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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A evolucao do contexto agrario no Brasil levou alguns movimentos que lutam 

pela terra a promovcr formas coletivas de organizacao da producao e 

comercializacao nos assenlamenlos dc reforma agraria. Este processo constitui 

uma das estrategias destinadas a garantir uma mclhor articulacao com o 

mercado e a elaborar altemativas de producao e de mantenimento das familias 

assentadas. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), entire 

outros, priorizou as iniciativas em torno de uma acao coletiva organizada no 

intuito de viabilizar economica e socialmente os asscntamentos que foram 

realizados sob sua coordenacao. A Associacao dos Produtores e a Cooperativa 

de Producao Agropecuaria de Massangana I I I , no municipio de Cruz do 

Espirito Santo — PB, sao exemplos de organizacao coletiva nos moldes do 

MST. O objetivo deste estudo esta centrado na analise do processo de 

organizacao dos trabalhadores rurais e das formas dc acao coletiva 

desenvolvidas no assentamento. As observacoes mostram como a aceitacao e a 

organizacao da acao coletiva dependem da trajetoria socio-historica c cultural 

dos assentados. As conclusdes das analises indicam que, no assentamento 

Massangana I I I , a proposta de acao coletiva do MST, na forma de Cooperativa 

de Producao Agropecuaria (CPA), nao condiz com a experiencia, com as 

praticas e os valores, quer dizer, com a trajetoria das familias de trabalhadores 

rurais do projeto. A Associacao dos Produtores, apesar de graves problemas de 

gerenciamento e de democratizacao dos processos decisorios, esta mais 

proxima da realidade das familias assentadas. Este trabalho rcssalta o quanto a 

organizacao nos assentamcntos e necessaria. Porem seu sucesso depende do 

respeito, das estrategias, das praticas c dos valores da agricultura familiar 

brasileira que somente espcram se desenvolver nas areas de refonna agraria. 



RESUME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L'evolution de la situation agraire an Bresil a conduit quelques mouvements de 

luttc pour la terre a promouvoir des formes collectives d'organisation de la 

production et de la commercialisation dans les perimetres de reforme agraire. 

Ce processus constitue I'une des strategics destinccs a assurer unc meilleure 

articulation au marche et a mettre en place des alternatives de production et de 

securisation des families reinstallees. Le Mouvement des Travailleurs Ruraux 

Sans Terre (MST) en particulicr, donne priorite aux initiatives d'action 

collective et d'organisation afin d'assurer la viabilile economique et sociale des 

perimetres dont il coordone la mise en place. L'Association de producteurs et 

la Cooperative dc Production Agricolc du Pcrimetre de Massangana III 

(Municipe de Cruz do Espiritu Santo, Paraiba) constituent deux exemplcs 

d'organisation collective issus des modeles du MST. L'objcclif de cette etude 

concerne 1'analyse du processus d'organisation des agricultcurs el des formes 

d'action collective developpces dans Ie projet Massangana I I I . Les 

observations montrent que la prise en compte de la trajectoire socio-historique 

et culturrelle des producteurs est fondamentale pour la mise en place d'actions 

collectives. Les conclusions de 1'analyse indiquent qu'a Massangana I I I , les 

modeles d'organisation proposes par le MST, en particulicr la Cooperative de 

Production Agricole (CPA) ne correspondent pas a 1'experience, aux pratiques 

et aux valeurs des families installees. L'Association en depit de graves 

problemcs dc gestion et des conditions dc democratisation des prises de 

decisions, apparait plus proche dc la realite des families du pcrimetre. Ce 

travail confirme la neccssite de formes d'organisation des producteurs, mais 

leur succes depend du respect des experiences, des pratiques et valeurs de 

1'agriculture familiale bresilienne qui ne demandent qu'a se developper dans 

les projets de reforme agraire. 
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INTRODUQiO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este trabalho tern como objcto de estudo os processos dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3930 

coletiva e a organizacao dos trabalhadores rurais no assentamento Massangana 

I I I no municipio de Cruz do Espirito Santo-PB. Nossa analise parte da 

importancia da trajetoria socio-historica e cultural das familias como 

facilitadora/inibidora da construcao da acao coletiva ou organizada. Neste 

contexto, destacamos a perspectiva do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) na unplementacao de modelos de organizacao para os 

assentamentos de refonna agraria, tendo em vista a tradicao de organizacao 

familiar presente na agricultura nordcstina e brasileira. 

A tematica escolhida para a elaboracao da dissertacao tern a vcr 

com nossa experiencia profissional vivida como professor da Universidade 

Estadual do Oeste do Parana, onde realizamos diversos trabalhos de extensao 

junto a organizacoes presentes nos assentamentos do oeste paranaense. 

Nosso projeto de dissertacao, quando aprcsentado na prova de 

selecao do Mestrado em Sociologia Rural da Universidade Federal da Paraiba, 

estava vinculado a analise da acao coletiva no assentamento Vitoria em 

Lindoeste-PR. No entanto, devido a distancia e as dificuldades financeiras para 

a realizacao da pesquisa, resolvemos estudar urn assentamento na Paraiba onde 

pudessemos manter nosso objcto inicial dc analise c, assim tambem, poder 

contribuir para urn melhor entendimento das organizacoes rurais existentes no 

Estado. 

Desta forma, mantivemos cncontros com as liderancas estaduais 

do MST na Paraiba para analisarmos qual assentamento facilitaria mais a 

execucao de urn estudo sobre organizacao dos assentados. Decidimos, assim, 

optar pelo assentamento Massangana I I I . A cscolha deve-se as seguintes 

razoes: primeiro, o assentamento fica proximo do local de nossa moradia; 

segundo, relativamente e de facil acesso; terceiro, neste local existem diversas 

formas de organizacao; e, por ultimo, trata-se de um assentamento onde nao 

houve nenhum resgate historico da trajetoria, da luta e da vida das familias 

assentadas. 



Tendo assim definido o tema c o lugar da pesquisa, queremos 

ressaltar, de acordo com Zimmermann (1989), que, por se tratar de urn estudo 

de caso, os resultados da pesquisa tern uma capacidade explicativa limitada 

servindo, cntretanto, como insumo para a discussao da tematica da acao 

coletiva no quadro da reforma agraria. 

Quanto a estrutura da dissertacao, no primeiro capitulo situamos a 

problematizacao do tenia, discutindo o objeto e os conceitos que nortearam o 

estudo. Enfatizamos o contexto agrario que resultou no surgimento do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e nas formas coletivas de 

trabalho criadas. Aprcsentamos as hipoteses da pesquisa, os objetivos c a 

justificativa do estudo. 

O scgundo capitulo enfoca a situacao dos assentamentos de 

reforma agraria no Brasil quanto a organizacao dos trabalhadores. Da enfase 

ao debate em torno do papel da agricultura familiar no contexto da reforma 

agraria, bem como a historia das lutas dos trabalhadores rurais organizados no 

MST e as origens do movimento na Paraiba. 

O terceiro capitulo trata da reconstituicao historica da luta pela 

terra no assentamento Massangana I I I c do surgimento das formas dc 

organizacao. Analisa-se tambem, a representacao pelos assentados da luta pela 

terra e dos conflitos surgidos depois de criadas as organizacoes. 

0 ultimo capitulo procura analisar os processos de construcao da 

acao coletiva nas organizacoes do assentamento Massangana I I I . Discute as 

tensoes entre a logica individual c a aprendizagem coletiva, a partir da 

dinamica socio-historica e cultural dos assentados. Analisa a influcncia 

exercida pela acao de tutelas externas ao grupo e de liderancas internas, assim 

como a capacidade dos atores cm definir c reconhecer novas regras, na 

pcrspectiva de urn controlc cfctivo das dinamicas cm jogo. 

Nas considcracocs finais, aprcsentamos uma sintcsc dos 

resultados do estudo, tendo em vista as hipoteses prcviamentc elaboradas c os 

objetivos norteadores do trabalho. Alem disso, cxpomos sugestoes que podem 

auxiliar a supcracao de conccpcocs dogmaticas a rcspeito de modelos de 

organizacao pre-concebidos que sao implantados nas diversas rcalidades dos 

assentamentos de reforma agraria no Brasil. 



/ A AQAO COLETIVA NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA 

AGRARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L1 A FORMULAQAO DO PROBLEMA 

1.1.1 Objeto e Conceitos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O objeto deste estudo sao os processos de acao coletiva, em 

particular de associativismo, e a organizacao dos trabalhadores rurais, no 

assentamento de reforma agraria Massangana-III no municipio de Cruz do 

Espirito Santo—PB. Por acao coletiva, entendemos, de acordo com OLSON 

(1978:21), "a acao de urn grupo de individuos que tern interesses comuns 

exprcssos na defesa de urn objetivo coinum". A acao coletiva foi tambem 

definida como "o csforco miituo e simultaneo de pessoas ou grupos de 

pessoas com o intuito de mudar, temporaria ou permanentemente, o estado de 

urn sujeito ou objeto" (FGV, 1986). 

No caso especifico deste estudo, a acao coletiva pode ser 

entendida como a forma de cooperacao nos processos de manejo do 

assentamento e da producao, desde a apropriacao da terra, a comercializacao 



19 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dos produtos, o abastecimento em insumos e/ou a reparticao do produto do 

trabalho pelas familias de trabalhadores rurais assentadas (Carvalho,1998). 

A expressao "Associativismo" e utilizada neste estudo para dar 

conta, de maneira generica, de todas as possibilidades de cooperacao 

organizada entre pessoas fisicas para a realizacao de urn determinado 

objetivo. 

Por "Assentamento" entendemos, segundo CARVALHO 

(1998:04), "o conjunto de familias de trabalhadores rurais vivendo e 

produzindo num determinado imovel rural, desapropriado ou adquirido pelo 

govemo federal (tambem pelos governos estaduais no caso de aquisicao), com 

o fim dc cumprir as disposicoes constitucionais e legais relativas a reforma 

agraria". A expressao "Assentamento", segundo o mesmo autor, pode ser 

utilizada tambem como um agregado heterogeneo de grupos sociais 

constituidos por familias de trabalhadores rurais. 

Para esses objetivos coletivos se efetivarem, a organizacao dos 

assentados e fundamental. Segundo MERCOIRET (1995:03), "a organizacao 

e um instrumento da acao coletiva, e se define por um conjunto de acoes entre 

diferentes grupos ou pessoas relacionadas com a acao coletiva de maneira 

estavel" Para a autora, essas acoes sao relacionadas com um objetivo 

estabelecido entre individuos e podem ocorrer de diferentes formas. Podem 

originar-se de um problema que so sera resolvido de forma coletiva, ou serem 

originadas por um objetivo especifico, por exemplo, o acesso a terra, ou a 

comercializacao dos produtos, etc. 

Crozier & Friedberg (1977) sao enfaticos ao sublinhar que a acao 

coletiva, ou acao organizada, nao e um fenomeno natural, mas uma 

construcao social cuja existencia coloca diversos problemas, a comecar pela 

explicacao das suas condicoes de emergencia e de permanencia. Nesse 

sentido, Mercoiret (1995) obscrva que os processos organizativos dependem 
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muito dos individuos que os criam e do contexto onde estao inseridos 

(cultural, historico c politico). Desta forma, procura-se, neste trabalho, 

caracterizar o processo de organizacao dos assentados assim como a analise 

dos principals mecanismos de construcao e realizacao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acao coletiva, a 

partir dos principios propostos por Ostrom (1992) e Sabourin (1999). 

Num estudo aplicado a perimetros irrigados e projetos de reforma 

fundiaria na Africa e na Asia, Elinor Ostrom (1992) identifica tres modos 

complcmcntares de construcao da acao coletiva: 1) a delcgacao de poder c 

responsabilidade; 2) a aprendizagem coletiva, entendida como a integracao dc 

conhecimentos e referenciais novos na pratica de uma experiencia comum; 3) 

a capacidade de formulacao de novas regras. 

Sabourin (1999) trabalhou estas ties catcgorias no caso de 

organizacoes de agricullores familiares do Nordeste. Ele mostra como esses 

tres mecanismos ou momentos nao sao seqiienciais ou lineares, mas ao 

contrario podem ser simultaneos, ou mais bem ciclicos, segundo um 

fenomeno iterativo. 

No caso estudado, por exemplo, e em muitos assentamentos, foi a 

evolucao do contexto agrario no Brasil que levou o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) a promover formas coletivas dc 

organizacao da producao e da comercializacao nos projetos de reforma 

agraria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ParazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o MST, apos a conquista da terra a luta deve 

continual; puis a simples recamponeisagao nao e o 

suficienle para assegurar a passe e o uso da terra, como 

tambem e necessdria para a continuagao da organizacao 

adquirida durante os processos de ocupacao e 

acampamento (NASCJMENTO TILHO, 1990:01). 
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Esta estrategia prende-se a necessidade de articular-se com a 

economia de mercado e de elaborar alternativas de sobrevivencia, 

mantenimento e reproducao das familias assentadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.2 A problemdtica no quadro da reforma agraria 

O desenvolvimcnto do capitalism© no campo impos aos 

trabalhadores rurais brasileiros uma logica, onde a simples posse da terra nao 

garante a reproducao das unidades produtivas familiares. O simples equilibrio 

Trabalho-Producao-Consumo1 nao asscgura com eficacia a permanencia dos 

trabalhadores rurais no campo. 

Dentro de um contexto mcrcadologico, aqueles trabalhadores 

rurais que se situam na esfera da pequena producao, que detem apenas 

pequenos lotes de terra, tern poucas chances de realizarem um processo de 

acumulacao. Esse exige uma maior integracao ao mercado e niveis de 

producao e produtividade agiicola dificilmente acessiveis a maioria dos 

assentados. 

Nesse sentido, a acao coletiva na forma de associativismo foi a 

maneira encontrada por alguns movimentos sociais para ter acesso a terra e 

outros fatores de producao e para torna-la e mante-la produtiva, com o intuito 

de preservar as milhares de familias de trabalhadores rurais como produtores 

ativos no campo. 

A acao coletiva requer o esforco mutuo e simultaneo de pessoas 

ou grupos de pessoas visando a uma mudanca social. Para que ela se efetive, e 

'- Vcr a esse rcspcito InzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wilkinson John. O Estado, a attroinduslria c a pequena producao. (1986). p. 47-50; 

onde discutc os limilcs do debate classico, mais particularniente, Chayanov c a logica nao-capilalista da 

cxploragao camponcsa. 
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necessario que os grupos latentes encontrem-se caracterizados por um 

conjunto dc individuos dctcntores de interesscs comuns. Esses grupos 

latentes, geralmente, tomam consciencia de seu intercsse, o que redunda 

"normalmente" numa acao coletiva mais ou menos espontanea, no inicio, e 

progressivamcntc construida (Boudon & Bourricaud, 1993). 

O MST e um exemplo dc movimento social no campo que 

organiza os trabalhadores rurais de forma coletiva, a partir de dois objetivos 

complemcntarcs:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1:) para viabilizar a conquista da terra c logo dar um peso 

maior aos assentados cm nivcl economico; 2:) como uma forma idcologica 

inserida num projeto socialists que atcnda aos anseios maiores do movimento 

de uma maneira geral, ou scja, "uma experiencia que desponta como uma 

forma superior de organizacao da producao" (MST, 1997). 

Nessa otica, pela necessidade de o trabalhador rural obter 

resultados economicos concrctos que o viabilize como produtor ativo, o 

simples asscntar nao e o suficiente. A promocao de experiencias coletivas de 

manejo do assentamento e da producao e proposta como uma alternativa para 

a preservacao e a aquisicao dos meios de producao (terra e maquinas), bem 

como a busca de uma melhor qualidadc dc vida. 

Por outro lado, por vivenciar um contexto socio-economico onde 

cada vez mais a agricultura subordina-se ao capital, torna-se necessaria uma 

adaptacao cada vez maior cm termos de tecnologia (intcnsificacao da 

mccanizacao agricola) c uso de capital e insumos nos assentamentos de 

reforma agraria. 

Para Wanderlcy (1996), a agricultura familiar, dentro do que se 

convencionou chamar dc socicdadcs modernas, tern de, necessariamente, 

adaptar-se a um contexto socio-economico proprio destas sociedades, 

obrigando as familias camponesas a realizarem modificacoes importantes na 

sua forma de produzir c cm sua vida social tradicional. 
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Este contexto economico a que se refere a autora traduz-se na 

necessidade de a producao familiar adaptar-sc aos novos rumos de uma 

agricultura moderna, mccanizada e principalmente competitiva, o que sugere 

uniao e fonpa dos produtores e, consequentemente, organizacao. 

