amento destinado ao agronegocio e a agricultura 

familiar. De acordo com dados do Ministerio do Desenvolvimento Agrario (MDA), a gestao de Fernando 

Henrique Cardoso destinou RS 2,3 bilhoes ao Piano Safra 2002-2003 da agricultura familiar. Esse montante 

saltou para R$ 9 bilh5es no Piano Safra 2005-2006. por outro lado, a grande imprensa noticiou que foram 

colocados em tomo de R$ 29 bilhoes para o Piano Safra em 2004-2005, destinado ao agronegocio e, 

, aproximadamente, R$ 40 bilhoes par os anos 2005-2006" (Relatorio vencido da CPMI da Terra, op. cit. Pag. 

198). 

Referindo-se a producao bruta da agropecuaria no Brasil, conforme a Organizacao das 

Nacoes Unidas para a Agricultura e Alimentacao (FAO) e no Censo Agropecuario de 1995/96, 

apresentado pelo INCRA, a CPMI da Terra apresentou o seguinte quadro: 

"O trabalho da FAO/TNCRA mostrou que, dispondo de apenas 30% da area, os estabelecimentos familiares 

foram responsaveis por quase 38% do valor bruto da produ9ao agropecuaria nacional. Na producSo de feijao, 

leite, milho, mandioca, suinos, cebola, banana e fumo, essa propor9ao foi superior ou proxima a 50% da 

produ9ao total brasileira" (Relat6rio vencido da CPMI da Terra, op. cit. Pag. 195). 

Quando a referenda e a geracao de postos de trabalho, a CPMI da Terra, citando a pesquisa 

do professor Umbelino, passa os seguintes dados: 

"Em 1995/1996, os estabelecimentos familiares foram responsaveis por mais 86,6% do pessoal ocupado no 

• meio rural brasileiro, ou seja, mais de 14,4 milhoes de empregos. Enquanto isso, as grandes unidades 

responderam por apenas 2,5% dos empregos, ou pouco mais de 420 mil postos de trabalho no campo 

brasileiro" (Relat6rio vencido da CPMI da Terra, op. cit. Pag. 195). • 

Vimos entao, pelos dados apresentados nos anos de referenda, conforme os relatorios da 

CPMI da Terra, que se os parametros para medir o desenvolvimento e a democratizacao socio-

economica do meio rural brasileiro for participacao no PD3 nacional, maior participacao na balanfa 

comercial intemacional, mecaniza9ao do campo e uso de mais subsidios e recursos publicos, o 



agronegocio pfomoveu maior desenvolvimento no meio rural do pais. Porem, se os parametros 

forem: maior distribiu^ao da riqueza produzida, mais producao de alimentos para o mercado 

interno, melhor preservapao ambiental, e gera9ao de postos de trabalho, a agricultura familiar 

decerto gera mais desenvolvimento e'democratizacao socio-economica no campo brasileiro. 

Os pontos criticos levantados por Zander Navarro, a replica de Horacio Martins de Carvalho 

e outras contribui9oes aventadas neste capitulo, foram deveras importantes para puxar o debate 

sobre a problematica da questao agraria no Brasil e nos proporcionar visoes e analises diferentes 

sobre este fenomeno social relevante que e o MST, nas suas praticas intemas e rela^oes com a 

sociedade, e as perspectivas futuras desse Movimento para a constru9ao de uma sociedade mais 

democratica nos varios aspectos da vida socio-politica-economica e cultural das gentes brasileiras. 

IV.2 - Democracia nao se mendiga 

O pai da democracia moderna, Jean-Jacques Rousseau, no seuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Contrato Social, assegura que 

uma sociedade plenamente democratica (verdadeira democracia), onde todos participem em 

igualdade de condi9oes, jamais existiu nem existira, dado que requer condi9oes dificeis de serem 

reunidas, tais como, igualdade de condi9oes e bens materiais, pouco ou nada de luxo, simplicidade 

de costumes para nao complicar as rela9oes interpessoais, baixa densidade demografica. Nada a ver 

com as sociedades atuais. 

. • i 

Em, O fiituro da democracia, Norberto Bobbio138 diz que "o estado natural de um regime 

democratico e estar em transforma9ao permanente" e mesmo nas democracias representativas do 

nosso tempo, onde um conjunto de regras democraticas e estabelecido e "aceito", & democracia real 

e outra, diferente da convencionada. 

BOBBIO, 1986. 



Assim, a democracia (juridica) declara direitos universais para o homem e cidadaos que, 

concretamente, nao chegam a maioria da popula9ao, visto que a sociedade esta estruturada de forma 

a segregar as pessoas, tornando estes direitos inacessiveis a milhoes. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA democracia real e formal. 

Qualquer que seja o significado que se lhe atribua, democracia nao surge do nada. Nao cai 

do ceu. E sempre uma conquista, fruto de muitos embates protagonizados por diferentes - e as 

vezes antagonicas - forcas sociais. Tambem no caso da sociedade brasileira, nao e diferente. 

A depender de fatores como condifao economica, posi9ao politica, genero, etnia, 

sexualidade, cultura, credos e crendices, as pessoas e grupos sociais experimentam vivencias 

democraticas de diferentes grada^oes que vao desde a mais ampla liberdade para "os de cima" a 

nega9ao e ausencia dos direitos mais elementares para "os de baixo". A contesta9ao da ordem social 

pelos movimentos populares descontentes que exigem mudan9as estruturais na sociedade 

geralmente e vista como um perigo a "democracia" pelos que em maior medida sao contemplados 

pelo ordenamento social que vige, quando sabemos serem as gritantes desigualdades existentes na 

sociedade e as elites guardias das estruturas geradoras e mantenedoras desse fosso, as principais 

golpeadoras dos processos de constni9ao social democraticos no Brasil. 

Os movimentos sociais rurais sao legitimos contra-poderes embrionarios que, antes de 

representar uma amea9a a democracia, sao um elemento necessario as transforma9oes das estruturas 

engessadas e ainda presentes no meio rural brasileiro. Uma democracia tem seus flancos abertos ao 

tempo, ao possivel, as transforma9oes, ao novo e nao cessa de orientar-se pela possibilidade 

objetiva (a liberdade) e de alterar-se pela propria praxis122. 

CHAUI, 2003, pag. 404 - 405. 



A irnipcao dos movimentos populares no ocaso dos governos militares e apontada por 

muitos estudiosos das ciencias do homem como a unica coisa realmente nova no cenario politico do 

Brasil, justamente por terem colocadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA novos personagens na cena histdrica nacional. 