Para o MST, lutar pela terra e conquista-la nao c o suficiente. E 

apenas o inicio de uma luta interminavel em busca da sobrevivencia. " A 

producao mercantil capitalists e a dominantc e nela o pequeno produtor nao e 

livre, cmbora a propricdade da terra e dos meios de producao e a direcao do 

processo produtivo familiar lhe forneca a falsa sensacao dc viver sem patrao" 

(MST, 1993). 

As mudancas ocoiridas no padrao agricola brasileiro a partir do 

segundo pos-guerra, a cliamada modernizacao da agricultura2, que mudou a 

base tecnica da producao agricola com a introducao de maquinas e insumos 

quimicos, foram responsaveveis pela desarticulacao da logica tradicional 

camponesa (Kageyama et alii, 1987) e pelas novas maneiras de produzir, 

criando, dessa forma, necessidades que ate entao nao faziam parte do mundo 

campones. 

Essa incorporacao do progrcsso tecnico propiciado pelo processo 

de modernizacao da agricultura se processou, porem, de forma espacialmcntc 

dcsigual. Ela foi bem mais intensa no Centro-Sul do pais do que nas regioes 

Norte e Nordcstc. Constata-sc, por exemplo, essa difcrenca na concentracao 

dc 80,9% do numcro dc tratores existentes no pais, em 1980, nas regioes Sul e 

Sudeste contra 7,4%, no Norte e Nordestc (Moreira & Targino, 1997). 

Na Paraiba, o processo dc modernizacao foi bem mais modesto 

comparado com o Centro-Sul. Os indicadores do ano de 1980 mostram que 

apenas 3,8% dos estabelecimentos agropecuarios utilizavam adubos quimicos. 

2

- Vcr, sobrc esse assunto, Kageyama. AngelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et alii. O novo padrao agricola brasileiro: do complcxo niral 

aos complcxos aaroinduslriais. 1987 (mimco). On ainda Brum. Argcmiro. A modernizacao da aftricultura: o 

binomio trigo/soia. Ijui, 1985. 
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Todavia, quando comparados aos valores existentes em 1970, eles dcixam 

transparecer, em nivel estadual, um movimento ascendente representado, 

sobretudo, pela intensificacao da utilizacao de processos mecanicos e de 

insumos quimicos. Esse movimento pode ser constatado pelo "crescimento 

observado no numcro de tratores existentes. Esses passaram de 822 em 1970, 

para 3.109 cm 1980, o que significou um aumento de 2.287 unidades, 

correspondente a um crescimento relativo dc 278,2%" (MOREIRA & 

TARGINO, 1997:199). 

Garcia Jr. (1989) realca esta mudanca na base tecnica da 

producao, evidenciando a acumulacao de novos meios de producao na 

agricultura paraibana na decada dc setenta, nas tradicionais "casas de 

farinha". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um processo semelhanle pode ser observado na recenle 

substituicao das casas de farinha a braco por casaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de farinha a 

motor... Nole-se que o motor vem poupar trabalho na tare fa que 

mais exigia esforco na casa de farinha a braco, que era cevar a 

mandioca. Confudo, antes podia-se pagar traba/hador, dois 

normalmente, para mover a grande roda que aciona o rodete 

que ceva a mandioca at raves de uma polia. Agora, o motor e 

sempre operado pelo dono da casa de farinha ou por um filho 

sen (GARCIA Jr., 1989:146). 

Essas mudancas vao ocasionar uma imposicao propria na forma 

de produzir, que dcixa de obedeccr aqucla logica tradicional camponesa, onde 

a familia determina o ritmo da producao de acordo com suas necessidades, 

para obedccer ao comando dc instancias cxtcrnas a unidade produtiva, que se 

ve compelida a adota-las sob a pena de nao sobrcvivcr no mercado. 

Dcssa forma, os trabalhadores rurais sao obrigados a colocarem-

se face a uma nova interlocucao dentro do contexto produtivo: saindo de um 

mundo cultural proprio para estabeleccr um "dialogo" com as novas 

cxigencias dc uma sociedade camponesa tecnilicada e modernizante. Neste 
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contexto, a agricultura brasileira intensifica sen papcl como fator de 

acumulacao de capital. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Supondo-se epic a agricultura sempre tenha desempenhado 

historicamente a funcdo de acumulacao de capital, acontece c/ue 

o modo como ela agora o faz esta mudando, pais algo como 

metade de sens insumos nao mais provem do "laborafdrio 

natural", mas da producao social, na qua/ comanda o capital 

industrial ejinanceiro (MilHER, 1986:37). 

Em suma, as caracteristicas desla nova agricultura ou deste novo 

padrao agricola transformani o meio rural em potencial consumidor da 

indiistria de bens dc capital (maquinas), ao mcsmo tempo em que cria uma 

nova dependencia. Conformc Miiller (1986), o trabalho agricola se subordina 

ao capital, e a terra-materia perde suas forcas determinadoras das condicoes 

de producao em favor da terra-capital. 

Em termos gerais, o descnvolvimento do capitalismo no campo, 

atraves do avanco da modernizacao da agricultura, alterou profundamente a 

organizacao social no meio rural. Dc acordo com o IBGE 3 , o meio rural 

brasileiro perdcu 5,75 milhoes de trabalhadores entre 1985 e 1996. "Em onzc 

anos, o niimero de trabalhadores agricolas caiu de 23,3 milhoes para 17,9 

milhoes, como resultado do processo de modernizacao da agricultura" (IBGE, 

1996). 

Na Paraiba nao foi difercnte, a reducao da populacao rural, tanto 

cm termos relativos quanto em termos absolutos, e tida, historicamcntc, como 

uma das conscqiiencias do desenvolvimento capitalista da agricultura. 

A dominacao do capital sobre a agricultura torna excedente uma 

parce/a significative! dos trabalhadores rurais, em decorrencia da 

elevacdo da composicdo orgdnica do capital, das mudancas nas 

relacdes sociais de producao e das transformacdes no uso do solo 

requeridas pela sua metamorfose em mercadoria... Nao testa duvida 

3

- Ccnso agropecuario divulgado pelo IBGE (lnstilulo Brasileiro dc Gcografia c Eslatislica). no dia 18/12/98. 

Fonlc: Jornal 0 NORTE. Joao Pcssoa 19/12/98 - Cadcrno dc Economia. p.8. 



26 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de que as Iransformagoes recentes da organizacao agraria paraibana, 

circunscritas no quadro de uma "modernizacao conservadora" e os 

impaclos dela decorren/es, estao na origem dos fluxos populacionais. 

Isio e, uma serie de fa/ores resullanles da subordinacao real da 

agricultura ao capital tern contribuido para a intensificacao do exodo 

rural (MORFJRA & TARGINO, 1997:225). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os autores acima citados sublinham que so nos anos setenta a 

perda da populacao rural na Paraiba foi de 440 mil pessoas e que nos anos 

1980 a 1991 o processo intensificador da retracao desta populacao foi de 

ordem superior4. 

O modelo capitalists de desenvolvimento da agricultura adotado 

pelo Brasil e que tambem atingiu a Paraiba desembocou num contexto onde 

milhares de familias de trabalhadores rurais foram sufocadas c direcionadas a 

falencia. 

O movimento de exclusao do campo do qual grande parte dos 

trabalhadores rurais brasileiros foram vitimas, gerou formas de organizacao e 

anseios de transformacao social que culminaram com a revitalizacao de 

"utopias" socialistas na decada de 1980. A luta pela reforma agraria via 

ocupacao de latifiindios improdutivos se mostrou como a contrapartida as 

opcoes que a realidade agraria apresentava no ccnario das transformacoes 

agricolas em andamento. 

A exclusao de todo um conjunto dc trabalhadores rurais do 

processo dc modernizacao pelo qual passou a agricultura brasilcira 

impossibilitou a rcproducao social de pequenos agricultures familiares. Isso 

foi, segundo Mcdeiros (1989), a base da genese do movimento de luta pela 

terra. Dc acordo com Grzybowski (1990), a origem do movimento esta 

associada as acoes de resistencia e as ocupacdes de terras por grupos de 

4

- Sobrc essa qucslao. vcr Morcira c Targino (1997). no ponlo que se referc ao crescimento rcccntc da 

iwpulacao rural paraibana. Os autores mostram que. cm 1950. tres quartos da populagao rural csladual 

rcsidiam na area rural, enquanto que. cm 1991. essa parlicipaciio era da ordem dc apenas 36% (p.233). 
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trabalhadores rurais de algum modo cxcluidos pelas transformacdes em curso 

na regiao Sul e prccariamcntc reintegrados na producao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Recusando a proletarizacao (e islo e muito importante para 

compreender o movimento), no campo ou na cidade, e nao 

podendo mais reproduzir a pequena producao na fronteira 

agricola (para eles Ma to G rosso e Rondonia),, devido aos 

recursos tecnicos e financeiros requeridos e aos conflitos ai 

existentes, para os descendentes de colonos que se 

identificam hoje como sem-terra restou a iniciativa da luta 

pela terra (GRZYBOWSKI, 1990:23). 

Num primeiro momento, para o MST, o lema principal era "terra 

nao se ganha, se conquista" (uma bandcira geral pela reforma agraria); 

posteriormente esse objetivo transformou-se, principalmente nos anos 90, em 

"ocupar, resistir e produzir". Esse segundo principio tern possibilitado a 

milhares de familias a Utopia do retomo como produtor ativo no campo. A 

grande missao, porem, e permanecer na terra. 

De acordo com Brumer, e preciso ressaltar que a conquista da 

terra pelos trabalhadores envolve questocs adicionais. 

Esses trabalhadores deixam de ser sem-terra e, mesmo 

que continuem vinculados ao MST e apoiados por ele, 

passam a ter que resolver problemas, tais como sua 

insfa/acao numa nova area, obtencdo de credito, adocao 

de determinadas tecnicas produtivas e busca de mercados 

para sens produtos, e a ter interesse pelos precos dos 

produtos a serem comercializados e dos insumos a serem 

adquiridos, entre outros (BRUMER, 1990:138). 

Para enfrentar tais problemas, o MST, na sua logica interna, 

pcrcebeu que o modelo de modernizacao da agricultura brasileira priorizava o 

trabalho individual, comprometendo desta forma a permanencia dos 

trabalhadores rurais na terra conquistada. Por isso, a cooperacao agricola (ou 

associativismo) revelou-se como um dos modclos alternatives. Para enfrentar 

o perigo da prolctarizacao, o movimento passa a dar enfase a acao coletiva. 
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" A cooperacao agricola e a saida para os pequcnos agricultures aumentarem a 

produtividade do trabalho, o volume da producao e nao terem que deixar o 

campo ou virarem mao-de-obra explorada pelos latifundiarios'' (MST, 1993). 

E preciso salicntar que, a partir do momento em que surge o 

MST e que a ideia da reforma agraria passa a adquirir certo grau de 

possibilidade de concretizacao, a proposta do associativismo busca enfrentar 

os fracassos dos programas de reforma agraria que ate entao cxcluiam os 

assentados das politicas agricolas e sociais. Surge dai a nccessidade de 

procurar fonnas associadas e cooperativas para viabilizar o trabalho de cada 

um. Sao diversas as solucoes encontradas como tambem sao complexas as 

formas de associativismo nos assentamentos do pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Entre o modelo mais individual familiar e o lolalmcnic coletivizado 

cxistcm, lodavia, graduagdes e inumeras combinagdes especificas. A 

solugao enconirada par a/guns assentados pode ser a/go 

"semicole/ivo", com a socia/izagao, por exemplo, da compra e do uso 

de mdquinas, equipamenlos e insumos, ficando sen emprego sob os 

cuidados de cada fam ilia separadamente, em sen respect ivo lole. Em 

outros casos, aforga de trabalho do conjunto das familias e utilizada 

para algumas fases do processo produtivo, normalmente atividades 

que sao comuns a lodas elas, como o preparo do solo, a adubagao e a 

col he it a, enquanto os tratos da cultura no lote e sens resultados 

economicos ficam por conta de cada fam ilia. A comercia/izagao e o 

transporte podem tambem ser realizados de forma unificada 

(BERGAM A SCO & NORDER, 1996:57). 

Segundo Carvalho (1998), cada assentamento aprcsenta 

variacoes significativas nas formas de associativismo vivenciadas pelas 

familias de trabalhadores rurais. A cada conjuntura, em cada contexto, 

diferentes fatores, tanto de ordem objctiva como subjetiva, determinam o grau 

de intensidade da participacao das pessoas em cada um dos diversos pianos 

sociais da sua existencia. Portanto, conclui o autor, nao e possivel 

estabelecerem-se simctrias entre fonnas de associativismo e as motivacoes 
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que, em cada lugar e tempo, conduziram, conscnsuada ou constrangidamente, 

as pessoas a associarem-se. 

Os processos dc participacao e de organizacao sociais 

consensuadas e constrangidas foram definidas pelo autor acima citado como: 

1) Consensuadas: aquelas nos quais as pessoas dirctamentc 

envolvidas colocam-se como sujeitos do seu que-fazer, do pensar e 

transfonnar o inundo que vivenciam, tanto perante as demais pessoas e 

organizacoes da sociedade civil como perante as pessoas e os organismos 

governamentais, amplo senso; 

2) Constrangidas: sao resultados de uma dinamica social em que 

as pessoas diretamente interessadas encontram-se cm situacao cconomica, 

politica e ideologica de subalternidade, sem possibilidades conjunturais de 

negarem sua presenca (participacao) em reunioes convocadas por terceiros, ou 

negarcm as inducdes para associarem-se (organizacao). Com relacao aos 

assentamentos, essa inducao constrangcdora parte preponderantemente dos 

organismos governamentais. 

Essa ideia socialists de juntar esforcos para produzir, que 

penneia as cartilhas do MST, e inspirada principalmente pelo pensamento de 

Engels, que, no final do scculo passado, ja apontava como missao dos 

socialistas a orientacao da producao individual e sua propriedadc privada para 

um regime cooperativo campones. 

Num contexto pouco comparavel, Engels achava que o dever dos 

revolucionarios era moslrar aos camponeses, constante e incansavelmente, 

que enquanto o capitalismo dominar, sua situacao continuara a ser 

absolutamente desesperadora e que, contra essa decadencia, so havia uma 

indicacao: a reuniao dessas economias em fazendas cooperativas. 
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Convcnccr os camponeses da absolute impossibilidade de 

conservar suapropriedade parcelar... infundir-lhes a cerleza 

absoluta de que a producao capilalisla passara por cima de 

sua anliquada e impolenle pequena exploracao, da mesma 

forma que um Irem passa por cima de um pequeno carro de 

mao" (ENGELS, 1985:239-241). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dessa forma, de encontro com essa ideia, o MST considera que a 

cooperacao agricola nos moldcs socialistas, contempla-se como a linica 

possibilidade de evitar que a propriedade parcelar seja condenada ao 

desaparecimento. Para o movimento, "a cooperacao agricola e o jeito de 

juntar ou somar esforcos de cada agricultor individual, para fazer as coisas em 

conjunto. Comprar ferramcntas, junta de bois, comprar maquinas e ate chegar 

ao ponto de ter a terra em conjunto'XMST, 1993). 

Sendo assim, para o MST, quanto mais coisas se fizerem em 

conjunto, mais rapidamente as familias assentadas atingirao um progresso 

satisfatorio em termos cconomicos e sociais. Porem a realidade tern se 

mostrado um pouco apatica a essa ideia do movimento. A grande maioria dos 

trabalhadores rurais que vivem nos assentamentos nao tern essa mesma 

concepcao "ideal ista". 

A necessidade de cooperar aparcce para os assentados como uma 

imposicao das necessidades da vida. E isto e bem difernte da imposicao dc um 

modelo exageradamente coletivista. 

Esta utopia socialists do MST de coletivizacao das terras e da 

producao ultrapassa as formas de composicao da agricultura familiar, 

rcpresentando uma negacao desta propria agricultura e do campesinato. 

Tcoricamente reprcsenta um fracasso historico da coletivizacao contra a 

logica dos camponeses. 

A tarefa de trabalhar juntos, de coletivizar os meios de producao 

c outras demandas coletivas nem sempre e aceita e colocada em pratica pela 

maioria dos assentados. Isso porque o MST, que atua como representante 
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principal das dcmandas dos assentados, nao abrangc como tal a totalidade 

destes, em funcao de sua pequena estrutura e dc posicoes idcologicas que nem 

sempre condizem com a hctcrogeneidadc da populacao assentada ( Kleba, 

1994). 

Se a orientacao para a acao coletiva nos assentamentos pode ser 

apontada por estudiosos do MST (por exemplo, Cardoso, 1994), como uma 

questao acertada, nem todos a seguem. Como problema maior para a 

organizacao coletiva, podemos citar a propria ideologia artesanal do 

campones, qual seja, o jeito de trabalhar sozinho, de tomar decisoes sozinho, 

de nao precisar prestar contas de seu trabalho para ninguem, de definir seu 

proprio horario. Qucr dizer, uma coisa e aquilo que e trazido pelo MST ate os 

trabalhadores rurais, outra e a ideologia camponesa inserida num contexto 

cultural e historico determinado. 

BOXEN
0

1 

Caracteristicas da sociedadc camponesa 

A agricultura camponesa e considerada uma forma particular da agricultura 

familiar. Trata-se efctivamente, dc uma agricultura familiar, uma vez que ela 

se funda sobre uma relacao fam'lia-producao-trabalho, no entanto tern 

particularidades que a especi fleam no interior do conjunto maior da agricultua 

familiar e que dizem respeito a forma de produzir, aos objetivos da alividade 

economica e as experiencias de sociabilidade. 

E um sistema que funciona na estreita associacao entre a unidade de producao 

e a familia, dc que resulta a interdependencia entre organizacao da producao e 

as necessidades do consumo do grupo domestico. 

Um dos eixos centrals da associacao camponesa entre familia, producao e 

trabalho e a cxpectativa de que todo investimento em recursos materials e de 

trabalho despendidos na unidade de producao, pela geracao atual, possa vir a 
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ser transmitido a geracao seguinte, garanlindo a esta, as condicoes de sua 

sobrevivencia. 

No que se rcfere a vida social, a agricultura camponesa e profundamcntc 

inserida em um territorio, lugar de vida e de trabalho, onde se desenvolve uma 

forma de sociabilidade especiifca, que ultrapassa os lacos familiares e de 

parentesco. 

As principals caractcristicas das sociedadcs camponesas, segundo Henri 

Mendras sao: 

- uma relativa autonomia face a sociedade global; 

-a importancia cstrutural dos grupos domcslicos; 

-sistema economico de relativa autarquia; 

-sociedade de inlerconhecimcntos; 

-funcao decisisva dos mcdiadores entre sociedade local e a sociedade 

global. 

Fonte : Wandcley (1996) 

Para o MST, resta a tarefa de trabalhar essa ideologia, 

assegurando a consecucao de sua proposta em niveis concretos, como, por 

exemplo, criando grupos coletivos onde os resultados economicos possam ser 

satisfatorios (como no caso dos assentamentos no Sul do Brasil). De outra 

forma, a acao coletiva nao representa uma alternativa signiflcante para as 

diversas familias de trabalhadores rurais assentadas. Nao e o caso de 

subestimar a proposta de cooperacao agricola do MST, pois, frente a 

precariedade, essa tern se mostrado como alternativa concreta e imediata. Pois 

onde essas iniciativas foram implantadas, em sua grande maioria, geraram 

rcndas maiores para seus bcneficiarios do que aquelas que optaram pelo 

trabalho individual (Zamberlam & Florao, 1989). 
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Alem disso, como sublinha Zambcrlam (1994), os grupos de 

trabalho coletivo "tern cnvidado csfoi'cos numa discussao interna para 

redescobrir o verdadeiro sentido do trabalho: humanizador, necessario, 

criador de novas relacoes entre as pessoas, e destas com a natureza, atraves do 

qual e possivel modificar, construir, com prazer, a realidade" 

(ZAMBERLAM, 1994:131). 

Sabemos, segundo Abramovay (1994), que os assentamentos do 

Nordeste, sob varios aspectos, mostram situacao mais precaria do que os de 

outras regioes. A fertilidade dos solos e menor, os problemas com agua sao 

uma constantc, e os assentados dcpendem muito da venda da forca de trabalho 

para sobreviver. Porem a precariedade tende a ser maior quando existe um 

isolamento entre as proprias familias assentadas, ou seja, quando inexiste 

qualquer forma de acao coletiva. 

Outra questao importante diz respeito a propria agenda de 

demandas e de acoes que o MST tern colocado em pratica em todo o pais. 

Como e um movimento nacional, tende a efetuar suas diretrizes dentro de um 

contexto generalizavel.de acoes. Isto tern provocado diversos problemas, pois 

nossas realidades regionais sao dispares. O que pode ser eficaz no Sul, muitas 

vczes, nao corresponde em mesmo grau dc sucesso em outras regioes. 

Navarro (1997) salienta que essa orientacao e, no minimo, problematica, e 

que o argumento nao exige extensa teorizacao para comprova-lo, pois e de 

conhecimento de todos a enormc diversidade social, cultural e economica do 

pais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Um conjunto dc reivindicagoes, ao assumirem sua concretude 

regional, portanto, tomam-se "bandeiras nacionais" 

ineficazes em prazos maiores, e o MST necessila, com 

urgencia, propor new apenas uma eigenda nova de demeindeis, 

mas tambem de acoes, epie seja diferenciada, conforme as 

particularidades de cada regido (NA VARRO, 1997:125). 

http://generalizavel.de
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Dessa forma, o sucesso da acao coletiva engendrada pelo MST so 

seria possivel mcdianle o "testemunlio" empirico dc cada regiao. O 

movimento nao podcria trair-se pela imagcm. Necessitaria antes de tudo 

perguntar-se se a proposta adequa-se ou nao as particularidades regionais. 

Deveria rcspcitar as historias familiares dos trabalhadores rurais, entre os 

quais, como a experiencia tern mostrado, nem todos carregam em sua genese 

a acao coletiva. 

Klcba (1994) enfatiza esta situacao, ao colocar que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As chances de eslabilidade de grupos cooperativos nos assentamentos 

coordenados pelo MST correspondent aos sens grans de 

homogeneidade em relacao a fatores como tamanho das unidades 

familiares (quantidade de membros que trabalham e que consomem), 

trajetoria, experiencia profissional anterior, participacao ou nao em 

ocupacdes, disponibilidade de bens, etc. Cabe lembrar que os 

assentados que participaram do processo de ocupaccio de terras e dos 

acampamentos, adquiriram uma capacidade de auto-organizacao e 

uma permeabilidade a cooperacao agricola que os demais nao 

obtiveram (KLEBA, 1994:134-135). 

O controle social exercido pelas liderancas do MST para a 

construcao da acao coletiva tern sido importante para a consolidacao, do 

movimento. Infelizmente, ou talvez por crro de estrategia, essa ideia nao tern 

recebido a curto prazo muitos aliados, pois os assentados na sua grande 

maioria nao percebem e/ou nao compreendem que, alem da busca, de 

resultados economicos concretos, essa iniciativa reflcte uma visao dc 

sociedade que esta em jogo. Navarro (1997) critica a estrategia do 

movimento, chamando este controle de "militarizacao da estruturacao social 

das areas reformadas", visao, segundo o autor, quase nada democratica, pois 

fadada a criar conflitos. 

Embora esta forma organizativa centrada no controle social 

venha produzindo resultados que, ainda assim, sao melhores 

do que se nao existisse proposta alguma de organizacao dos 
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assentados (sendo bastante eficaz em mititos casos), nao 

parece ter maiores chances de prosperar, /do logo 

inform acoes difundem-se e os agricultores "enraizam-se" tio 

novo ambiente agrdrio em que o acesso a terra Ihes foi 

facu/tado (NAVARRO, 1997:127). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Criando conflito ou nao, o real e que o MST e um movimento 

que tern uma base estruturada. Suas contradicdes espelham os proprios 

desencontros que oulros tantos movimentos com idcias socialista^ se 

defrontam na construcao da sociedade imaginada. Nao podernos 

ingenuamente pensar que as liderancas do MST "enxergara" os assentados 

apenas como pequenos agricultores. O que esta em jogo e a caminhada de 

sujeitos historicos rumo a uma trajetoria para a mudanca social. A 

concretizacao dessa ideia esta nas cartilhas que o movimento prepara para 

suas liderancas nos diversos assentamentos. O caderno de formacao n° 23, 

sobre o progi*ama de reforma agraria, deixa claro essa situacao, ja na 

apresentacao: 

Este documento representa agora o programa agrdrio do 

MST. Representa a sintese de nossa visao sobre que tipo cle 

reforma agraria, que tipo de transformacdes sociais 

queremos para o meio rural brasileiro. Representa nosso 

sonho de mudancas... Nos sentimos ainda mais motivados a 

conhecer melhor a realidade que nos cerca para poder 

transformd-la. Mas transformd-la no sentido de construir 

uma sociedade mais justa, igualitdria c socialista. (MST, 

1995:06). 

Nesse sentido e que o MST, desde os anos oitenta, tern jnsistido 

cm organizar eoletivamente os assentados da Paraiba, em especial, no caso 

em estudo, o assentamento Massangana I I I , no intuito de constitui-los, em 

produtores viaveis, no atual estagio em que se encontram as relacoes de 

producao no meio rural. 

Alem desse aspecto, a organizacao coletiva insere-se num 

contexto maior da reforma agraria, onde o significado da implcmentacao de 
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propostas diferenciadas de uso e manejo do solo e convivencia social se 

apresentam como dcsmistiflcadoras da justificativa maior da realizacao de 

assentamentos no Brasil. "Ou seja, apenas evitar o inchaco urbano, o 

desemprego, etc. Nao e por outra razao alias que, sob este angulo, os 

assentamentos costumam ser comparados a outros progi'amas de natureza 

social, como, por exemplo, a distribuicao de tiquetes de leite" 

(ABRAMOVAY, 1994:139). 

A busca de saidas e formas de integracao social e o objetivo 

basico do movimento. Nesse sentido, os assentados tern se cmpenhado em 

organizar a cooperacao. A opcao se manifesta pela experiencia e a situacao 

vivida pelos trabalhadores rurais, sendo que cada familia tern o direito de 

escolher entre a cooperacao e/ou a individualizacao. 

O MST se propoe viabilizar diversas fonnas de organizacao 

(acao coletiva) nos assentamentos; entre elas, podernos citar, como as mais 

importantes, os grupos de familias, as associacoes ou grupos de maquinas, 

grupos de producao semi-coletivizado, grupos de producao coletivizados, 

cooperativas de comercializacao e as CPAs — Cooperativas de Producao 

Agropecuaria. Cada uma dessas fonnas e aplicada de acordo com as diversas 

realidades dos assentamentos (Carvalho, 1998). 

Para entendermos as diversas fonnas de organizacao e 

compreender a aplicacao das mesmas, basta nos atennos a diversidade da 

agricultura brasileira, as suas difercncas regionais e as diversas formas de 

expressao que configuram o perfil e a diferenciacao do nosso campesinato. 

Nessa perspectiva, o problema que se impoe para este estudo pode ser 

formulado nestes termos: sera que a proposta de acao coletiva para o 

assentamento Massangana I I I e condizente com a trajetoria socio-historica e 

cultural das familias de trabalhadores rurais assentadas ? 
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Nossa hipotese principal e que, nos assentamentos, prcdomina o 

comportamento individualista das familias dos trabalhadores rurais com 

relacao a gestao, o uso e a posse da terra. O comportamento individualista 

corresponde, primciro, ao desejo de os trabalhadores rurais livrarem-se da 

situacao de subalternidade das rclacocs sociais dc sujcicao por eles 

anteriormente vivenciadas. Segundo, o individualismo seguiria a evolucao da 

producao familiar inerente a trajetoria historica da agricultura brasileira. 

Dessa forma, os assentados tendem a produzir individualmente, nao abrindo, 

muitas vezes, espaco para o desenvolvimento do coletivismo. 

Este individualismo e caracterizado pela centralidade do 

patrimonio na unidade familiar. 

Como hipotese complementar, afirrnamos que a acao coletiva e 

uma construgao social que nasce dos processos de aprendizagem coletiva, e 

nao da imposicao externa de normas, de modclos e rcgras preestabclecidas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.2 OBJETIVOS 

A partir dcssas consideracoes, propoe-se como objetivo geral 

deste trabalho: demonstrar que as formas de acao coletiva nos assentamentos 

estao diretamente relacionadas com a trajetoria socio-historica e cultural das 

familias de trabalhadores rurais assentadas. 

Tal objetivo geral pode ser desdobrado nos seguintes objetivos 

especificos: 

1) identificar e caracterizar as diversas formas e trajetorias socio-

historicas de acao coletiva existentes; 

2) analisar os processos de construcao da acao coletiva nas 

organizacoes; 
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3) analisar as propostas dc acao coletiva do MST, tendo em vista 

a realidade do assentamento. 

4) demonstrar que a acao coletiva e uma construcao social 

decorrente dos processos de aprcndizagem coletiva, a partir das trajetprias 

sociais dos individuos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A JUST1FICATIVA DO ESTUDO 

Acreditamos ser de grande importancia para as Ciencias Sociais 

o estudo sobre alternativas de organizacao nos assentamentos, pois poucas^sao 

as pesquisas que tratam das fonnas dc trabalho coletivo engendradas pelos 

assentados no Brasil. Como resgata GOHN (1997:155), "a propria midia tern 

distorcido bastante a imagem do MST junto a sociedade, apresentando-o 

apenas em suas acoes nao legalizadas (ocupacoes), e deixando de aprcsentar 

os resultados das acoes dos que ja estao assentados, trabalhando 

coletivamente, por exemplo". 

Varios estudiosos do meio rural brasileiro, apontam a 

importancia dos movimentos e acoes promovidas pelos camponeses. Entre 

eles, Jose de Souza Martins ressalta que "os mais importantes acontecimcntos 

politicos do Brasil sao camponeses e, nao obstante desconhecidos nao so da 

imensa massa do povo, como tambem dos intelectuais"(MARTINS, 1986:25). 

Esta linha de pesquisa pode ser importance tambem cm nivcl 

regional, porque procura resgatar as experiencias promovidas pelos atores 

sociais do campo na Paraiba, mostrando diversoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modos de organizacao em 

situacoes novas entre as diversas catcgorias de trabalhadores que compoem o 

cenario da refonna agraria local. 
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Tambem torna-se importante pelo fato de resgatar informacoes 

sobre as evolucoes de um assentamento; o que permite uma analise critica de 

situapoes concretas e historicamente situadas. 

Acreditamos que estudos desta dinamica organizativa entre os 

assentamentos possibilitarao outras perspectivas de analise. Temos cer^eza 

tambem que tais consideracoes serao bem-vindas para os trabalhadores rurais, 

pois estes esperam da Universidade o engajamcnto na soma de resultados que 

possam contribuir para a resolucao de suas dificuldades. 

Para o Curso de Pos-Graduacao em Sociologia Rural, esperamos 

que esta pesquisa possa abrir novos caminhos e novas iniciativas de analise 

dos processos de construcao da acao coletiva. Tambem, rcssaltamos a 

integracao entre a sociedade civil organizada e a Universidade, como fato de 

importancia fundamental, principalmente porque trara, para os meios 

academicos, a tematica da questao agraria c, mais ainda, contribuira para a 

desmistificacao da imagem negativa criada em torno dos trabalhadores rurais 

ligados ao movimento dos sem-terra . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 A QUESTAO METODOLOGICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Revisao bibliogrdfica 

Quanto as referencias teoricas, realizamos primeiro uma pesquisa 

bibliografica sobre a questao agraria brasileira (reforma agraria, agricultura zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s

- Como falo dc importancia pcssoal, cslc estudo cstara cnriqucccndo jxlo conhccimcnto dc c.xpcricncias 

organizalivas do MST numa rcgiao que o autor da proposta nao conhecia, jx)is o mcsmo tern como local dc 

nascimcnto c moradia. o Sul do Brasil. 
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familiar e movimentos sociais) e sobre a acao coletiva em assentamentos6. 

Mesmo dando importancia aos classicos da questao agraria (Marx, Lenin, 

Kautsky e Chayanov) que analisam o espaco da pequena producao familiar no 

capitalismo, optamos por fazer, de acordo com Ramos (1999), uma exposicao 

dos estudos e pesquisas sobre assentamentos rurais no Brasil a partir de 

trabalhos publicados em meados da decada de 80 e ao longo da decada de 90. 

Acreditamos que essa opcao pode contribuir, de uma forma mais critica e 

atualizada, para a analise da realidade da problcmatica sobre a reforma agraria 

no Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.2 Coleta de da(los 

Os procedimentos metodologicos utilizados na pesquisa, de 

campo foram, principalmente, entrevistas com dirigentes e membros das 

organizacoes do assentamento e com mediadores do INCRA e do MST ( no 

caso deste assentamento, o principal mediador e o agrdnomo). Foram 

realizadas varias reunioes e conversas com liderancas do MST na Paraiba. 