"Fato politico dos mais importantes na historia brasileira do presente e o fato de que os movimentos, e lutas 

populares, sobretudo no campo, caminham mais depressa do que os partidos politicos, legais e 

clandestinos"140. 

Sendo o MST, hoje em dia, o maior movimento popular social da America Latina, nao 

poderia deixar de ser foco de atencoes e de polemicas em tomo de sua organizacao, taticas 

adotadas, proposta politica, etc., vindas de varios setores da sociedade brasileira e international. 

Uma dessas polemicas ja bastante conhecida no meio academico do Brasil e a travada entre 

Zander Navarro - um ex-intimo do MST - e Horatio Martins de Carvalho, assessor do MST, 

publicada no livro "Produzir para viver: os caminhos da producao nao capitalista", organizado por 

Boaventura de Souza Santos. 0 principal foco desse embate academico e a questao democratica 

enquanto pratica interna no MST. Este material foi consultado durante a nossa pesquisa 

bibliografica, visto versar sobre um elemento chave que buscamos investigar. A este embate 

dedicamos a primeira parte deste capitulo. 

No Brasil, um pais onde a democracia formal tem servido como um anteparo para esconder 

o autoritarismo social, a exclusao educacional, a participa9ao politica negada, o racismo, as 

desigualdades economicas e o monopolio do poder, o MST transparece ter clareza de que e preciso 

desenvolver formas de lutas nao somente no nivel de principios e dentro dos limites institucionais 

legalmente permitidos, mas tambem e, sobretudo, levando em conta a conjuntura do atual momento 

historico e ousando novas formas de lutas, ampliando-as para nao cometer o equivoco de organizar 

MARTINS, 1995, pag. 9. 
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todas as suas lutas em torno do institutional e dele ficar refem. A democracia e tambem um 

processo em permanente construfSo e aperfeicoamento. 

Pelo exposto em capitulos antecedentes, dizemos que a democracia como e vista pelos 

dirigentes do MST identifica liberdade comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cooperagao entre as pessoas e onde os direitos 

economicos e sociais da sociedade prevalecem sobre o direito a propriedade individual, diferindo da 

visao liberal que relaciona democracia com liberdade de competigdo de todos contra todos 

(competicao economica da chamada "livre iniciativa" e politica entre partidos era disputas 

eleitorais). No parecer do MST um regime democratico precisa incluir as pessoas descartadas e 

taxadas como "incompetentes" (os sem terra, os sem teto, os sem emprego, os sem educacao) 

dando-lhes condicoes de participar ativamente, e nao como coadjuvantes da vida social local e 

geral. Os problemas economicos e sociais tem antes sol^oes politicas, isto e, a estes problemas se 

buscarao solucoes tecnicas que atendam as orienta^oes politicas estrategicas de interesse social 

amplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_ • - r ?"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 'V.. ' • • „ 

A democracia concebida pela diregao do MST vai alem dos direitos civis ou politicos e se 
N ' • . ' . ' . . . . . . • • 

estende aos direitos economicos e sociais e a pratica participativa de seus agentes sociais em a9oes 

politicas diretas e de interlocks© social que discute, orienta e controla a a9ao dos seus 

representantes. Nessa concep9ao prevalece o sujeito coletivo e a organiza9ao das classes e grupos 

sociais, sem, contudo, desconhecer e negar os direitos e particularidades dos individuos. Neisa 

perspectiva, nuraa sociedade dividida internamente em classes sociais, o grande problema para se 

estabelecer uma verdadeira democracia e manter a forma socio-politica definida pelos principios da 

isonomia (redoes de igualdade entre todos) e da isegoria (ampla liberdade de expressao, discussao 

e decisao) numa realidade tao desigual (CHAUI, 2004). Dai o conflito ser tido como legitimo e 

necessario para que uns poucos nao explorem nem dominem a maioria. Para o MST, o conflito 

existente na sociedade brasileira nao e somente de oposiqdo entre classes (conjuntural), mas de 
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contradicaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA entre classes (estrutural) e, portanto, tal contradicao somente sera resolvida com a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*  - - J  

transformacao estrutural da sociedade. 

Assim, a democracia e um regime politico que se aprimora com as mudancas sociais ao 

longo da historia, decorrentes de lutas socio-politicas. 

"A democracia e a unica forma socio-politica na qual o cardter popular do poder e das lutas tende a 

evidenciar-se nas sociedades de classes, na medida em que os direitos so ampliam seu alcance ou so surgem 

como novos pela a9ao das classes populares contra azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cristaliza9ao juridico-politica, que favorece a classe 

dominante. Em outras palavras, a marca da democracia moderna, permitindo sua passagem de democracia 

liberal a democracia social, encontra-se no fato de que somente as classes populares e os excluidos 

concebem a exigencia de reivindicar direitos e criar novos direitos. Isso significa, portanto, que a cidadania 

se constitui pela e na cria9ao de espa90S sociais de lutas (os movimento sociais, os movimentos populares, os 

movimentos sindicais) e pela institui9ao de formas politicas de expressao permanente (partidos politicos, 

Estado de Direito, politicas economicas e sociais) que criem, reconhe9am e garantam direitos" (CHAUI, 

2004. pag. 2). 

Enquanto movimento social que luta por transformacao social e estrutural na sociedade 

brasileira, o MST, na acepcao de seus dirigentes em Pernambuco, nao busca resolver as carencias 

de cada individuo, mas "unificar a dispersao e a particularidade das carencias em interesses 

comuns" das classes subalternizadas e garantir-lhes novos direitos, em contraposicao aos privilegios 

das elites, na perspectiva de construcao da sociedade almejada141. 

1 4 1 Na declara9ao (ja citada) da Coordenadora de formacao do MST-PE, Misselene Silva, sobre como se da o processo 

de forma9ao e organiza9ao dos assentamentos, vimos que o Movimento trabalha metodologicamente as carencias das 

pessoas (alimenta9ao, moradia, ...) nao como particularidades, mas como direitos negados e, portanto, a serem 

conquistados. Esta questao e interrelacionada com a forma9ao social que temos, e como estes e outros direitos podem 

ser garantidos numa outra sociedade pela qual todos devem lutar. 