Nossas unidades de observacao foram centradas nas organizacoes 

existentes no assentamento: a associacao, a cooperativa e as familias 

individualizadas. Em termos de amostragem, foram escolhidas aleatoriamente 

21 familias de um total de 131, sendo 11 da associacao (esta possui o maior 

numero de familias socias, num total de 100), 7 da cooperativa (esta possui 24 

familias socias) e 3 familias individualizadas, num total de 7. E importante zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6

- Sobre a acao coletiva cm assentamentos. cnconlramos poucos estudos sobre a tematica. isto lanlo cm nivel 
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salicntar que o enfoque da pesquisa esta centrado nas organizacoes formais 

existentes no assentamento (le-se Associacao e Cooperativa). 

A estratiflcacao da amostra se deu de acordo com o tipo de 

organizacao existente no assentamento, diferenciando liderancas, socios e 

tecnico na realizacao das entrevistas. 

Para a realizacao das entrevistas, bem como para a verificapap de 

algumas informapoes complementares que ficaram pendentes nas primeiras 

visitas ao assentamento, fomos ao todo em lorno de 20 vezes ate Massangana 

I I I , entre outubro de 1998 e setembro de 1999. Utilizamos a entrevista semi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j 

estruturada como recurso metodologico tendo em vista o alto indicc de 

analfabetismo no assentamento, e porque "possibilita registrar observapoes 

sobre a aparencia, sobre o comportamento e sobre as atitudes do entrevistado" 

(CERVO & BERVIAN, 1978:10,6). 

Algumas dificuldades encontradas nas entrevistas fpram 

marcantes nesse processo de investigapao. Poderiamos elenca-las da seguinte 

fonna: 

a) o nervosismo decorrente da fala diante do gravadpr; 

b) algumas crianpas choravam e gritavam durante algumas 

entrevistas, bem como alguns animais como galinhas adentravam nas casas, 

obrigando o entrevistado a interromper a entrevista tocando os animais para 

fora de casa; 

c) a preocupapao de alguns entrevistados com o destino das falas 

e com o.medo de comprometcr-se. 

Devido a esses fatores, procurou-se, sem o uso do gravador, 

esclarecer com alguns entrevistados o que havia de conflitante. 

dc Paraiba como dc Brasil. 
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1.4.3 Analise e tratamento da infonnagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para analisar a origem e a trajetoria socio-historica c cultural dos 

assentados, consideramos os criterios mais significativos entre os diversos 

itens do roteiro de entrevista. A nossa grade dc analise contemplou mais 

especificamente: 

— A situacao anterior ao assentamento ( cscolarizagao, 

experiencia profissional c familiar); 

— A trajetoria de luta ou militancia (experiencia de organizacao 

ou dc rcsponsabilidade); 

— Os bens possuidos antes e depois do assentamento; 

— A opiniao sobre as diferentes estrategias das organizacoes. 

Para analisar os processos dc construcao da acao coletiva, 

adaptamos a matriz seguinte, a partir de Ostrom (1992) e Sabourin (1999). 

Primeiro caracteriza-se a expressao dos interesses individuais e da 

aprendizagem coletiva. Consideramos a expressao dos interesses individuais 

dos assentados e as suas representacoes das organizacoes e dos bens coletivos. 

Segundo, identificam-se as diversas formas de delegacao de 

poder e de responsabilidades. Diferenciamos em particular o papel das tutelas 

externas (INCRA e MST), dos mediadores (MST) e as formas de delegacao 

de poder aos dirigentes do assentamento (elcitos ou cooptados). 

Finalmente, analisa-se a capacidade de formular novas regras, 

quer dizer, a passagem da decisao coletiva para a aplicacao das regras 

comuns. 



2 ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA E ORGANIZA^OES 

DOS PRODUTORES 

2.1 OS DADOS DA REFORMA AGRARIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Existe uma relativa falta de dados seguros e confiaveis sobre a 

reforma agraria no Brasil. Um exemplo disso sao os dados do IBGE (Instiluto 

Brasileiro de Geografia e Estatistica) e os diversos cadastramentos fundiarios 

realizados pelo INCRA — Instituto Nacional dc Colonizacao e Reforma 

Agraria (Schmidt et alii, 1998). 

Dentre as multiplas conseqiicncias das conlradicoes entre os 

dados apresentados por divcrsas fontes, csta a falta de rcconhecimento da 

diversidade dos padroes regionais que distinguem o mundo rural brasileiro. 

Tambem os levantamcntos nao levam sempre em conta as transfonnacoes que 

a sociedade brasileira sofreu nas ultimas tres decadas, principalmente em 

relacao a importancia da saida do homem do campo, a evolu^ao da atividade 

agropccuaria, ao exodo rural c aos fenomenos de centralizaQao das terras. 

A controversia sobre o numero efetivo de familias assentadas 

sempre representou um debate vazio dcvido a ausencia dc informa9oes 

objetivas e atualizadas ou a falta dc criterios unificados. Tanto o govcrno, 

como os rcpresentantes das organizacocs dos movimcntos sociais, vem 
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apresentando dados discrcpantes sobre o assunto, principalmentc sobre as 

familias efetivamente assenladas e suas condicoes reais de vida (Schmidt et 

alii, 1998:13-14). Leitc e Medeiros ressaltam cssa ideia dizendo que, 

"atualmcntc, ale os dados sobre familias assentadas sao imprecisos, como 

rcconhece o proprio I NCR A e como comprovam as recorrentes polemicas, 

ressaltadas em diversos momentos pelos meios de comunicagao, entre esse 

organismo c o MST" (LEITE & MEDEIROS, 1997:02). 

De um lado, o governo, atraves do I NCR A, mostra dados 

defasados. De outro, as organizasoes que lutam em defesa dos assentados, 

muitas vezes sem um controle efctivo dos assentamentos, aprcscntam 

varia9oes nos scus dados que levam, muitas vezes, a confundir o cenario real 

da refonna agraria. Note-se, por exemplo, que os dados do ultimo censo 

realizado pelo INCRA (1996), sobre os assentamentos, revelam que teriamos 

331.740 familias assenladas em 1.711 projetos. Esse numcro e difcrente do 

estudo feito pelas universidades brasileiras em 1996 e 1997 (Schmidt ct alii, 

1998). O censo apresentado no livrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Os assentamentos de Reforma Agraria no 

Brasil revela que cxistem 327.976 familias assentadas em 1.647 projetos7. 

2.2 O RETRATO DA REFORMA AGRARIA 

Independentc dos dados e das quantidades, a luta pela terra e 

secular no Brasil. Porem a forma do assenlamento surge como uma resposta 

7 - Dados da reforma agraria do l°Ccnso da Reforma Agraria do Brasil rcali/.ado por uma cquipc dc 45 

professorcs pesquisadorcs c 1800 csludanlcs cnlrcvisladorcs cm 29 universidades. cxcculado pcla UnB cntrc 

oulubro dc 1996 c julho dc 1997. Do rcsullado dcsla pesquisa coordenada pcla Univcrsidadc dc Brasilia, 

rcsultou no livro 'Os Asscnlamcntos dc reforma Agraria no Brasil", lendo como organi/.adorcs Bcnicio 

Vicro Schmidt. Danilo Nolasco C. Marinho c Sucli L. Couto Rosa. Edilora da UnB. 1998. 
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recente do Estado as ocupacoes pelos trabalhadores que foram expulsos de 

suas terras ou se tornaram descmpregados. 

Em termos dc ocupacao, os assentamentos existem em todo o 

Brasil, conccntrando-se mais no Nordeste e nos Estados do Sul. Cada um 

agrupa, em media, de 10 a 100 familias e tern idade que variam de 15 anos a 

alguns meses (GOHN, 1997). 

Os assentamentos rcprcsentam um exemplo de politica cstatal 

deflnida pelo jogo das forcas sociais, dos intercsscs e redoes de podcr das 

classes envolvidas. Nesse proccsso, "o programa dc assentamentos idealizado 

pclo Estado nao corrcspondc com freqi'iencia ao que e posto em pratica, nem 

implica no atendimcnto as nccessidades de reprodu9ao social dos assentados" 

(FERRANTE, 1998:63). 

Nesse sentido, conforme Neves (1997), o programa de 

assentamento se bascia numa concepcao de mudan9a do comportamento dos 

supostos beneficiarios ou na construcao oricntada dos assentados. Tambem 

altera os padroes de sociabilidadc c de formas de organizacao politica, cm que 

o associativismo aparece como 11m em si mesmo ou como forma privilegiada. 

Existe uma substituicao dos paradigmas do saber pratico e incorporacao de 

tecnicas viabilizadas em parte pelo uso do credito subsidiado, fazendo com que 

o assentado scja pensado como agente em mutacao que deve encontrar novos 

parametros dc estruturacao social. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O assentado socialmenle e concebido como um sent 

raiz, ser ambiguo que se socializa iium mundo cm 

transformacdo ou dc conversao, cujas marcas mais 

delcveis dcrivam dos objetivos do proccsso c da 

legislagao. Por ser uma co/istruccio iulclcctual 

qualificada pcla mode I age m e rcssocia/izacao, o 

assentado c for/ado como um modo geral de ser 

(NEVES, 1997:75). 
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Nesse proccsso, no campo das disputas, a relacao entre 

trabalhadores rurais e o Estado e tensa e movedica. De acordo com Ferrante 

(1997): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por Iras dos principios aininciados no discurso competente — 

racionalidade, objetividadc, participacdo, produlividadc e 

cficdcia — pudemos acompanhar a intcrvcncdo do Estado e sua 

falta dc vontade politica cm construir efctivamcnte um pro/c/o 

para os assentamentos, no c/ual os assentados [ossein 

rcspcitados cm sens direitos c reivindicagoes"(FERRANTE, 

1997:63). 

Esses aspectos fazem dos assentamentos um verdadeiro 

laboratorio para observacao privilcgiada de multiplas experiencias. Con forme 

Leite & Medeiros (1997), simplcsmente querer identificar os assentamentos 

por suas caracteristicas fonnais, ao modo de producao campones, implica o 

risco de perder dc vista os proccssos dc conflito, geracao de Utopias, 

peculiaridades da acao goveniamcntal, etc, que os caracterizam. 

Os assentamentos rurais contribucm para uma nova forma de 

realizar a refonna agraria no pais. 

Eles rcpresentam, no contcxto da vida sdcio-ccondmica c 

politica do Brasil, uma acao concrcta dc colocar cm prdtica a 

legislaccio que pro i be a preset tea dc terras improdutivas, vista a 

mulfiddo dc trabalhadores rurais sent terra ou com pouca, 

vivendo em condicdes subumanas, seja no campo como 

moradorcs e posseiros, seja nos pontas de ri/as, cngrossando os 

cinturdes dc miseria urbana" (Da SILVA & MOREIRA, 

1997:19). 

Nesse scntido, os assentamentos rurais estao marcando a historia 

do campo brasileiro, desde os anos 70. Bcrgamasco & Norder (1996) 

classificam-os da seguinte forma: 

Projetos de colonizacdo, formu/ados durante o regime militar, a 

partir dos anos 70, visando a ocupacao dc areas devolutas e a 

expansdo de fronieiras; reasscntamcnto de populacdes atingidas por 
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barragens de usinas hidre/e/ricas; pianos estaduais de valorizacdo 

terras publicas e de regularizacdo possessor/a; programas de reforma 

agraria, via dcsapropriacdo por inlercsse social, com base no 

Estatuto da Terra (de 1964), parcialmcntc implcmcntado a partir de 

J 986 sob a egide do Piano Nacional dc Reforma Agraria, iniciado no 

Governo Sar/icy e a criacdo dc rcservas extrativis/as para 

seringueiros da regicio amazonas e outras atividades relacionadas ao 

aproveitamento de recursos naturals renovdveis (BERGAMASCO & 

NORDER, 1996:8-9). 

2.3 OSIMPACTOS DAS POLITICAS DE ASSENTAMENTO 

Estima-se que, apesar de enfrentarem as vicissitudes impostas 

pela situacao economica do pais, "os assentamentos onde foram implantados 

geraram rendas maiorcs para seus beneficiarios do que aquelas geradas em 

atividades equivalentes cm outras formas de exploracao na mesma area" 

(PALMEIRA, 1994:08). O relatorio da FAO que apresenta um levantamento 

da situacao socio-economica dos beneficiarios da reforma agraria apontou, 

como conclusoes gerais, que o programa de assentamento dc populacoes rurais 

de baixa renda nas areas desapropriadas pelo INCRA revelou-se eficaz na 

promocao do desenvolvimento rural e na fixacao do homcm no campo. 

Apesar das limitacdes dos assentamentos em termos de 

infra-estrutura social c economica, a pesquisa mostrou 

que os beneficiarios da distribuicao de terras geraram em 

media uma renda mensal por jam ilia equivalent e a 3,70 

saldrios minimos por familia, valor esfe, superior d media 

dc renda passive/ de ser obtida por qua/quer catcgoria de 

trabalhadores rurais no campo (ROMEIRO ct alii, 

1994:65) 

Outras consideracoes foram apresentadas pela referida pesquisa. 

Mas deve ser citada a rclevancia da promocao dos assentamentos, quando se 
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refere a um organismo de tamanha expressao como a FAO/ONU. Estas 

conclusoes da FAO reforcam ainda mais a necessidade e legitimidade da 

reforma agraria como medida de extrema importancia para a superacao da 

pobreza social e economica que atravessa o pais, principalmente na decada de 

90. 

Apesar da notoriedade alcancada pelos assentamentos, o debate 

em torno dessa politica so ganhou importancia a partir da metade da decada de 

80, decada em que se expande o numero dessas experiencias, resultantes da 

pressao exercida pela luta dos trabalhadores rurais pelo acesso a terra. Na 

realidade, a reforma agraria so assumiu importancia para o pais quando os 

agentes necessitados criaram suas proprias organizacoes e seus proprios 

mecanismos de pressao frente a ineficacia estatal para resolver o problema. 

A reforma agraria via criacao de projetos dc assentamentos so 

passou a existir mediante a organizacao do movimento dos agricultores sem 

terra. Ainda assim, de acordo com Garcia Jr. et alii (1997), poucos estudos 

levam tais processos na devida conta, como se o dispositivo legal de criacao de 

um assentamento fosse um ato de carater magico, com a capacidade de 

produzir, sobre um espaco delimitado e um grupo de individuos, uma realidade 

definitivamente nova, sem passado. E como se os assentamentos surgissem de 

uma tabula rasa, de um ato instituidor original desconcebido de sucessivos 

movimentos, acoes e conflitos que estao na sua genese e que lhe imprimiram 

determinada configuracao. 

A trajetoria dos assentamentos e dos assentados nao se insere 

dentro de uma proposta politica govcrnamental completa de reforma agraria 

como politica agricola, etc, mas de uma politica que apenas tern por eixos 

evitar tensoes sociais, a fim de nao realizar transformacoes significativas na 

estrutura agraria do pais. Assim, e facil compreender o porque de as 
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desapropriacoes nao serem acompanhadas de um piano previo, com apoio 

financeiro, sanitario e educacional consistente. "As intervencoes fundiarias 

quando acontecem, sao antes de mais nada pontuais, dispersas, desarticuladas, 

seguindo muito mais a logica da possibilidade de obtencao de terras, segundo a 

gravidade dos conflitos existentes e/ou a importancia e capacidade de se valer 

dos interesses envolvidos" (LEITE & MEDEIROS, 1997:04). 

Esses fatos, no entanto, nao impediram que os assentamentos 

apresentassem resultados bastante significativos. Num piano mais geral, como 

indica NEVES (1995:202), citada por Leite & Medeiros (1997), "o 

reconhecimcnto economico e politico do assentado demonstra que a vitoria no 

jogo de concorrencia pela aplicacao da politica de reforma agraria e de quern 

nele se empenha e procura fazer crer seus efeitos; c de quern politicamente e 

capaz de relativizar a distancia entre as intencoes e as realizacoes". 

Diversos assentamentos ja sao reconhccidos por esses aspeclos, 

basta ver os resultados da pesquisa da FAO, que demonstra que nao so 

geraram cmpregos, como tambem aumentaram o nivel de renda das familias 

assentadas, com reflexos na economia municipal e regional, alterando muitas 

vezes as proprias relagoes de poder local. 

Apesar de sobreviverem com dificuldades, em algumas regioes 

menos, em outras mais, o que existe de fato e uma falta de projetos de apoio 

para o desenvolvimento dos assentamentos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Estado legaliza a desapropriaqao de area de terra, mas 

sem investir nela o capital tiecessdrio, dentro de um 

planejametilo a lotigo prazo, o que poe efe/ivameiite em 

risco as perspectivas da producao/produiividade... Cabc 

acre see ntar que a priorizacdo de invest imentos por parte 

do Estado nos areas de assentamcnto e uma sequencia dc 

equivocos, as agrovilas sao um cxemplo..." 

(BERGAM A SCO & EERRANTE, 1998:203). 



50 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A omissao publica nas condicoes de reproducao das unidades 

socio-economicas, nos assentamentos, reforma o carater que este mesmo 

Estado tern dado a questao agraria, ou seja, de fazer reforma agraria somente 

com a pressao dos movimentos e sem um compromisso vcrdadeiro de mudar a 

estrutura fundiaria do pais. Grzybowski reconhece que os movimentos sociais 

do campo abrem e constroem altcrnativas, mas que por si sos se tern revelado 

incapazes de mudar o Estado. O que acontecc, diz o aulor e que, "alem dc 

movimentos que andam de costas para o estado tcntando fazer os seus 

caminhos, ha um Estado de costas para os movimentos, que condiciona os 

caminhos possiveis" (GRZYBOWSKI, 1990:88). 

Nao ha duvida de que o resultado, tanto social como economico, 

nos assentamentos e defensavel de norte a sul do pais. Sao iniimeros os 

cxcmplos e sao diversas as pesquisas que mostram a viabilidade (com a ajuda 

do Estado) da reforma agraria. Gorgen (1996) diz que em alguns 

assentamentos a producao csta acima dos mclhores indices do pais, e em todas 

as regioes esta acima da media. "Um exemplo e a fazenda Branca aqui no Rio 

Grande do Sul, hoje assentamcnto Farroupilha: nos 2.605 hectares, tinha so 

600 cabecas de gado. So quatro pessoas trabalhando. Hoje, tern 112 familias, 

550 pessoas, producao dc 36 mil sacas de milho, 4 mil sacas de feijao e 1500 

cabecas de gado... entao nao da para comparar" (GORGEN, 1996:11). 

Esses resultados pelo pais a fora estao obrigando os latifundiarios 

e o Estado a mudar scu discurso. Uma coisa e ccrta, assentar nao c o 

suficiente. Solucionar o problcma do acesso a terra e apenas uma parte desta 

longa trajetoria espinhosa que os assentados terao que enfrentar para se 

manterem como produtores ativos no mercado. Castro (1992), um dos autores 

da pesquisa do BNDES sobre assentamentos de reforma agraria, coloca a 
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necessidade de politicas volladas especificamente para o setor, bem como o 

estimulo as formas coletivas dc organizacao da producao. 

A B R A M O V A Y & CARVALHO FILHO (1994:48) dizem que os 

assentamentos representam uma forma de integrar os pobres rurais a vida 

economica nacional e que: "trata-sc dc um meio nao so de atenuar 

provisoriamente as condicoes de pobreza, mas de possibilitar a geracao 

permancntc de uma renda pela qual o trabalhador esteja inserido na producao e 

circulacao nacional de bens enquanto produtor e consumidor". 

Nesse sentido, esses autores afirmam que a batalha de argumentos 

em torno da reforma agraria ganha uma dimensao que ultrapassa em muito 

aqueles que estao envolvidos na luta pela terra nos assentamentos e nos 

acampamentos. Trata-sc de saber se os movimentos sociais no campo serao 

capazes de persuadir a socicdade brasileira dc que a agricultura familiar pode 

ser um caminho para a articulacao entre prosperidade economica e distribuicao 

de renda. 

Ou melhor, trata-se de visualizar, na organizacao proposta pelo 

movimento, quais as possivcis saidas que este tern forjado para que o proccsso 

de assentamentos nao retroceda a um nivel de proletarizacao semclhante em 

que as familias se encontravam antes de serem assentadas. 

Esse enfoquc sera o objetivo de analisc da parte 2.5, tendo em 

vista o papcl fundamental que o MST tern desempenhado na organizacao dos 

assentamentos, bem como as formas criadas por este diante da realidade das 

transformacoes resultantcs do proccsso dc modernizacao que intensificou a 

expropriacao e exploracao dos trabalhadores rurais. 

Para o desenvolvimento do nosso trabalho, toma-se importante 

examinannos o que os estudos recentes trazem como elementos sobre as saidas 
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para a pequena producao nos assentamentos e qual o objetivo da reforma 

agraria nesse contexto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 O DEBATE AGRICULTURA FAMILIAR X AGRICULTURA 

EMPRESARIAL 

Segundo Fernandes (1996), o MST nasceu em um processo de 

enfrentamento e resistencia contra as politicas de desenvolvimento 

agropecuario (a modemizacao da agricultura) instauradas durante o regime 

militar. Esse processo e entendido no seu carater mais geral, na luta contra a 

expropriacao dos pequenos agricultores e contra a exploracao do capitalismo 

no campo. 

A exploracao capitalista, segundo a mistica incorporada ao 

Movimento Sem-Terra no seu surgimento, e condenada porque a terra do qual 

o capital se apropria adquire apenas as caracteristicas de negocio para gerar 

novos lucros, por isso deve-se valorizar a terra de trabalho que e aquela 

possuida por quern nela trabalha (Brumer, 1990). Grzybowski (1990) denotou 

nessa estrategia uma contradicao, porque a luta pela terra como luta contra o 

negocio, tese defendida pelos setores da Igreja que apoiam o movimento, nada 

mais e do que uma reintegracao na estrutura e no negocio. O mais importante, 

e ai Grzybowski deixou uma lacuna em aberto, e como pode se dar esta 

reintegracao e que opcoes o MST teria a ofertar para os assentados. 
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A exploracao capitalists nas relacocs sociais de producao na 

agricultura e fato considerado como consenso. Segundo Stcdilc (1994), pode-

se divergir e pesquisar sobre a natureza e as diferenciacoes existentes desse 

desenvolvimento, mas o que importa e debater qual a natureza da reforma 

agraria. Se ha a nccessidade de realiza-la, ou se os trabalhadores precisam e 

devam lutar por outro tipo de mudanca na agricultura. 

Nesse debate sobre a natureza da reforma agraria, a agricultura 

familiar ganha um destaque de extrema importancia. Pois questiona-se 

principalmente qual e o seu papel na producao total dc alimcntos e quais as 

tendencias de sobrevivencia da mesma na atual fase de desenvolvimento do 

capitalismo brasileiro8. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ncssa discus sao, segundo Abramovay (1995): 

No movimento dos trabalhadores rurais, incluindo ai o 

MST, houve um processo de modcrnizacao do discurso, 

das propostas e da matieira de se apresentar para a 

sociedade. Nesle sentido, a mistica da terra, 

anteriormcute adotada pelo movimento desaparccc e 

passa a ser substituida por discussdes sobre politica 

agricola, Mercosul, siluacao de cada produto, cadeias 

agroalimentares, cooper at ivas de crcdito e assim por 

diante (ABRAMOVAY, 1995:5-6). 

Estudar as organizacoes existentes no asscntamento Massangana 

I I I e intcragir nesse debate, procurando as contribuicocs de cada analisc para 

ajudar na leitura do asscntamento. Nesse sentido, os trabalhos de Graziano da 

Silva (1994) e de Abramovay (1994) e Vciga (1994) nos dao a mcdida da 

importancia social e economica da agricultura familiar como estrategia de 

desenvolvimento rural no Brasil. 

Graziano da Silva (1994) defende que a pcquena producao 

familiar perde o seu papcl produtivo porque uma serie de produtos de consumo 

tipico da populacao brasileira vcm caindo rapidamente ao longo do tempo. "O 

brasileiro come macarrao, sardinha, ovo, ou seja, come produtos das 

agroindustrias, nao come mais nada in natura". Nesse sentido, o autor 

8 - Sobre cssa discussao. vcr o tcxlo dc Jacob Gorcndcr inlitulado "Gcncsc c Desenvolvimento do 

Capitalismo no Campo Brasileiro". In: A Questao Agraria Hoje. Coordenaciio dc Joao Pedro Stcdilc (1994). 
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comprcende que a luta pcla terra nao e uma qucslao principal, e sim o que ele 

chamaria de luta contra a lumpen izacSo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA camponeses que sao expulsos de suas terras vim morar 

lias favclas, debaixo das pontes, etc. Hd um processo de 

lumpenizacdo, de degradacdo desse campesinato hoje 

expu/so das suas terras. Me parece, es/a/icar essa Sangria, 

cstancar esse exodo rural-urbano e o desafio maior desse 

momenta; me parece tambem que a luta pela terra nao e o 

unico caminho, nem o caminho mais viavel para fazer isso 

nos anos 80. Temos que buscar outros caminhos, c um pouco 

esse desafio de como evitar a lumpenizacdo do campesinato 

nos anos 80 que se coloca como fundamental (GRAZIANO 

da SILVA, 1994:143). 

Na analise de Graziano da Silva (1994), a reforma agraria poderia 

contribuir em termos sociais para diminuir esses problemas, mas nao teria 

sentido justifica-la como necessaria para aumcntar a producao de alimentos, 

pois o processo de modernizacao da agricultura cumpriu este papel sem mexer 

na estrutura agraria. "Se houver reforma agraria ela sera feita pela luta dos 

trabalhadores, nao mais por uma neccssidade intrinseca do desenvolvimento 

capitalist^' (SILVA, 1994:142). 

Ricardo Abramovay (1994) e Jose Eli da Veiga (1994), ao 

contrario de Graziano da Silva, defendem que a forma familiar de producao na 

agricultura foi fortalecida pelo desenvolvimento do capitalismo nos paiscs do 

Primeiro Mundo no seculo XX. Nestes paises, a base social do 

desenvolvimento agricola foi a unidade familiar de producao. Isso porque 

precisavam garantir comida farta e barata para uma crescente populacao 

urbana. Com base na experiencia historica desses paises, segundo Veiga 

(1994): 

Deve-se pensar que a passagem da economia brasilcira 

para uma fasc socialmcnte articulada dc desenvolvimento 

diftcilmente poderd prescindir de um conjunto dc politicas 
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publicas que venha forta/ecer, aqui tambem, a agricultura 

familiar. E e esse objetivo eslrategico que da sentido 

cconomico a reforma agraria" (VEIGA, 1994:91). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao contrario dos cstudiosos que viam a pequcna producao 

familiar com um peso economico cada vez menor, ou ate condenada ao 

desaparecimcnto, Abramovay (1995:04) diz que, "longe de ser uma forma 

social condenada pcla historia, a agricultura familiar podc ser a base do 

desenvolvimento agricola" Para esse autor, a participacao da pcquena 

producao familiar na cconomia e perfeitamente possivel, mesmo tendo em vista 

o dominio da logica capitalista. 

Para Abramovay, os autores que dcixaram de lado a pequena 

producao para ater-se aos estudos do complexo agroindustrial como unidade 

analitica fundamental, dando um peso de pouca importancia a propria 

agricultura, nao pensaram em politicas de redistribuicao de renda tendo como 

base essa mcsma agricultura. Ao mesmo tempo, deixaram de lado os estudos 

de cconomia agricola, sociologia rural, etc, para estudar apenas a economia 

politica do complexo agro-industrial. 

No caso dos assentamentos, isto significa que precisa de uma 

reforma agraria sustcntavel cuja diretriz central seja o fomento e o apoio a 

agricultura familiar, para que se possa garantir uma funcao produtiva a partir 

da agricultura, e nao apenas transforma-la em apendicc do capital industrial 

que apenas a ve como um potencial consumidor dc seus produtos. 

Deconc dessa discussao a opcao que terao que fazer os 

movimentos sociais cm torno do forlalccimcnto da agricultura familiar. A 

nosso ver, ate o momento, a dirccao do MST nao tern mostrado uma clara 

opcao por esse tipo de iniciativa. Fala-se muito de cooperativas para criar 

agioindustrias nos assentamentos como o modelo ideal da reforma agraria. Os 

proprios dirigentes, apesar de mostrarem que nao quercm um modelo 
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agroindustrial vinculado ao atual, dominado por grandes monopolios nationals, 

sao enfaticos em dizer que "a reforma agraria tern que estar associada a 

agroindustria" (STEDILE, 1996:197). 

Talvez o discurso das liderancas do MST esteja preso a realidade 

regional do Sul e a opcao para a formacao de pequcnas agroindustrias nos 

assentamentos. No Nordeste, os assentamentos encontram-se em situacao de 

grande pobreza, como confirma Abramovay (1995). Tanto e que, quando o 

movimento aponta dados sobre o assunto, a referenda sempre e a regiao Sul e 

a Sudeste. Nao estamos criticando a agroindustrializacao nos assentamentos. 

Achamos, porem, que a agricultura familiar nao e algo presente nas agendas do 

movimento c que, de acordo com Abramovay (1995), o MST nao esta ainda 

situado nas regioes onde sua acao pode produzir resultados sociais mais 

significativos para o Brasil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O peso demografico da populacao rural no Nordeste 

transformazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a agricultura familiar no elemento central de 

qualquer eslrategia em que a luta contra a pobreza passe 

pela ampliacdo das possibilidadcs dc par/icipacdo das 

populacdes hoje em situacao de miseria na cconomia dc 

mercado. Neste sentido, especialmente no Nordeste, e 

impossivel separar valorizacao da agricultura familiar c 

reforma agraria (ABRAMOVA Y, 1995:08). 

O movimento, ao romper com sua mistica que lhe dcu origem, que 

previa um modelo baseado nunia dimensao mais solidaria vinculada a 

cooperacao de subsistencia, criou um modelo de cooperativismo mais 

produtivista e empresarial, as CPAs (Giacobbo, 1994), "que representa uma 

ruptura completa com as bases familiares de producao agropecuaria. Note-se 

que a CPA e considerada uma empresa na qual nao existe uma "familia" 

incorporada ao projeto, mas "individuos" possuidores de quotas-parte" 

(BERGAMASCO & NORDER, 1996b:04). 
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Nesse modelo economico proposto, esta implicita 

ideologicamente a visao socialista do Movimento Sem TeiTa que se traduz no 

que os autores chamam de uma aproxima^ao azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 110930 Kautskiana da 

superioridade tecnica do grande empreendimento agropecuario. Segundo essa 

nocao, os trabalhadores rurais deveriam igualmente organizar sua producao em 

grande escala, em grandes unidades produtivas, mas em padroes cooperatives 

de participa9ao social (Bergamasco & Norder, 1996). 

A questao e como gerenciar essas empresas coletivas? E como 

administrar as diferencas culturais entre regioes e entre os proprios assentados? 

Seria possivel, nesse mosaico cultural que e o Brasil, massificar a coopera9ao? 

Neste sentido, e expressiva a avalia9ao de Navarro sobre uma 

CPA no Rio Grande do Sul. Segundo o autor, o(s) pressuposto(s) nos quais se 

sustenta uma CPA e/sao questionaveis: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mauler estruturas organizacionais que sustenfam entre sens 

prcssupostos que os agricultores irao concordat' cm dividir o 

resultado produtivo sem prcocupar-sc com as difcrcngas de 

produtividadc do trabalho, ou que aceitarao recompensas 

economicas c materials independentemente do lipo de 

atividade e que, alem disso, por forga dc a I gum processo 

social ainda desconhecido, tais estruturas irao eliminar as 

difcrcngas socio-culturais e a historia familiar de sens 

adcrentes c, quando menos, um exercicio fan/asioso" 

(NAVARRO, 1995:45). 

Dcssa forma, acrcditamos que o resgate do fortalecimento da 

agricultura familiar deveria ser importante para 0 MST, porque esta 

comprovado9 que ela nao estagnou e que el a pode ser reprodutivel, em parte 

mediante a integra9ao ao mercado e em parte via a organizacao de associates 

e cooperativas, para reduzir os custos de prodii9ao e de transacao, fortalecendo 

a capacidade de negocia9ao, mesmo sendo pequena (Bainville, 2000). 

As pesquisas sobre eficiencia da agricultura familiar nos 

assentamentos tern levado a discussao de diferentes vertentes teoricas que 

9 - Segundo Abramovay (1995), no Eslado dc Sao Paulo, cm 1991, mcladc da producao dc aves c ovos c da 

produgao dc algodao vcm dc unidades produtivas ondc o peso do trabalho familiar supcra o do trabalho 

contralado. Os trabalhos dcscnvolvidos pcla CEPA. cm Santa Calarina, cslimam tambcm que. com cxcccao 

do sclor cxlcnsivo dc producao dc graos, a agricultura familiar c prcdominanlc cm tcrmos cconomicos. 



tentam justificar criterios de ganhos economicos por parte dos que acessam a 

terra. E obvio que, no caso dos assentamentos, algum tipo de criterio 

economico tenha que ser destacado. De fato, a agricultura familiar e tambem 

diversa e diversificada e assume divcrsas funcdes economicas c sociais. Mas 

essa nocao de eflciencia, aparentemente tao objctiva, nada mais c que um 

conceito socialmente construido, em funcao tanto do intercsse do pesquisador 

como das situacoes sobre as quais trabalha (Abramovay & Carvalho Filho, 

1994). 