Sobre a diferencia9So entre carencias, privilegios e direitos universais, a professora Marilena Chaui diz:"Um privilegio 

e, por defini9ao, algo particular que nao pode generalizar-se nem universalizar-se sem deixar de ser privilegio. Uma 

carencia e uma falta tambem particular ou especifica que desemboca numa demanda tambem particular ou especifica, 

nao conseguindo generalizar-se nem universalizar-se. Um direito,- ao contrario de carencias e privilegios, nao e 

particular e especifico, mas geral e universal seja porque e o mesmo e validb para todos os individuos, grupos e clashes 

sociais, seja porque embora diferenciado e recorihecido por todos (como e caso dos chamados direitos das minorias). 

[...] Em outras palavras, privilegios e carencias determinam a desigualdade economica, social e politica, contrariando o 

piincipio democratico da igualdade [...]. Ayaliamos o alcance da cidadania popular quando tem for9a para desfazer 

privilegios, seja porque os faz passar a interesses comuns, seja porque os faz perder a legitimidade diante dos direitos e 

tambem quando tem for9a para fazer carencias passarem a condi93o de interesses comuns e, destes, a direitos 



IV.3 - A sociedade almejada: um Projeto em construcao. 

Para o MST a maneira como a sociedade brasileira esta estruturada e socialmente organizada 

atualmente nao serve a maioria da popula9ao. A concentrafao da terra, da riqueza e de poder por 

um numero reduzido de oligarquias e corporafoes, dao ao Brasil uma colocacao nada invejavel 

entre os paises socialmente mais desiguais do mundo; os grandes meios de comunica9ao de massa 

sao apresentados como manipuladores da opiniao publica e cerceadores do.debate aberto nas 

importantes questoes nacionais142; a saude, a educa9ao, os alimentos, a moradia e outros direkos 

essenciais e basicos da popula9ao, cada vez mais deixam de ser direitos e tornam-se bens, serv^os e 

artigos 'de luxo', ficando inacessiveis a parcelas crescentes da popula9ao; uma politica 

macroeconomica que prioriza a especula9§o financeira a produ9ao e ao desenvolvimento social; 

uma democracia mitigada que trata os conflitos sociais com a repressao juridica e policial-militar e 

onde a expressao maxima da participa9ao popular e o momento do voto nas eleicoes periodicas; sao 

alguns dos elementos apresentados pelo Movimento como indicadores de que faz-se necessario 

transforma9oes estruturais na sociedade brasileira, visto que as grandes mazelas que afetam a 

maioria do povo brasileiro nao sao decorrentes de problemas conjunturais, mas de como esta 

estruturado o Estado, a politica economica, a organiza9§o social. 

No entendimento dos dirigentes politicos do Movimento, esse processo de transforma9ao 

social nao e uma tarefa de poucos, mas exige a participa9ao de amplos setores organizados da 

sociedade e, fundamentalmente, a participa9ao ativa dos maiores beneficiarios da nova sociedade, 

da 'Patria Grande' - onde a cidadania se estende a todos - sobretudo aos que'hoje vivem como 

escorias na sociedade. 

universais" (CHAUl, 2004, pag. 3). 
1 4 2 Os meios de comunicacSo de massa geralmente universalizam para toda a sociedade os interesses e privilegios das 

classes dominantes, impedindo um espapo aberto de producao e circulacao de informacoes "operando como contra-

informacSo, alimentando e reforfando o processo de alienacao social e politica das demais classes sociais, identificadas com 

valores, ideias, comportamentos e interesses dos dominantes'' (CHAUl, 2004). 



A esse respeito, o pronunciamento do integrante do MST-PE e membro do coletivo de 

dirigentes politicos nacional do Movimento, Jaime Amorim, foi: 

"Nessa perspectiva nos temos duas grandes tarefas. Primeiro aproximar os movimentos sociais organizados, 

rurais e urbanos, e buscar unificar nossas lutas. Acontece que a grande maioria da sociedade nao esta 

organizada. Portanto, nao adianta achar que uma alianpa com os sindicatos e outros movimentos 

organizados, por si so, vai fazer uma grande transforma9ao social. E preciso que essa alian9a se de no 

sentido de trabalhar a incorpora9ao dessa grande massa que hoje esta fora do processo, que e vitima da 

miseria, do desemprego,... S3o popula96es desestruturadas, culturalmente degradadas, e que, abandonadas 

pelo Estado, estao refens da mafia, dos grupos de exterminio paramilitares, dos traficantes de drogas nas 

favelas e periferias. Precisamos fazer mais ou menos o que o MST tem feito no campo: incorporar a grande 

massa de excluidos no processo da luta permanente, construindo uma identidade, uma consciencia critica. 

Nos achamos, por exemplo, que os Sem-Teto e uma das Organiza9oes que precisamos fortalecer. Os sem-

teto tem um problema que eles precisam resolver durante o processo, que e o de nao conseguir definir 

politicas para alem da conquista da moradia ou do solo urbano. No maximo, eles organizam os trabalhad-:es zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' V • 

pra lutar ate conseguir o financiamento de constn^ao da casa propria, na Caixa Economica. Ap6s a 

conquista da moradia, aquele grupo encerra a luta e cada um vai cuidar da sua vida. E ai, perde-se todo um 

trabalho organico realizado. 

O mesmo precisa ser feito com rela9ao a grar.de massa de desempregados e com os que estao fora do 

chamado 'mercado formal de trabalho'. Os sindicatos realizam a luta corporativa, mas a grande maioria da 

classe trabalhadora esta fora do sindicato. Entao o sindicato tem que pensar em realizar um trabalho tambem 

com esse publico, se quiser, realmente, fazer uma transforma9ao na sociedade. E fazer a articula9ao com 

todos os movimentos urbanos e academicos, pra fazer avatar a luta pela reforma agraria, como tambem 

buscarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espa90S pra se discutir um projeto estrategico". 