Nesse sentido, Abramovay & Carvalho Filho (1994) enfatizam o 

cerne da questao dos assentamentos rurais dizendo que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A balalha dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA argumentos cm torno da reforma agraria 

ganha dimensdo que ultrapassa cm muito aqueles que 

esldo envolvidos na luta pcla terra nos assentamentos e 

nos acampamcntos. Trata-se de saber, nest a balalha, nao 

so se as 20 mil familias acampadas terao suas 

necessidades atendidas, mas sobretudo, se os movimentos 

sociais no campo screw capeizes de persuadir a sociedade 

breisileira que a agricultura familiar podc ser um caminho 

para a ar/iculacdo entre prosperideide economica e 

distrtbuicao de renda (ABRAMOVAY & CARVALHO 

FILHO, 1994:51). 

E importante mencionar que, alcm do papel da agroindustria local 

como oportunidadc de valorizacao dos produtos da agricultura familiar, o tenia 

da pluriatividade dos agricultores e outro aspecto pouco explorado no ambito 

dos assentamentos, isto porque simplesmentc nao e oficialmente reconhecido 

pelo I NCR A. 

2.5 AS FORMAS SOCIAIS DE ORGANIZACAO 

Depois da conquista da terra, os assentados defrontam-se com 

novas inccrtezas, expectativas c desafios quanto a organizacao economica e 

social dentro dos assentamentos e em relacao a sociedade como um todo. 



59 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Muitas familias ao sercm assentadas ncm scquer possuem os mcios basicos 

para efetuar os trabalhos mais simples das lidas do campo. A precariedade de 

equipamentos esscnciais como a enxada, o facao c demais instrumentos 

elcmentares, bem como a falta de crcdito, sementcs e combustiveis torna 

impossivel a sobrevivencia das familias isoladas. 

A criacao de formas cooperadas de organizacao foi a alternativa 

encontrada por diversos assentamentos apoiados pelo MST e pela Igreja para 

solucionar o problcma do isolamento e para conseguir apoios e financiamentos. 

Nesse sentido para o MST, as formas dc cooperacao sao entendidas como um 

suportc economico e politico para combater as relacoes dc exploracao 

capitalistas e viabilizar a economia dos assentamentos. Essas formas, no 

ambito da producao, podem ir desde a propriedadc individual com ou sem 

cooperacao, ate o sistema comunitario da posse da terra, dos instrumentos de 

trabalho e da producao (Nascimento Filho, 1990). 

Para o MST (1993), a cooperacao agricola pode ser compreendida 

"como o jeito de juntar ou somar esforcos de cada agricultor individual, para 

fazer as coisas em conjunlo. Comprar ferramentas, junta de bois, comprar 

maquinas. E ate chegar ao ponto dc ter a terra trabalhada por todos 

colctivamcntc". 

Teoricamentc sao varias e diversas as formas de organizacao 

propostas pelo MST1". No cntanto, em tcrmos praticos, apenas algumas dclas 

existem e de fato funcionam efetivamenle. Para este estudo, mostraremos 

apenas as mais importantes (ver boxe n°2) que, segundo Carvalho (1998:9-11), 

sao as mais usuais e presentcs na atualidade nos assentamentos no pais; em 

alguns casos, segundo o autor, com denominacoes ligciramente distintas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BOXEN°2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As Formas de Associativisnw Identificadas no Brasil 
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Nuclco on gmpo dc producao: cooperacao entre familias vizinhas, familias com afinidades e 

ou com relacoes de parentesco. Em media, cada grupo de producao c conslituido de 5 a 15 

familias. 

Associacao: e realizada entre parte dos trabalhadores de um asscntamento, seja para a 

realizacao de determinadas atividades produtivas, seja por localizacao geografica como as linhas 

de assentamentos (Norte) ou comunidades e ou povoados dc um asscntamento (Nordeste). 

Ambas as formas acima estao presentes na maioria dos assentamentos do pais, menos naqueles 

em que a representacao do asscntamento perante seu ambicntc da-sc atraves dc cooperativas ou 

caixas agricolas. 

Centrals de associacocs: e uma sociedade civil, sem fins lucrativos, cujo objetivo basico e 

efetuar a coordenacao dc associacocs dc produtores rurais dc areas oficiais de reforma agraria. 

Grupos coletivo, semicoletivo c dc producao: cnvolvcm parte dos trabalhadores de um 

assentamento. 

Coletivo: todos, ou apenas parte dos trabalhadores rurais do assentamento, participam em 

atividades intcgralmentc colctivas. 

Os Grupos e o Coletivo estao presentes no Sul do pais, nos Estados de Sao Paulo e do Ceara e 

em assentamentos esparsos nos demais estados do pais. 

Condominio: Caracteriza-se por uma forma de apropriacao da terra. Ainda que haja 

parcelamento da terra esta e apenas usufruida a partir de um piano global de exploracao dc todo 

o assentamento. Ha tambem condominios por ramo de atividade, como o de producao de leite. 

Nesses casos, nao esta implicita a apropriacao da terra mas, apenas, a gestae da comercializacao 

do produto e/ou subproduto. 

Presenca esparsa no Sul do pais. 

Coopcrativa: 

CPS - de prestacao de scrvicos, para um assentamento; 

CPSR - de prestacao de scrvicos regionais, atende a varios assentamentos Iindciros ou proximos; 

Cooperativas de credito; 

CPPS - de producao e prestacao de servicos para um assentamento; 

CPA - de producao agropecuaria para um assentamento; 

CCA - centrais de cooperativas, funcionam no ambito estadual. 

Ambas presentes em inumeros assentamentos em varios Estados do pais, em especial no Sul. 

Caixa agricola: considerada vulgarmente como uma pre-cooperativa. E uma forma de 

cooperacao financeira, uma especie dc caixa de auxilio mutuo. 

Presente nos Estados do Maranhao e Para. 

Mutirao: forma simples de cooperacao entre pessoas ou familias para a realizacao de uma 

atividade, seja para bencficio de uma familia individualmcntc ou para a concrctizacao dc infra-

estrutura economico ou social de uso coletivo. E uma forma de ajuda mutua que ocorre cm todas 

as regioes do pais. Nao ha remuneracao do trabalho, mas sim um compromisso moral de 

reciprocidade. 

Troca dc dias de scrvico: forma simples de cooperacao em que os mcmbros de uma familia 

singular ajudam, numa atividade determinada, outra familia singular, ficando a familia que foi 

beneficiada com a ajuda de terceiros devendo a eles forca de trabalho similar a recebida. Ocorre 

em todas as regioes do pais. 

1 0 - Para qucm sc inlcrcssar cm conhcccr as divcrsas proposlas dc cooperacao do MST, vcr Cadcrnos dc 

Coopcragao Agricola n°5 da CONCRAB (Confcdcracao das Cooperativas dc Reforma Agraria do Brasil). 

publicado cm 1998. 
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Estas formas de cooperacao, como salientam Bergamasco & 

Norder (1996), existem com suas rcspectivas graduacoes e inumeras 

combinacocs cspecificas, respondendo as caractcristicas que se fundamentam 

na trajetoria do proprio grupo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A solugdo encontrada por alguns assentados pode ser a/go 

"semicoletivo ", com a socia/izagdo, por exemplo, da compra e do 

uso de mdquinas, equipamentos e insumos, ficando sen emprego 

sob os cuidados dc cada familia separadamente, cm seu respcclivo 

lote. Em outros casos, a forca dc trabalho do conjunto das familias 

c utilizada para algumas fascs do proccsso prodtttivo, 

normalmc/ite atividades que sao comutis a todas elas, como o 

prcparo do solo, a adubacao c a colheita, enquanto os tratos da 

cult lira no lotc e sens resultados economicas ftcam por conla dc 

cada familia. A comercializacao c o transporte podem ser 

realizados de forma unificada... Outra solugdo passive I seria a 

cocxistencia de um lote coletivo de producao comercial, similar a 

uma cmpresa agropecuaria, cuja gestao e coleliva, ao lado de lotes 

familiares, geralmente nas imediacdes da residencia de cada 

assentado, dcslinado ao cultivo dc produtos alimen tares para o 

consumo da familia. Em alguns assentamentos, a a/imenfagdo dos 

que participant no trabalho coletivo e proporcionada por uma 

cozinha comunitdria que, juntamente com a instalacdo de creches, 

perm He a liberalizacao das mulhercs para o trabalho fora do lar, 

polencializando a utilizacao da forca dc trabalho dc todos os 

membros da familia para as atividades agropecudrias colctivas ou 

associadas (BERGAMASCO & NORDER, 1996:57-58). 

Carvalho (1998) enfatiza que, em decorrencia dc fatores politico-

sociais, o associativismo nos assentamentos brasilciros, aprcscnta, alcm dc 

formas distintas, usos diferenciados para uma mesma forma. A palavra 

"coletivo" e utilizada cm assentamentos do scmi-arido nordestino c nos 

assentamentos do Sul do pais, ainda que as mesmas expressoes possam ter 

significados e praticas muilo difercntes". Por isso para evitar a confusao, deve-

se fazer referenda a rcgiao em apreco. 

Na maioria dos assentamentos do Nordeste brasileiro a exprcssdo 

coletivo e utilizada para significar varios mutirdes destinados a executor 

atividades de intercsse de todas as familias do assentamento, como 

conscrto de cercas das pastagens de uso comunitdria, limpcza de agudes, 

1 1 - No Sul. o colclivo sc referc a apropriacao da Icrra c da producao. a comercializacao dc produlos c dc 

insumos c a rcparlicao do produlo do trabalho (CARVALHO. 1998:15). 



62 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p/antio e cultivo dc rogas comimitdrias, etc. Sew duvida algitma a 

aplicagdo do concetto coletivo, nessas circunstdncias, e controvert/do. 

Pode ser ace Ho como um coletivo pot que a terra ondc dd-sc a atividade 

e de uso comum c o produto do trabalho serd de beneficio do conjunto 

dos assentados. Todavia, as atividades em que hd trabalho coopcrado 

nao aprcsentam divisao tecnica do trabalho, nao havendo, portanto, 

potcncializagdo da forga dc trabalho, uma das bases do trabalho 

coletivo enquanto desenvolvimento das forgas produtivas (CARVALHO, 

1998:11). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O significado da expressao "coletivo" enquanto forma de 

cooperacao do trabalho esta ligado a divisao tecnica do trabalho. Quando a 

cooperacao no trabalho nao pressupoe divisao tecnica desse e destina-se a 

apenas uma atividade especifica, caracteriza-se como mutirao. 

Essa divcrsidade de formas c praticas de associativismo, levando 

em conta as diversas regioes brasileiras, traz-nos como elemcnto dc 

contribuicao a conclusao de que a adocao de modelos pre-fabricados dc 

associacao nos assentamentos de reforma agraria c dcsaconselhavel. A 

diversidade e a complcxidade das formas de associativismo existentes, 

segundo Carvalho (1998), nao autorizam a sua simplificacao ou a sua reducao 

a modelos. 

Inclusive a ideia de modelos de organizacao criados pelo MST 

tern sido objeto de severas criticas por alguns estudiosos do movimento. 

Navarro (1997), um desscs criticos, diz que a forma de organizacao que o 

MST privilegia em "seus assentamentos", exageradamente motivada por uma 

visao militarizada da estruturacao social das novas areas reformadas, nao e 

nada democratica c pouco tolerante as vontades e historias familiares dos 

trabalhadores rurais. 0 autor completa, afirmando que "trata-se de uma forma 

fadada a criar conflitos e dissensoes em grande numero, impedindo a solida 

construcao de formas solidarias e de cooperacao entre os assentados, requisito 

essencial ao sucesso dos assentamentos" (NAVARRO, 1997:126-127). 
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Tal compreensao nos parece equivocada. Ao mesmo tempo em 

que diz que a estrutura organizativa do movimento (a lideranca) nao respeita as 

vontades e as historias das familias, nao visualiza o MST como um movimento 

social que possui objetivos, projetos e anseios de transformacao social. Isso sc 

soma a necessidade que este proprio movimento tern de fazer com que seus 

seguidores acatem uma proposta diferenciada de organizacao social que nao 

tenha em vista apenas a reforma agraria, mas um modelo de sociedade 

diferentc do proposto pelo capitalismo. Uma coisa e nao respeitar as trajetorias 

dos assentados, outra e entender o que querem os lidercs do MST. 

O que esta em jogo para o MST e uma visao de sociedade e de 

mundo. Nesse sentido, a reforma agraria e apresentada, nao apenas como uma 

saida para as familias dos agricultores sem terra, mas como uma base para 

contribuir na transformacao da sociedade. A partir dcla, a mclhoria da 

qualidade de vida vai atingir todos os cidadaos tanto do campo como da 

cidade. Basta vennos nos municipios onde houve o assentamento de familias 

por intermedio de desapropriacocs do govemo federal o quanto as estruturas 

economicas e sociais foram modificadas. Um cxcmplo c o municipio de 

Lindoeste - PR, onde os assentados sao rcsponsaveis por 56% da arrecadacao 

de Imposto Sobre Circulacao c Mcrcadorias (ICMs). 

As formas sociais de organizacao propostas pelo MST tern sido, 

conforme vimos anteriormenle, a maneira de enfrentar a precariedade extrema 

dos diversos assentamentos no Brasil. Elas podem ser caractcrizadas em 

termos de perspectivas, em dois periodos. O primciro pcriodo, 1985/86 

caracteriza-se pela rejeicao da integracao a instituicocs economicas do sistema 

capitalista, como forma de preservar seu carater de alternativa social com uma 

relativa independencia. Nessa primeira fase, existia um projeto de sociedade 

socialista. Ja a partir de 1989, a cooperacao (principalmente as CPAs) procura-
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se colocar competitivamente no mcrcado, atravcs do uso de creditos, da 

agroindustrializacao integrada e da busca da exportacao de seus produtos. A 

partir desse momento, o uso da eficicncia capitalista, mesmo que colaborando 

com o desempenho desse sistema, nao sera mais visto como contradizente com 

a busca de um sistema social diverso (Kleba, 1994). 

Para o MST, de todas as formas propostas de cooperacao, a CPA 

seria a mais eficicnte, ou, como diz Kleba (1994), "as CPAs scriam a priori 

para o MST a forma superior de coopcrativismo". As CPAs, segundo 

Bergamasco & Norder (1996), sao consideradas cmprcsas cooperativas c 

podem realizar atividades comerciais mais amplas que as associacocs, cujo 

carater c prioritariamcnte civil c representative Opcrando cm moldes 

empresariais, onde a eficicncia economica e fundamental, as CPAs estimulam 

o melhor aprovcitamcnto da mao-dc-obra, atravcs da divisao social do 

trabalho12, da especializacao c da capacitacao tecnica c cducacional de seus 

integrantes (ver caractcristicas de uma CPA do MST no Boxe n°3). Alem 

disso, colocam os autores, e comum a libcracao de membros da cooperativa 

para atuar com maior empenho na organizacao do sistema cooperativista, na 

representacao politica dos assentados ou dos movimentos sociais dos demais 

trabalhadores sem terra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BOXEN°3 

Caractcristicas da Cooperativa dc ProdugQo Agropecudria do MST 

As CPAs foram implantadas como experiencia dc cooperacao no MST a partir de 1989, e 

despontam como uma forma superior de organizacao da producao. Uma CPA e complcxa 

porque se constitui como cmpresa de producao coletiva, gestao coletiva e de trabalhos 

coletivos. Numa CPA, azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Terra permanecc sob controle do coletivo, a nao ser a pequena 

parcela destinada a producao de "subsistencia minima" de cada associado. Em quase todas 

as CPAs, o titulo de propriedade ou concessao de uso da terra permanece em nome do 

individuo, que passa para o controle da cooperativa atraves de contrato de comodato ou de 

1 2 - A divisao social do trabalho c entendida pelo MST como uma divisao dc tarcfas no proccsso dc trabalho 

cxcculado pclos agricultores (MST. 1999). 
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arrcndamento simbolico. Mas pode haver titulo em nome da CPA. No Rio Grande do Sul e 

Santa Catarina ja existem cooperativas com titulo de propriedade em nome da CPA, 

concedido pelo Estado (INCRA). Todos os investimentos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Capital acumulado estao sob 

controle e em nome da CPA. Como a cooperativa tern capital social, este e subdividido em 

quotas-parte que vao sendo intcgralizadas na conta dc cada associado. A cooperativa 

controla de outra forma a parte do capital acumulado que se torna investimentos, 

considerados pela legislacao como fundos indivisiveis. Nesse caso, tornam-se patrimonio 

social e nao podem ser divididos em caso de dissolucjio. O Trabalho e organizado em 

setores, a partir da divisao do trabalho, na logica de postos de trabalho, que sao 

determinados pela atividade economica dcsenvolvida c pcla capacitacao tecnica dos 

associados-trabalhadores. O trabalho e controlado por produtividade fisica, na logica do 

desempenho, e se faz a emulacao dos trabalhadores pcla sua eficicncia politica e economica. 