A persistente posicao do MST, diante de uma crise de identidade vivida pela esquerda 

nacional e international, tem servido como uma referencia de resistencia e construcao pratica de 

uma altemativa ao neoliberalismo onipresente, sobretudo agora quando o mundo ja nao se encanta 

tanto com as receitas neoliberais. E, assim, como as grandes corporacoes economico-financeiras 

que tem presenca mundial, os movimentos sociais populares tem buscado se articular e discutir 
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formas conjuntas de lutas em foruns, como nas van as edicoes do Forum Sorial Mundial, e em 

organizacoes internacionais como a Via Campesina143. .• «•' - -

"Participamos de todas as edicdes do Forum Social Mundial e temos buscado intercambios e apoios a nossa 

luta. Tambem temos prestado solidariedade e apoio a outros movimentos, tanto intemamente quanta 

externamente. Agora mesmo estamos com uma brigada internacionalista na Venezuela, com nossos quadros 

tecnicos e politicos, tanto para ajudar na organizacao da producao quanta na organizacao politica do 

movimento campones de la. Cerca de 95% dos alimentos consuniidos na Venezuela e importado. O goverao 

de la esta fazendo uma Reforma Agraria, e nos estamos la pra realizarmos cursos prolongados de um ano de 

143zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «^ y j a Campesina e um movimento intemacional que coordena^ organiza9oes camponesas de pequenos e medios 

agricultores, trabalhadores agricolas, mulheres rurais e comunidades indigenas da Asia, Africa, America e Europa. 

Trata-se de um movimento autonomo, pluralista, mas com liga96es politicas e economicas. Esta formada por 

organiza96es nacionais e regionais cuja autonomia e cuidadosamente respeitada. Esta organizada em 8 regioes: Europa 

do Leste, Europa do Oeste, Nordeste e Sudeste da Asia, Sul da Asia, America do Norte, Caribe, America Central e 

America do Sul. Em breve serao constituidas outras regjSes na Africa. Este movimento tem por pbjetivo defender os 

interesses d'esse segmento, alegando que ele ainda representa a maioria da popula9qo mundial e que historicamente vem 

sendo mantida a margem dos beneficios da sociedade e das negociacoes de politicas nacionais e internacionais. 

Atualmente o secretariado intemacional da Via Campesina (que e rotativo) esta situado na Indonesia. Fundacftn: 

Originou-se em Abril de 1992, quando varios dirigentes camponeses da America Central, da America do Norte e da 

Europa reuniram-se em Managua (Nicaragua) no contexto do Congresso da Uniao Nacional de Agricultores e 

Pecuaristas (Union Nacional de Agricultores y Ganaderos-UNAG). Em maio de 1993, foi realizada a Primeira 

Conferencia da Via Campesina em Mons, na Belgica, durante a qual foi constituida como organiza9ao mundial e .foram 

definidas as primeiras linhas estrategicas de trabalho, bem como suas estruturas. A Segunda Conferencia Intemacional 

realizou-se em Tlaxcala, Mexico, em abril de 1996. Assistiram a mesma, 37 paises e 69 organizacoes nacionais e 

regionais, que analisaram uma serie de temas que sao preocupa9ao central dos medios e pequenos produtores tais como: 

soberania alimentar, reforma agraria, ocupa95es de terras, credito e divida externa, tecnologia, participa93o das 

mulheres, entre outros. Durante a 2 a Conferencia e declarado o dia "17 de abril como dia Intemacional da Luta 

Camponesa" em homenagem aos atingidos no massacre de Eldorado dos Carajas, no Estado do Para - Brasil.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JA a 

Terceira Conferencia foi em novembro de 2000 em Bangalore (India), e contou com mais de 100 delegados de 

organiza96es camponesas de 40 paises. A Via Campesina esta num processo de expansao e consolida9ao e pela sua 

natureza e uma organiza9ao politicamente complexa, pluricultural, com uma ampla cobertura geografica projetando-se 

como uma organiza9ao da representatividade de pequenos e medios produtores a nivel mundial. A Via Campesina 

desenvolve seu trabalho a partir dos seguintes eixos de a93o: Gremiais, Politico, Economico, Comunica93o, G&iero, 

Capacita9ao e Tecnologico. Para cada um desses eixos define-se objetivos e prioridades. Suas atuais prioridades s3o: 

• Articula9ao e fortalecimento das suas organiza95es afiliadas; • Incidir nos centros de poder e decis3o dos govemos e 

organismos multilaterais para reorientar as politicas economicas e agricolas que afetam aos pequenos e medios 

produtores; • Fortalecimento da participa9ao das mulheres nos aspectos sociais, economicos, politicos e culturais; • 

Formula9ao de propostas sobre temas importantes como: Reforma Agraria, Soberania Alimentar, Produ9ao, 

Comercializacao, Pesquisa, Recursos Geneticos, Biodiversidade, Meio ambiente e Genero. Estrutura e Organiza9ao: 

A Conferencia: e a maxima instancia de decisao, se reiine a cada tres anos; As Regionais: sao instancias de articula9ao 

em cada regiao; A Comissao Coordenadora Intemacional: coordena as regionais; As comiss5es estao integradas por 

50% de mulheres e 50% de homens. Alianfas: A Via Campesina trabalha na constru9ao de uma politica de alia^as 

com outras forcas sociais, economicas e politicas, a nivel mundial, para'lutar pelos seus direitos. No Brasil: A Via 

Campesina Brasil e composta pelos seguintes movimentos: MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; 

MPA - Movimento dos Pequenos Agricultores; MAB - Movimento dos Atingidos por Barragens; MMC - Movimento 

de Mulheres Camponesas; FEAB - Federa9ao dos Estudantes de Agronomia do Brasil; CPT - Comissao Pastoral da 

Terra; PJR - Pastoral da Juventude Rural" (Fonte: www.viacampesina.org - tradu9ao livre). 
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duracao, voltados a produ9ao de alimentos e cooperacao agricola, e tambem pra organizacao politira" 

(Edilson Barbosa, coordenador Estadual do setor de producao do MST-PE). , 

Nessa perspectiva, tanto o MST procura quanto tem sido procurado por outros movimentos 

pra fazer essa discussao da organizacao popular. A Consulta Popular e uma dessas articulacoes 

onde dirigentes politicos do MST participam juntamente com pensadores e intelectuais de diversos 

segmentos da sociedade, da elaboracao de estrategias de interven9ao social com vistas a construcao 

de uma sociedade alternativa para o Brasil. 

" f i claro que, em conjunto ai com a Consulta Popular, a Via Campesina e outros instrumentos dos 

trabalhadores, vamos pensando um projeto estrategico pra sociedade. Um projeto estrategico apontando 

efetivamente como deve ser organizado a terra, como deve ser organizado os outros meios de producao, 

como deve ser organizado a educa9ao, e enfim, como deve ser organizado o Estado. Um projeto estrategico 

num processo de supera9ao da atual estrutura do Estado" (Jaime Amorim, MST-PE e dirigente nacional do 

Movimento). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' • 

IV.4 - Em busca de um novo instrumento politico que de 
unidade aos movimentos sociais a esquerda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Frente a intolerancia das classes dominantes 

contrapor a intransigencia das classes oprimidas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Tforestan Tematufes. 

Durante as marchas estaduais do MST, em 1997, que contaram com a participafao de varios 

movimentos sociais, instituigoes, pastorals e partidos politicos, ficou constatado que ja era possivel 

aos segmentos da esquerda mais vinculados aos movimentos sociais unificar suas lutas e, numa 

iniciativa da direQao nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 

amadureceu a ideia da realizagao de uma Conferencia que veio acontecer em Itaici-SP, onde se 

discutiu os rumos tornados pela esquerda institucional, as bases teoricas de um Projeto 

Democratico-popular para o Brasil e onde reafirmou-se que somente pelas acoes combativas das 
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massas se concretizara uma nova formacao social no pais.. Nesta Conferencia teve inicio o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Movimento Consulta Popular: 

Sobre a iniciativa dessa Conferencia ter partido da direcao do MST, Ricardo Gebrim144 

frisou nao ter sido mera coincidencia nem surpresa, mas algo ja esperado por militantes sociais que 

tinham no Movimento dos Sem Terra uma referenda no enfrentamento de classes e que nao se 

abateu com a crise de identidade vivida pelas esquerdas nos anos da decada de 1990 nem se rendeu 

a logica neoliberal triunfante: 

"Sobrevivendo ideologicamente a grande crise do inicio dos anos 90, o MST se converte em principal 

referencia da esquerda social. Uma referenda de ousadia, radicalidade e valores. Ao se consolidar enquanto 

uma experiencia que se fundamenta no trabalho de base, que desenvolve lutas de massa e forma novos 

' quadros, o MST se transforma numa referencia para os setores mais conscientes que nao aceitavam a logica 

pragmatica dos limites institucionais, em especial entre a juventude. NazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Consulta Popular se aglutinaram 

militantes de movimentos sociais que nao aceitavam a 16gica da politica imposta pela esquerda eleitoral. A 

proposta organizativa do Movimento Consulta Popular nunca foi uma contraposicao aos movimentos 

sociais existentes. Ao contrario, sempre se definiu como um instrumento de articulacao dos lutadores e 

lutadoras do povo que propoe contribuir para mudar o padrao da luta de classes, incorporando no projeto 

politico o ensinamento de Florestan Fernandes: "Frente a intolerancia das classes dominantes contrapor a 

intransigencia das classes oprimidas" (Do texto sobre o Movimento Consulta Popular, elaborado para o 

Seminario "Partidos de Esquerda na America Latina", Funda9a"o Rosa Luxemburgo, outubro de 2005. Coube 

a Ricardo Gebrim escrever este texto em nome do Movimento Consulta Popular). 

Numa analise inicial sobre o comportamento dos movimentos sociais no Brasil, a Consulta 

Popular viu que as mobilizacoes sociais recentes estavam sendo pautadas quase sempre como 

resposta aos modelos economicos implantados por este ou aquele governo e cared a de uma luta 

sistemica e organizada na sociedade que envolvesse e se desenvolvesse no seio da massa popular. 

.'** Ricardo Gebrim congou como militante politico em 1978 com a reconstni9ao da UNE. Militou tambem na 

Solidariedade a Revolu9ao Nicaragiiense e foi assessor juridico do Departamento Rural da CUT. Atualmente e 

Presidente do Sindicato dos Advogados de Sao Paulo e membro da Coordena9ao Nacional do Movimento Consulta 

Popular. E formado em Direito pela PUC-SP. 
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As experiencias historicas vanguardistas no Brasil desembocaram e chegaram ao fim com 

golpes de Estado em 1930 e em 1964 e, na decada de 1990, a promissora experiencia que teve a 

frente o Partido dos Trabalhadores descambou para as disputas eleitorais nos moldes da democracia 

liberal e o que era tatica passou a estrategia, consumindo a energia dos militantes, os recursos e os 

esforcos para a conquista de espacos nos parlamentos e nas administra9oes publicas145, em 

detrimento do necessario trabalho de conscientiza?ao e organizafao popular que, por fim, redundou 

na capitulafao com a ordem dominante, abandonando na pratica o projeto de transformacao 

estrutural, mesmo dentro dos hmites institucionais e, incorporados a participa9ao eleitoral e as 

institui9oes oficiais, da aceita9ao do poder "em beneficio da Na9ao", abandonaram primeiro o 

marxismo e, depois, despiram-se da identidade socialista e da voca9§o revolucionaria. 

No entendimento do Movimento Consulta Popular esta sendo encerrado um ciclo onde cada 

vez mais no meio popular e entre os lutadores do povo se acredita menos nOs partidos eleitorais 

como vetores de transforma9ao social numa perspectiva democratico-popular, com a chamada 

esquerda eleitoral vivendo uma triplice crise: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Crise de valores porque em vez de objetivos coletivos, predominam as carreiras individuals; em vez de 

humildade, estrelismo; em vez de coerencia, objetivos de curto prazo; em vez de lealdade, esperteza. Grupos 

que compartilham esses tipos de valores tendem ao comodismo e se tornarn incapazes de promover 

transformacoes profundas na sociedade. Oportunismo pessoal e oportunismo politico sempre andam juntos. 

1 4 5 "Os milhares de militantes do PT e da CUT - mulheres e homens — ate entSo organicamente envolvidos nas lutas 

sociais do campo e da cidade (haja vista o Piano de Lutas da CUT!) foram progressivamente abandonando (salvo 

excecSes) o terreno das lutas, instados que eram a fazer assessoria aos eleitos e eleitas, e a ocuparem os mais diferentes 

espacos governamentais, passando a integrar quadros de secretarias municipals, estaduais e tantas outras instancias 

estatais. [...] Por outro lado, a maior parte de seus militantes que, nas decadas de 1970 e 1980, viviam engajados nos 

movimentos e lutas sociais do campo e da cidade, na epoca de ascenso do PT e da CUT, hoje vem limitando sua 

atuacao as instancias governamentais: gabinetes de parlamentares, secretarias municipais e estaduais, e agora tambem 

aos espacos ministeriais, de primeiro, segundo e terceiro escaloes... Sao milhares de militantes, mulheres e homens, de 

reconhecida qualificacao academica e politica, que por distintas razoes (por, sobrevivencia, uns; outros por desejo de 

ascensao institucional; outros ainda por evidente abandono da aposta num horizonte utopico, a despeito de suas 

declaracoes em contrario...), se distanciaram das lutas e dos movimentos sociais populares.[...] Tal redirecionamento 

etico-politico tem implicado uma multiplicidade de conseqiiencias praticas (quase todas enormemente prejudiciais aos 

interesses das classes populares), tais como: arrefecimento das lutas, por falta de animadores engajados; maior 

exposicao e vulnerabilidade a iniciativas de cooptacao; mudan9a de praticas e discursos numa direcao de concilia9ao 

com a ordem dominante, entre outras.[...] Consequencias tambem no ambito intrapartidario: abandono das praticas 

democraticas de base; sur^estirna9ao do peso dos parlamentares nas decisoes do partido; abandono das praticas de 

nuclea9ao; desenfreada concorrencia pela auto-reprodu93o dos mandatos eleitorais, ficando o horizonte da Classe 