Os Pianos de producao sao centralizados no coletivo a partir de uma ampla discussao, 

baseada em estudos tecnicos. A partir disso, defincm-se as linhas de producao e a ordem de 

prioridades para serem implantadas. A Moradia na CPA organiza-se em agrovilas. Quanto 

aos Aspectos lcgais, a CPA tern que ser legalizada obrigatoriamente, inclusive com registro 

na junta comercial (e nao no cartorio como as associates). 

Em suma, a proposta cooperativista do MST tern demonstrado ser 

capaz de ampliar a capacidade produtiva e melhorar a qualidade de vida dos 

assentados, isso em termos gerais. Por outro lado, o sistema proposto tende a 

enfrentar diversas barreiras, sobrctudo no que concerne a parte organizacional. 

BERGAMASCO & NORDER (1996:62) acreditam que o principal dilema da 

organizacao camponesa nos assentamentos e a reparticao dos dividendos. 

"Mesmo com padroes democraticos de decisao, em alguns casos persistent 

divergencias que levam a ruptura. Isso se deve ao fato de que o conjunto das 

familias nem sempre e numcricamente homogeneo, ou seja, existem familias 

mais numerosas que outras". 

Concordamos com Cardoso (1994), quando diz que a orientacao 

do MST para a producao de forma coletiva nos assentamentos e uma decisao 

acertada. Necessita-se, porem, verificar qual a forma mais adequada a ser 

colocada em pratica nas diversas realidades dos assentamentos brasileiros. 

Alguns autores observant que no MST as formas de cooperacao nao baseadas 

na coletivizacao tendem a ser discriminadas. Segundo Bergamasco & Norder 

(1996), o conflito existe entre os "individuais" e os "coletivos", onde a 
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classificacao individual e uma construcao simbolica pejorativa lancada contra 

os refratarios ao "coletivo". E claro, dizem os autores, "que os coletivos 

estariam mais proximos tanto do socialismo como do proprio MST, e isso 

provavelmente facilitaria a adesao ao modelo de Cooperativa de Producao 

Agropecuaria" (1996:08). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6 ALGUNS ESTUDOS SOBRE A ORGANIZACAO COLETIVA NOS 

ASSENTAMENTOS 

Ncsta parte do estudo, procuramos relacionar o problcma 

formulado acima com outros estudos que abordam essa problcmatica. Por isso 

buscamos verificar se, no confronto com alguns trabalhos, este mantcm sua 

relevancia. Dos estudos que existem sobre a acao coletiva nos assentamentos 

de reforma agraria no Brasil, grande parte possui um enfoquc basicamcnte 

economico/comparativo entre produtores individuais e cooperados. Na sua 

grande maioria, sao estudos de casos no Sul do pais. O nosso estudo parte do 

principio de que as trajetorias socio-historicas e culturais dos assentados sao 

fundamentals para o sucesso da acao coletiva. 

A riqueza dos estudos de caso nos assentamentos de reforma 

agraria revela que nem sempre devemos tomar modelos e hipoteses em 

trabalhos cientificos como expressao de uma verdade pre-concebida. 

Devemos, antes de tudo, respeitar as dinamicas locais estudadas como parte de 

um contexto historico sempre em desenvolvimento e transfonnacao. Por isso, 

os estudos devem nos sei*vir de parametro comparativo, e nao como resultado 
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definitive) que possa expressar a construcao de um modelo unico dc 

investigacao sobre a acao coletiva nos assentamentos de reforma agraria. 

O trabalho de Zimmermann (1989), que analisa o processo de 

organizacao dos produtores em um assentamento no Rio Grande do Sul, 

procura dar enfase aos mecanismos sociais internos que atuam como 

facilitadorcs c inibidorcs da cooperacao agricola. Nesse trabalho, a autora 

toma como eixo principal dc analisc a questao da divcrsidade de origens 

sociais dos trabalhadores assentados c a importancia dc suas trajctorias de vida 

e trabalho na dctcrminacao dos mecanismos sociais internos do assentamento. 

A partir dessa perspectiva, a autora defendc que, na fasc de "sem-terra", as 

diferentes catcgorias de trabalhadores rurais se homogencizam, pressupondo 

identidade de intcresscs c vontadc comum para a acao politica que 

empreendem. E, no estagio de assentamento, a difcrcnciacao social reaparece 

ou se constitui em formas novas, fazendo com que surjam novos problemas e 

impasses na organizacao e desenvolvimento das familias. A conclusao da 

pesquisa demonstra que a questao da origem etnica das familias assentadas foi 

um elemento de difcrenciacao importantc no engajamento da acao coletiva. 

Essa perspectiva dc analisc nos parece scmelhante a que estamos 

desenvolvendo no assentamento Massangana I I I ; pois percebe-se a 

importancia da trajctoria de vida e de trabalho dos produtores na dctcrminacao 

dos mecanismos sociais internos do assentamento. Porem, ao contrario do 

nosso trabalho, as conclusoes dc Zimmcrmman privilegiam as origens etnicas 

dos assentados. No Nordeste (em especial na Paraiba e no assentamento 

Massangana I I I ) , as origens etnicas dos trabalhadores rurais assentados sao 

mais homogeneas, nao existindo tanta diversidadc. No assentamento 

Massangana I I I , nao existem etnias ou nacionalidadcs diferentes como e o caso 

da maioria dos assentamentos do Sul. 



68 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Prieb (1994) estudou a experiencia do assentamento Nova 

Ramada-RS, comparando a qualidade de vida que os trabalhadores rurais 

possuiam antes dc sercm sem-terra com a sua atual condicao de assentados. 

Alem disso, o autor fez uma comparacao entre o nivel produtivo e a qualidade 

de vida entre os assentados com trabalho coletivo e os individualizados. Nesse 

estudo, o autor defcndc que a uniao para lutar pcla conquista da terra e 

trabalhar cm conjimto, rompendo com o individualismo tipico do pcqueno 

produtor agricola, podc ajudar a cquacionar muitos dos problemas cconomicos 

que ora enfrentam c que os conduzem a ruina. 

Essa perspectiva de analise nos parece limitada quanto a 

compreensao da acao coletiva. O sucesso da acao coletiva reduziu-se, segundo 

Prieb, a indicadores apenas economicos. Nao nccessitamos de uma extensa 

teorizacao ou comprovacao para demonstrar que a grande maioria das familias 

assentadas nada possuiam anteriormente ao assentamento e que, 

conseqiientemente, esse processo mudou a vida dessas pessoas (mesmo que 

vivam em nivel da subsistencia). A segunda parte da analise, apesar de tambem 

estreitar-se nam economicismo comparative, e seguramente mais importante. 

Pois pressupoe a entrada em campo de um jogo de forcas (coletivo/individual) 

nao- original com relacao ao universo da producao agricola brasileira. Dai a 

importancia que teve em resgatar, no estudo de caso, que a condicao 

economica dos produtores rurais com trabalho coletivo e superior a dos 

agricultores individualizados. O que faltou, a nosso vcr, no trabalho de Prieb, 

foi dar um pouco mais de relcvancia aos mecanismos que foram cruciais na 

opcao pela acao coletiva. De fato, ele escreve que no Sul "a divisao do 

trabalho e as normas estabelccidas nestes grupos nao se coadunam com o 

projeto de resgate ou construcao do ser colono, onde estao evidentes o desejo 
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de produzir e administrar diretamente todas as fases do processo produtivo, 

sem subordinacy" (Z IMMERMANN, 1989:192). 

De Lannoy (1990) fez um estudo comparativo de trcs associacocs 

de cooperacao agricola que aluam na comercializacao e na prestacao de 

servicos em assentamento de reforma agraria na rcgiao Sul do Brasil, com o 

proposito de comprcender as transformacdes na producao familiar em funcao 

das novas exigencias do mercado e da tecnologia. Segundo elc, a inovacao 

tecnologica interfere na organizacao da unidade de producao familiar e implica 

um processo de diferenciacao socio-economica entre as unidades produtivas 

que pode adquirir diferentes formas. Essa diferenciacao depende da mudanca 

possivel de ser realizada pela unidade dc producao familiar para otimizar seu 

processo produtivo dentro de uma logica que lhe e propria. Depende tambcm 

da capacidadc dc investimentos para a aquisicao da inovacao. 

Distantc da nossa perspectiva de estudo, o trabalho dc De Lannoy 

oferece um vies investigativo bastante intcressante, pois mostra "a importancia 

fundamental das associacocs como possibilidade para aqueles agricultores que 

nao tern acesso ao crcdito e aos insumos modcrnos" (DE LANNOY, 1990:08). 

Aponta tambem os pcrigos da inovacao tecnologica promovida por estas 

associacocs sobre a unidade produtiva familiar e o significado das associacocs 

como entidade potencialmentc crcdenciadas a modificarcm a base produtiva da 

producao familiar na agricultura. A limitacao do estudo, a nosso ver, foi na 

definicao e caractcrizacao do que o autor chamou teoricamente de Associacocs 

de Cooperacao Agricola. "Scguindo uma denominacao usual do MST, tem-sc 

chamado de Associacoes de Cooperacao Agricola essas organizacoes 

formadas por grupos de agricultores" (DE LANNOY, 1990:19). Faltou 

produzir uma definicao mais detalhada da acao coletiva em estudo e dos seus 

mecanismos. 
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Nascimcnto Filho (1990) csludou as diferentes formas colctivas 

de organizacao da producao em assentamentos no Rio Grande do Sul, tendo 

como objetivo compreender a situacao do novo campones que surge no meio 

rural brasileiro. O objelo principal de estudo do autor tern a vcr com as formas 

coletivas desenvolvidas pelo "novo campones"13, no sentido de organizar 

melhor sua producao, mesmo com os cscassos recursos dos quais dispoe para 

reproduzir-se como tal. A principal tcse do autor e de que, sob a amcaca de 

proletarizacao, o campesinato reagira dc diversas formas, buscando no 

coletivismo azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA forca para enfrentar o podcr do capital. 

Achamos exagerada a ideia que foi expressa pelo autor de que o 

campesinato reaja a proletarizacao atravcs do coletivismo. Sabcmos que o 

campesinato ja foi condenado ao desaparecimento por Marx, Lenin, e mais 

recentemente por outro historiador marxista Eric Hobsbawn, que dizia que "a 

mudanca social mais impressionante c de mais longo alcancc da scgunda 

metade deste seculo, e que nos isola para sempre do mundo passado, e a morte 

do campesinato" (HOBSBAWN, 1995:284). Porem nem o campesinato 

desapareceu, nem o campesinato reagiu ao desaparecimento, organizando-se 

coletivamente (as formas de exploracao individual represcntam 86,59% nos 

assentamentos de reforma agraria no Brasil, segundo Carvalho (1998)). O que 

tern acontecido c que o campesinato reage as diferentes formas de 

desenvolvimento c tern sido capaz dc, cada vcz mais, sc adaptar as novas 

exigencias do mcrcado c da tecnologia. 

Para nos, a principal questao levantada por Nascimcnto filho, e 

que pode servir dc contribuicao a futuros estudos, foi ter identificado, nos 

casos estudados, as condicoes tccnicas c organizacionais mais eficientes para 

cfetivar formas de producao coletiva. 

1 3 - O "novo campones" sc referc aos trabalhadores rurais rcinlcgrados a producao agricola via movimentos 

sociais (Lc-sc MST). a partir do final da decada dc 1970 no Brasil. 
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Encontramos tambem alguns estudos academicos sobre 

assentamentos e organizacao coletiva no Nordeste. O trabalho de Castro Junior 

(1994), dedicado a um assentamento no scmi-arido cearense, estuda a 

resistencia dos assentados, na auscncia do parcelamento de terras, 

impulsionada pelo trabalho coletivo no assentamento Vitoria. O autor toma 

como ponto de partida o desenvolvimento capitalista no Ceara, vendo na 

essencia desse a busca da reproducao do parcelamento da terra como 

expressao maior da diferenciacao natural do capitalismo. A pergunta 

fundamental do autor tern a ver com a viabilidade da producao, mesmo 

coletiva, no caso da fazenda Vitoria? Como poderia existir uma CPA 

plenamente coletiva como quer o MST em meio ao flagelamento da seca no 

Ceara? 

O autor mostrou que, na medida em que ocorre resistencia quanto 

a implementacao dessa forma dc trabalho coletivo, o assentamento deixa de ser 

autonomo, evidenciando que o assentamento Vitoria nao vivencia realidade de 

reforma agraria. Parece-nos que, para Castro Junior, reforma agraria so existe 

com trabalho coletivo e que, nao havendo essa possibilidade, a tendencia e a 

falencia dos pequenos produtores. 

O estudo de Castro Junior toma-se relevante por mostrar que a 

realidade nem sempre pode ser constmida de acordo com a imagem proposta 

pelo MST. O coletivo total que o MST propagandeia, por meio da CPA do 

assentamento, nao existia dc fato. Era na verdade umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continuum, um por fazer 

que mostra o quanto e complexo atingir o ideal de CPA do movimento. Ao 

contrario de nosso estudo, o que Castro Junior quis demonstrar, atraves da 

experiencia no Ceara, e a resposta positiva desse assentamento frente a 

miseria, a fome e a seca que fazem parte do cotidiano daquela regiao. 
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No Estado da Paraiba, existem diversas entidades (cooperativas e 

associacoes) nos assentamentos que promovem a acao coletiva como forma dc 

participacao mais ativa em termos de sociabilidade e evolucao economica 

(Ieno&Bamat, 1998). 

Encontramos, na literatura sobre os assentamentos da Paraiba, 

poucos relatos de organizacoes associativas. O estudo dc Morcira (1997) 

resgata a historia recente da luta pela terra na Paraiba. No entanto nao se atem 

a problematica singular da acao coletiva. Os dois volumes do livro da autora 

nao foram suficientes para comportar todos os acontecimentos e conflitos 

decoiTentes da luta pela terra no Estado. Entre os assentamentos que ficaram 

de fora da obra (trabalho este mais atualizado da literatura paraibana sobre 

assentamentos de reforma agraria), esta o de Massangana I I I no municipio de 

Cruz do Espirito Santo. 

Outra obra que fala rapidamente sobre uma experiencia de 

organizacao coletiva em assentamento de trabalhadores rurais no Estado e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quandu, de autoria de Da Silva & Lima Moreira (1997). O trabalho dos 

autores nao tern como objetivo principal falar da organizacao no assentamento 

em estudo, apenas toma como fundamento o resgate historico do lugar e a 

trajeloria de luta e conquista da terra. Apesar do rapido esboco das praticas 

organizativas no assentamento, o trabalho e extremamentc importante para 

nosso estudo, pois nos serve de medida para compararmos com a participacao 

dos assentados de Massangana I I I . A pesquisa denotou dois aspectos 

fundamentais quanto a organizacao no assentamento: 

— Um fragil proccsso organizativo dos assentados; 

— Pouca participacao nas atividades de carater coletivo 

promovidas pela associacao local, o que tern ocasionado certos conflitos 

internos com aqueles que nao se dispoem a colaborar com essas atividades. 
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Diante dessa realidade, conclucm os autores, urge investir no 

processo organizativo e comunitario no interior do asscntamento, tendo cm 

vista o fortalecimento da associacao como um canal dc participacao na gestao 

do asscntamento, alem de outras iniciativas organizativas que possibilitcm a 

participacao, de fonna efetiva, de todos os assentados na administracao c 

gestao do assentamento. 

Outro trabalho encontrado na literatura sobre assentamentos na 

Paraiba e o de Tavares da Silva (1997). Esse trabalho loma como perspectiva a 

cultura como elcmento significative da analise da realidade rural nordestina, 

analisando os elementos do cotidiano, da religiosidade, dos esportes, das artcs 

e do artesanato, responsavcis, de acordo com os autores, pelos lacos de 

integracao e sociabilidade que preservam a identidade do lugar. 