Trabalhadora e o proprio partido em segundo (ou terceiro?) piano..." (CALADO, 2008, pag. 18-21).-
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Ha umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crise da prdtica, na medida em que militantes se transformam em burocratas, llderes se transformam 

em chefes de maquinas eleitorais ou sindicais. Distanciada do povo, a militancia se toma uma rotina 

remunerada, mimiga da ousadia e da criatividade. Ora, o Brasil so sera transformado por obra de milhSes de 

pessoas, que sao o povo. O lugar do militante e, antes de tudo, junto do povo, compartilhando sua vida, sua 

cultura e suas esperan9as, e trabalhando junto com ele para desenvolver suas melhores caracteristicas, 

aquelas que fortalecem a mudan?a. 

Tambem ha uma crise do pensamento, pois, envolvidos em uma elei9ao parlamentar a cada dois anos e na 

permanente luta interna da propria esquerda, formamos dirigentes e militantes de visao curta, que consomem 

sua energia na a9ao para eleger candidatos e ganhar convencSes. Tornaram-se" incapazes de formular um 

pensamento abrangente, ao mesmo tempo generoso e radical sobre o Brasil. Em vez da clareza, preferem a 

ambigtiidade, sempre em busca de resultados imediatos na politica do dia-a-dia. Lideran9as com grande 

visibilidade contribuem ativamente para difundir o pragmatismo, elogiar o oportunismo, desqualificar o 

debate estrategico e sinalizar valores questionaveis para o povo e a militancia" (Gebrim, 2005, Pag. 4). 

Mas, como ja dissera Florestan Fernandes, "as crises sao criadoras e podem gerar condicoes 

inexistentes146". Ha parcelas da sociedade que vao percebendo a retorica politica dos governos e 

parlamentos, e aumentando o descredito nessas instituicoes, fomentando debates intemos na 

esquerda com o conseqiiente surgimento de novas organizasoes, partidos, articulacoes sindicais e 

movimentos sociais, muito embora, em sua maioria, sejam criados para disputar espa?os a esquerda 

Outros, porem, se organizam para disputar projetos de sociedade. Neste segundo grupo, o MST, 

percebendo os limites de um movimento social rural para conduzir o processo de construcao de uma 

sociabilidade alternativa para o Brasil, propos a realizacao da Conferencia de Itaici, para discutir os 

rumos da esquerda e unificar as lutas sociais com vistas a consecu9ao de um Projeto Popular para o 

Brasil, no que resultou a Consulta Popular. 

O movimento Consulta Popular se apresenta como um instrumento politico de novo tipo 

voltado para fora, isto e, que nao se organiza introspectivamente para defender interesses 

FERNANDES, Florestan. 1991, pag. 27 

. ( " - ' ;• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7 
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corporativos, mas decidido a centrar forcas nas atividades que apontem na direcao das 

transformacoes da sociedade, articulando-se sob a forma horizontal e em profundidade147. 

Este instrumento politico tem inspiracao na formulacao leninista dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Partido e visa superar as 

ties crises, anteriormente citadas, que se instalaram no seio da esquerda brasileira. Para nao 

estabelecer uma confusao no entendimento do termo partido na populacao, que geralmente o 

identifica como um organismo com registro no Tribunal Superior Eleitoral e que apresenta 

candidates as eleicoes de dois em dois anos, decidiram-se pelo termo Movimento. 

. "O importante e definir as tarefas politicas e o conteiido ideologico do instrumento politico que queremos 

ranstruir. O formato devera traduzir as oecessidades politicas e o nome devera apenas se preocupar em' 

traduzir a simbologia dos objetivos. 

.0 termo "partido" esta identificado com um formato determinado pelo ultimo ciclo da esquerda brasileira. 

Da mesma forma que o temo "movimento", atualmente expressa melhor a capacidade de luta e de 

enfrentamento na luta de classes, o termo "partido" e identificado com um instrumento de luta eleitoral. 

Nada impede que uma organizacao que resgate os ensinamentos da heranca acumulada na construcao de 

ferramentas revolucionarias se denomine "movimento". Eis porque nao existe nenhuma contradicao em 

afirmar que queremos construir um mstrumento politico, mas nao vamos criar um partido" (Gebrim. op. cit. 

Pag. 3). 

A relacao do Movimento Consulta Popular com outros movimentos sociais, por principio, 

nao tem como objetivo desconstituir, manipular, substituir ou absorver estes movimentos populares. 

Pelo contrario, prima pela autonomia e fortalecimento de suas instancias e busca "construir um 

projeto organizativo a partir de uma Esquerda Social que ja possui graus diferenciados de 

organizacao e cultura politica". Este, inclusive, tem se tornado um desafio organizativo: o 

estabelecimento de relacoes entre o Instrumento Politico Consulta Popular e os demais movimentos 

sociais na articulacao de suas direcoes, nas relacoes de poder. Isto tem por um lado dificultado a 

estruturacao organica do Movimento Consulta Popular e, por outro lado, contraditoriamente, 

1 4 7 Como um movimento que busca mudancas estruturais na sociedade, a Consulta Popular nao busca articular relacoes 

puramente aliancistas entre "for9as" de esquerda para "toiriar o poder", mas, envolver os segmentos sociais e lutadores 

do povo num amplo e consistente debate .sobre a sociedade brasileira, com conseqiientes diretrizes praticas de 

intervencao social, e que tenha, antes de tudo, compromissos com o povo para o presente e o futuro. Que ao inves de 

cada movimento querer fazer desse novo instrumento politico a sua imagem e semelhanca, entenda-se como parte de 

uma grande articula9ao social, onde todos tem importantes contribui9oes a dar na constru9ao de uma forma9ao 

societaria alternativa. 



fortalecido a uniao desses movimentos em tomo de pautas de lutas e estrategias comuns. A 

Consulta Popular confere esse progresso ao metodo utilizado no processo organizativo do 

Movimento: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Trabalhamos o exemplo Pedagogico ao inves do discurso. Ante a banalizacao do discurso se retonia a 

centralidade na a?ao como exemplo pedagogico. Ao inves de buscar a construcao da forca social atraves do 

hegemonismo, ocupagao de cargos, instrumentalizacao de entidades, preparacao previa para disputar as 

posicSes que serao assumidas pelas campanhas unitarias, sempre prioriza investir a construcao politica em 

torno de a9oes concretas. A unidade se constroi na a9ao. Isso tambem exigiu a forma9ao de militantes que 

nao eram apenas agitadores e propagandistas, mas construtores nos espa9os populares" (Gebrim, 2005, Pag. 

6). 

Para p Movimento Consulta Popular o centra da tatica do atual momento e de acumulacao 

de formas, de preparar-se para os embates presentes e futures. Nesse sentido, as a9oes de sua 

construcao se referenciam em tres eixos: • • 

"(1) a elaboravao teorica e tonnavao politica dos lutadores/as do Povo, conhecimento da realidade, 

recupera9ao do pensamento socialista historico, forma9ao de consciencia social, valores e capacidade teorica 

de solucionar problemas na medida em que surgem; (2) construir, impulsionar e estimular as lutas de 

massa, capazes de alterar a correla9ao de forcas, despertar a consciencia social em amplos setores e gerar 

for9a social; e (3) construir a organicidade dos lutadores do povo, unir os movimentos sociais e lutadores 

populares em tomo dos mesmos objetivos estrategicos e dota-los de uma unidade de a9ao. Pedagogicamente, 

todas as nossas reunioes sempre trabalharam em tomo deste tripe norteador. Aparentemente obvio, a 

defini9ao do tripe como metodo da formula9ao e a9ao tem sido essencial para aferir nossas capacidades e 

N ' • nao descuidar das questoes centrais. Tais conceitos seguem extremamente atuais para uma conjuntura onde e 

central acumular for9as" (Gebrim. op. cit. Pag. 8). 

No substrata dessas mudancas, para os movimentos sociais e lutadores do povo na Consulta 

Popular, MST incluso, encontra-se o desafio e tambem principal objetivo: unificar os 

comprometidos com as lutas por uma nova sociedade, numa articulafao que envolva "os 

trabalhadores em tempo parcial, precarizados, sub-proletarizados, em significativa expansao no 

atual cenario, e os desempregados" dos meios rural e urbano, homens e mulheres, estudantes e 
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professores, intelectuais e obreiros, religiosos e ateus, leigos e clerigos, as etnias e as chamadas 

minorias "num processo que nos conduza a renovar a interpretacao do Brasil" e realizar as 

transformacoes estruturais necessarias. 
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CAPITULO V - CONSIDERACOES FENAIS:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Existirmos, a que sera 

que se destina?" 

Estudos sobre movimentos sociais vivos nao se encerram, apenas demarcam um periodo da 

sua existencia. Logo, este trabalho nao e conclusivo nem prognostica o futuro do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, mas tao somente busca resgatar tracos do processo de formacao e 

organizacao desse importante movimento social surgido no meio Rural brasileiro e como as suas 

praticas internas e para fora traduzem-se em arranjos democraticos. Aqui, realizamos uma 

abordagem historica com paragrafos da trajetoria politica do MST desde os seus primordios ate 

agora, quase 25 anos depois, com enfoque no Estado de Pernambuco, inferindo a todo o Brasil 

quais contribuicoes a democratizacao das relacoes sociais no campo e na sociedade brasileira este 

Movimento pode ou nao ter dado e, em perspectivas futures, que caminhos busca trilhar. 

Nascido num momento de forte ascensao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA luta de massas no pais, sofrendo as 

perseguicoes e acoes oriundas do aparato repressivo existente, tensionando os limites e colocando-' 

se a frente da luta pela terra, o MST aglutinou trabalhadores rurais sem terra e sem tradicao 

organica, setores religiosos, militantes de orientacao marxista e democratas em geral, na luta pela 

terra. O Brasil vivia um tempo de reorganizacao da sociedade civil, de fundacao de entidades 

populares e sindicais democraticas e da critica a estrutura sindical atrelada, feita pelo novo 

sindicalismo emergente. 

As primeiras fric?oes com a realidade rural do pais se deram com as mobilizacoes das 

ocupacoes de terra, que garantiram ao incipiente Movimento autoridade como expressao legitima 

das lutas sociais mais avan?adas daquele momento historico, no meio rural. Os primeiros passos do 

Movimento que resultou no MST foram dados com as vitorias da conquista da terra, sobre uma 

estrutura fundiaria atavica que, sistematicamente, negava o acesso a terra para a grande maioria dos 

que vivem dos frutos que a terra da. Eram ainda, contudo, a?oes dispersas e inorganicas. 



Enfrentando o conservadorismo da formacao social brasileira, uma legislacao e urn 

judiciario engessados, as articula9oes da classe dominante, num contexto de uma democracia 

representativa restritiva, atraves da insercao progressiva no trabalho de base, o MST foi 

mobilizando os pobres despossuidos da terra e crescendo politica e organicamente. 

Ao inves das generalizacoes dogmaticas das experiencias e solucoes particulares realizadas e 

encontradas em outras realidades, apoiou-se nos elementos universais da luta de classes e nas 

proprias experiencias de luta para encontrar os caminhos mais adequados aos embates quotidianos. 

Nesse sentido, o MST nao e uma negacao dos movimentos e lutas no campo do passado, mas a 

continuidade viva da Historia em novas formas e qualidades geradas e paridas num periodo de 

florescimento vigoroso do movimento operario-sindical, das mobilizacoes democraticas populares, 

e da crise da esquerda intemacional. 

Sua origem explica as caracteristicas centrais do Movimento: valores contrarios ao modo de 

producao e apropriacao capitalista no campo, definicao generica pelo socialismo, uma base que 

reflete a sua composicao de classe - proletarios rurais, campesinato, setores das maiorias excluidas 

e marginalizadas, alem de apoios na intelectualidade de esquerda. Tudo isso sobre uma base ampla 

e de massas que inicialmente chegam portando interesses, valores e expectativas heterogeneos, mas, 

convergentes na perspectiva da conquista da terra. 

Quern conhece de perto as relacoes sociais no campo ha algum tempo148 percebe que as 

acoes do MST permitiram uma melhor chstribuicao fundiaria nas varias regioes do pais, ainda que 

insuficientes, devido ao nao cumprimento das metas estabelecidas pelo Governo Federal - cerca de 

4,5 milhoes de brasileiros pobres ainda sonham com a conquista da terra e uma Reforma Agraria 

que contemple outros direitos basicos que Ihes sao negados, tais como: educacao, saude, moradia, 

lazer, etc. • 

1 4 8 Estas contribuicoes elencadas sao um reconhecimento feito por um fervorosos critico do MST, ZanderNavarro, no 

seu polemico artigo:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Mobilizacao sem emancipacao" - as lutas sociais dos sem-terra no Brasil. (pag. 212-214). 

IN: Produzir para viver: os caminhos da produqao nao capitalista I Boaventura de Souza Santos, organizador. - 2 a ed. 

- Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2005. 



Outra contribuicao diz respeito a dinamizacao da economia nos rincoes do pais, geralmente 

em estado de letargia, e que sao reanimadas pela comercializacao da producao dos assentamentos 

E tambem visivel uma maior democratizacao da politica nos pequenos municipiOs, pela 

quebra do dominio das oligarquias locais. 

Vimos que o MST nao somente reconhece como tambem e reconhecido e apoia outras 

organizacoes sociais no campo. 

E, ainda, na educacao e no despertar da consciencia de milhoes que estao excluidos das 

minimas decisoes da vida nacional, que passam a se reconhecerem como protagonistas das suas 

proprias historias, conferindo-lhes identidade. 

O Movimento, contudo, tem uma postura timida e diiplice na luta contra o projeto 

dominante e o govemo federal, de modo especial por parte dos que transitam nas suas cristas. 

Intemamente e do conhecimento de todos - das instancias de base a direcao nacional - que a 

politica de aliancas do govemo central nao assume um corte antineoliberal e abre brechas para 

incorporar setores vinculados a reproducao da ordem e com preocupantes posicoes 

reconhecidamente antidemocraticas. 

A despeito dos esforcos e dos progressos realizados desde a sua criacao, no MST ainda 

existe uma subestimacao das condi?oes objetivas do fazer politico. Ha certa dificuldade em deslocar 

o centro de gravidade do trabalho de massas a acao politica para fora, para alavancar, no ambito dos 

movimentos sociais, as acoes prioritarias das campanhas estrategicas que facam avangar o processo 

emancipatorio da sociedade da esfera do dominio das leis do mercado, resguardando as relacoes 

respeitosas, fraternas e construtivas com os demais movimentos sociais rurais e urbanos em 

questao, para que as divergencias nao sejam motivo de indesejaveis divisoes, mas de 

enriquecimento politico e fortalecimento da unidade de acao, com base em diretrizes democraticas e 

legitimamente decididas. 



• As dificuldades de tensionar o governo central no sentido da democratizacao das relacoes 

sociais, historicamente perseguidas pelos trabalhadores rurais sem terra, movimentos operarios e 

estudantis, e do proprio Partido dos Trabalhadores quando na oposicao, nao se explica somente pela 

correlacao de forcas favoraveis a influencia das elites economicas e politicas a direita no Congresso 

Nacional e nos governos federal e estaduais. Mantem-se tambem pela incapacidade dos setpres 

populares, dentre os quais o MST, de elaborar politicas e metodos adequados a conjuntura do pais e 

a disputa de projetos na sociedade. Pouco estudo e precaria elaboracao, com maior incidencia nos 

coletivos e coordenacoes locais, talvez sejam causas dessas debilidades149. O esforco pela superacao 

dessas limitacoes deve prevalecer sobre as reclamagoes dos "equivocos" dos governos. A critica 

conseqiiente aos e'rros alheios pressupoe a formacao de uma radical consciencia de si. 

O surgimento do MST representa no processo de realizacao viva da construcao da 

democracia no Brasil um dos seus elementos estrategicos. Compreende-lo como estrategico nao 

significa nutrir a expectativa de que se torne um Movimento "puro", que tenha homogeneidade 

ideologica, que sempre faca uma critica teorica e politicamente consistente ao Estado, e com 

diretivas invariavelmente e consensualmente aceitas por todos os seus segmentos internos. Significa 

entende-lo como um terreno privilegiado de participacao ampla dos escamoteados pelo modelo de 

organizacao agraria, um instrumento de lutas para que se desenvolvam, enquanto protagonistas, e 

desempenhem um papel mais avangado na luta politica real. A concepcao de uma agremiacao 

totalmente purificada intemamente como uma condi?aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sine qua non de fazer valer sua 

contribuicao a construcao de uma sociedade democratica no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, 

colocaria a perder uma conquista das classes populares e somente beneficiaria o atual status quo. 

Pois, como amplamente concordam os teoricos de varias concepgoes ideologicas que se ocupam em 

estudar a questaO democratica, a propria democracia real e virtual. "Se existisse um povo de 

. ;. •zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \ 
1 4 5 Observamos tambem que a mistica,,vuna importante manifesta9ao para o fortalecimento da consciencia e coesSo 

interna pelo resgate cultural e historico do povo campones e das lutas dos movimentos sociais e dos lutadores do povo 

do passado, interrelacionadas com os anseios e lutas do presente, tem sido praticamente a unica atividade formativa em 

alguns assentamentos, ocasionando lacunas no processo de forma9ao universal dos assentados, com resultados que 

deixam a desejar, e com implica9oes no desempenho da luta politica consequente. 



deuses, govemar-se-ia democraticamente. Mas um governo assim perfeito nao e feito para os 

homens".zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ja dizia Rousseau, em seu Contrato Social. 

Desse modo, a despeito das opinioes e avaliacoes que se possa ter sobre os seus limites e 

virtudes, o MST e antes de tudo um fato. Um fato que ja e parte da realidade social do meio rural e 

da sociedade brasileira Com toda sua diversidade, contradicoes e paradoxos que possam existir, e 

antes uma possibilidade de superacao positiva para os problemas decorrentes da organizacao agraria 

que impera no Brasil, que e e sempre foi uma ameaca a democracia em construcao. 

O debate, entretanto, esta posto sobre as possibilidades que tal experiencia implica, 

particularmente quanto a questao democratica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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