Foi identificada, na pesquisa de Tavares da Silva, a existencia da 

Associacao dos Pcquenos Produtores Rurais da fazenda de Santa Catarina 

(mesmo nome do assentamento). Os autor indica como funcao dessa 

associacao viabilizar o accsso a cmprestimos para plantio, aposentadoria, 

projetos e credito bancario. Isso levou o autor a concluir que a grande maioria 

dos integrantes da associacao apontam seus interesscs majoritarios para 

questocs assistenciais. Porcm cabc relevar o importantc papel da associacao 

dos assentados como interface com a administracao c como forma dc 

represcntacao coletiva dos intcrcsses dos assentados. 

Achamos que, para os agricultores nordestinos, esse tipo de 

participacao constatada pelo autor e motivada pela possibildade de acesso a 

alguns bens e servicos, como um primeiro passo para se efetivarem como 

produtores. Nao podemos condenar nem desprezar essa forma de participacao. 

A tradicao das relacoes sociais no meio rural nordestino, em termos dc 

participacao dos produtores, sempre foi marcada por padroes clientelistas. Por 
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isso devemos comprcender porque os motivos cilados impelem os assentados 

a procurar a associacao. Muitas vezes, por exemplo, para poder adotar uma 

inovacao produtiva, tern que conscguir primeiro os rccursos que permitem 

acesso a essa inovacao. A associacao pode contribuir para facilitar a 

apropriacao coletiva ou individual da inovacao ou o acesso ao conhecimento, a 

equipamcntos ou ao financiamento individual (crcdilo). 

Assim, dc acordo com a perspectiva tcorica que assumimos, esse 

conjunto de rclacocs envoivendo proccssos de construcao da acao coletiva 

passam tambem por rclacocs dc podcr" c dc acesso a ele. "O que define uma 

relacao de podcr c que e um modo dc acao que nao atua de maneira dircta e 

imediata sobre os outros, mas que atua sobre suas acocs: uma acao sobre a 

acao, sobre acoes cventuais ou atuais, presentes ou futuras" (FOUCAULT, 

1988:14) ,s. Desta maneira, segundo Cologncsc (1990), so existe o poder que 

excrcem, uns sobre outros, individuos ou grupos. Nesse excrcicio, os 

"instrumentos" podem ser tanto a violencia como o consenso (ou ambos). 

Desta forma, compreendemos que c neccssario visualizarmos, 

dentro do problema elencado, a perspectiva das relacoes de poder e da 

delcgacao de rcsponsabilidade. Dc fato, trata-se dc um campo de analise onde 

os jogos de inleresses estao implicitos no cotidiano das organizacoes existentes 

no assentamento. Nao qucremos fazer da catcgoria poder a mais importante 

destc estudo, nao e esse o objeto. O fundamental e destacarmos a rede de 

relacoes que cnvolvcm a articulacao entre a acao coletiva c a delcgacao de 

poder. Nessas redes e jogos, as tensocs entre podcr individual, controle das 

organizacoes e rcsponsabilidade coletiva sao inerentes ao processo de 

construcao de regras coletivas. 

1 4 - E claro que os proccssos dc organi/.acao nao cnvolvcm somcnlc rclacocs dc podcr. mas lambcm a 

aprendi/agem coletiva para aprender juntos c organizar-sc. 
1 5 - Foucaull apud Cologncsc (1990). 
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Alem dessa perspectiva, as possibilidades de efetivacao de uma 

acao coletiva passa tambem pelo cixo exprcssivo da aprendizagem. Perceber 

como os individuos pertencentes a diferentes grupos interagem na producao de 

conhecimentos colelivizados para a pratica da organizacao torna-se um 

elemento constitutivo na analise do processo investigado. 

Nesse sentido, em decorrcncia da dinamica de aprendizagem 

coletiva, a valorizacao dos atores em definir e reconhecer regras que norteiam 

suas perspectivas com rela^ao ao futiiro das dinamicas em jogo e de suma 

importancia. Pois revela a capacidade ou nao de superacao/negacao dos 

processos socialmente conslruidos. 

Essas ties categorias de analise serao utilizadas para analisarmos 

os mecanismos de construcao, os sucessos e insucessos da acao coletiva no 

assentamento Massangana I I I , junto com o resgate das trajetorias socio-

historica e culturais dos assentados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7 A LUTA PELA TERRA NA PARAIBA 

O resgate da historia da luta pela terra na regiao e no caso 

especifico de Massangana I I I e essencial para entender as trajetorias socio-

culturais dos assentados e suas consequencias nos processos de acao coletiva. 

O primeiro rcgistro de luta pela terra na Paraiba aponta como 

causa principal a reacao dos indigenas a subordinacao da sua terra e do seu 

povo ao processo colonizador. "Enquanto a posse da terra e a sua liberdade 

nao estiveram ameacadas, como ocorria na exploracao do pau-brasil, os indios 

nao ofereceram resistencia ao colonizador. No entanto, na medida em que o 
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sentido da colonizacao evoluiu para a apropriacao da terra e para a sujeicao do 

nativo, este reagiu" (MOREIRA & TARGINO, 1997:28). 

O desfecho desse processo de resistencia culminou com o 

massacre da populacao nativa, atraves da pura e simples eliminacao dos indios 

e da sua participacao como "aliado" nas guerras. Sobre o episodio, relata-nos 

Meio, citado por Moreira & Targino (1997): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na zona aproximadamcnte ocupada pelos atuais municipios 

de Caigara, Sena da Raiz, Duas Estradas, Pirpirituba e 

Be lent, a violcncia funcionou em nivcis elcvadissimos. Eerido 

numa perna, o (pie o deixon aleijado, Feliciano acometeu os 

indios com brulalidade, bastando dizer-sc epic numa so 

sortida foram mortos cento c vinte, com aprisionamcnto dc 

oitcnta. Embora rcsistisscm, sob a lidcranga dos caciques 

Pcio Seco e Zorobabc, os indios terminaram esmagados 

(MEW, 1994:32). 

O que restou dessa populacao, segundo os historiadores acima, 

foram alguns poucos remanescentes dos Potiguaras, habitando a reserva 

indigena de Baia da Traicao. Sua sobrevivencia e permanencia na area 

constitui o resultado de uma longa historia de luta. 

A conformacao da propriedade fundiaria e os conflitos 

decorrentes dela expressam o resultado de um longo processo, que tern suas 

origens na producao do espaco colonial subordinada aos interesses do capital 

mercantil e teve como suporte a concessao de grandes sesmarias para a 

exploracao da cana de acucar no litoral e da pecuaria no interior. 

2.7.1 AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Luta pela terra nos anos 60 
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Mais recentemente, neste seculo, no initio dos anos sessenta, a 

luta pela terra na Paraiba toma contornos historicos marcantes. Com o 

surgimento das Ligas Camponesas em Pernambuco, na decada de cinquenta, 

construiram-se succssivas mobilizacoes com demandas que incluiam lutas 

trabalhistas e a luta pela reforma agraria. A construcao de um corpo integrado 

de demandas com a conseqiicntc protecao dos trabalhadores contra a repressao 

dos proprietaries dc terra deu as Ligas Camponesas uma projecao nacional. 

Isso ajudou a alimentar o debate sobre a natureza da propriedade e a 

necessidade da reforma agraria. 

As Ligas Camponesas expandiram-se por alguns Estados do 

Nordeste, principalmcnte na Paraiba. A acao do movimento no Estado deu-sc 

especialmcnte nos municipios dc Sape, Mamanguape, Rio Tinto e Santa Rita. 

Na lideranca, ganhou peso a figura de Joao Pedro Teixeira16, um dos 

fundadorcs da maior Liga Camponesa do Brasil, a dc Sape, com mais de dez 

mil filiados. Em 1962, Joao Pedro foi assassinado por um fazendeiro da regiao, 

fato que deu as ligas da Paraiba repercussao nacional e international. 

Andradc (1998) afirma que o nome Ligas Camponesas teve tanta 

aceitacao na Paraiba que o vocabulo "campones" identificava os associados 

das mesmas. 

Segundo Medeiros (1989), cm 1962 e 1963 os conflitos sc 

intensificaram na Paraiba, as Ligas se expandiram rapidamentc, c a violcncia 

recrudesceu, atingindo ate mesmo filhos de Joao Pedro Teixeira, ainda 

criancas, e outros trabalhadores envolvidos em demandas, como foi o caso da 

chacina de Man, em Janeiro dc 1964, ocasiao em que diversos trabalhadores 

1 6 - Apenas para lembrar uma coincidcncia. o alual lidcr do MST no Brasil chama-sc tambem Joao Pedro. 
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foram assassinados num confronto com a policia. De acordo com Andrade 

(1998), um dos episodios mais scrios ligados as Ligas Camponesas deu-se na 

Paraiba, cnvolvendo associados das Ligas c o proprictario dc um latifundio dc 

15.000 ha no engenho Miriri : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maioria dos moradores dava um dia de "cambao " por semana ao 

proprieldrio como aluguel dc um silio dc meio hectare. Alert ados de 

que um dia de "cambao " por semana cquivalia a 52 dias anuais e 

que aos saldrios cor rentes estcs 52 dias reprcsentavam Crs 6.240, 

importancia que cm dois anos correspondia ao valor da terra que 

lavravam, despertaram os agricultores, passando a pleitear o direito 

de pagar o foro em dinheiro. Eliminava-se assim o "cambao". O 

proprictario nao aceitou a proposta, amcacando expulsar os 

moradores que fossem fi/iados as Ligas. Surgiram dai divergcncias 

entre moradores e vigias do Coronet, resultando ate o dia 7 de margo 

de 1962 lutas em que dois capangas haviam sido mortos a foice e a 

machado; um administrador, ferido; um vigia desaparecido com um 

balago na coxa, c dois camponcses fulminados por tiros de "38" 

(ANDRADE, 1998:269-270). 

Desse episodio, a Assemblcia Legislativa paraibana e o governo 

concluiram que: 

A questao nao e um caso de policia, que os problemas 

sociais tern de ser solucionados atravcs do 

equacionamcnlo das neccssidades da nagcto. So os 

grandes proprictdrios menos esclarccidos e que lutam 

desesperadamcntc, cxpulsando de suas terras os socios 

influcntes das Ligas, a fim dc deter a mare montante que 

as mesmas representam " (ANDRADE, 1998:270). 

As Ligas queriam mudancas nas relacoes de trabalho tradicionais, 

caracterizadas pcla morada e pelo aforamcnto de terras. O rompimento dessas 

relacoes, com a negacao da concessao de terras para plantio proprio dos 

trabalhadores, ou por um aumcnto considcrado abusivo do foro, criou as 

condicoes para a emcrgencia dos conflitos e conscquentemcnlc para expansao 

destas (Medciros,1989). 
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As principal's mobilizacocs desse pcriodo foram criadas pelas 

Ligas, reivindicando a rcgulamcntacao das rclacocs de trabalho, o pagamento 

de salario minimo e a extensao ao campo das mcsmas garantias dadas aos 

trabalhadores urbanos. Em 1963, o Estatuto da Terra assegurava em lei esses 

direitos, mas a legislacao trabalhista nao foi cumprida no Estado, apesar das 

mobilizacocs das Ligas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.7.2 As hit as no campo pds-64 

Com o golpe dc 31 de marco de 1964, as lutas no campo entraram 

em refluxo. Houvc uma intensa perseguicSo e reprcssao as organizacoes de 

trabalhadores rurais. Sedes das Ligas foram fechadas. Muitos lideres foram 

presos, e outros assassinados. Alguns lideres, como foi o caso da viuva de 

Joao Pedro Teixeira, Elizabeth Teixeira, lider dos camponeses na Paraiba, 

tiveram que abrir mao dc suas identidades17 para nao serein assassinados 

(Medeiros, 1989). 

O balanco da luta pcla terra na Paraiba ate 1964 contabilizou uma 

intensa organizacao por parte dos trabalhadores rurais, tanto via Ligas 

Camponesas conquistando espaco no cenario politico nacional, como na 

resistencia e permanencia dc focos dc luta, embora debeis, capazes de manter 

ainda viva a luta pcla reforma agraria durante o regime militar. A vitoria dos 

trabalhadores nesse periodo foi a suspensao da intervencao na CONTAG 

(Confcderacao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura) em 1965, da qual a 

Paraiba fazia parte com sua federacao reorganizada. No entanto, de acordo 

1 7 - Esses lideres dos trabalhadores rurais tiveram que mudar dc nome para nao scr idcnlificados c 

conscqiicntcmcntc assassi nados. 
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com Medeiros (1989), os sindicatos, que eram a unica forma que restou de 

organizacao apos o desmanche politico colocado em pratica pelos militares, 

nao se configuravam como um referencial para as demandas dos trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O pouco que se sabe leva a supor que, na maior parte dos casos 

onde os sindicatos sc reestruturaram, a sua acao passou a se 

pautar pela tentativa de garanlir alguns dos dircitos que haviam 

sido conquistados no periodo anterior ao golpe. Onde a mcmoria 

da luta era mais forte, onde o sindicato de alguma forma ainda 

ti/ilia a/gum comprometimcnto com as demandas dos 

trabalhadores, vcrificaram-sc acoes na justica contra os pat rocs, 

demandando principalmcnte saldrios alrasados (MEDEIROS, 

1989:89). 

O proccsso de modernizacao agricola imposto pelo regime militar 

vai ser responsavel, nao so por modificacdes profundas nas relacoes de 

trabalho no campo paraibano, como tambem pela exclusao/expropriacao do 

produtor direto. Face ao processo, observou-se uma organizacao cresccntc dos 

trabalhadores rurais como forma de resistencia a sua cxclusao do processo de 

geracao e/ou apropriacao da riqueza gerada no campo. Segundo Morcira & 

Targino (1997), isso provocou a organizacao dos trabalhadores rurais em 

algumas frentes de luta na decada 70/80. Essa organizacao vai encontrar abrigo 

nos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e nas ONGs. Estas ultimas 

estimularam o processo restringindo seus beneficios a pequenos produtores 

agregados em associacoes e/ou cooperativas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As principals lutas foram: 

a) Contra a exploracao do trabalho c por mclhores condicocs de trabalho e 

vida; 

b) Contra a expulsao/cxpropriacao, que se configura na luta pelo direilo de 

"ficar na terra", de "viver da terra" e de "nao se submeter ao capital"; 

c) Pelo retorno a terra, pela reconquista da "terra para o trabalho"; 



d) Dos pequenos produtores por uma politica agricola (assistencia tecnica c 

crediticia) que Hies garantisse o dircito, nao so de permanecer com a terra e 

na terra, como tambem de nela produzir e dela retirar o indispensavel a uma 

sobrevivencia digna. 

Na Paraiba, segundo os autores supracitados, a mobilizacao dos 

trabalhadores foi fortcmente impulsionada no final da decada de setenta pelas 

indicacoes do I I I Congresso Nacional dos Trabalhadores Rurais, que, dentre as 

reivindicacoes, destacava a organizacao da categoria por frentes de luta tais 

como: assalariados, pequena producao on politica agricola, seca, etc. Estas 

indicacoes sao assumidas pelos grupos de militantcs e assessores dos centros e 

scrvicos da Igreja, em conjunto com alguns setores do movimento sindical e 

gnipos de assessoria. O resultado da intervencao do conjunto dessas forcas 

promoveu o I Encontro de Assalariados da Zona Canavieira da Paraiba em 

setembro de 1982, cm Guarabira, onde as iniciativas ja existentes nesse 

campo foram unificadas num piano comum e coordenadas pela "Comissao 

Canavieira". 

Essa comissao organizou a primeira grande mobilizacao planejada 

e organizada que foi a "Campanha Trabalhista", que se desenvolveu durante os 

anos de 1982 e 1983, ate a realizacao da primeira greve em 1984. Nesse ano, a 

Paraiba tambem se incorporou as experiencias de greve no campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesse estado, os trabalhadores conquistaram a 

equiparacao salarial com Pcrnambiico, a tabcla dc 

tare fas, a diminuicdo do tamanho das tare fas, no cortc da 

cana, dc sete para cinco mas. Em 1985, nova 

mobilizacao, mats fraca, marcada por intensa repressao, 

resultou cm um novo aumcnto da tare/a (MEDEIROS, 

1989:129). 

A primeira greve dos canavieiros da Paraiba se constitui num 

marco historico dos processos de organizacao da categoria. Dessa greve, 
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surgiram as principals liderancas cutistas da Paraiba. Ao longo desse processo 

de luta, e importante remarcar segundo MOREIRA & TARGINO (1997:292), 

algumas caractcristicas rclcvantes: 

a) O movimento paraibano insere-se em um movimento mais amplo, em nivel 

de Nordeste, tendo como ponto de irradiacao Pemambuco e se espraiando 

pelo Rio Grande do Norte, Alagoas e Scrgipe; 

b) Assim como ha diferenciacdes internas intra-regionais no movimento, ha 

formas diferenciadas de luta em nivel externo ao Estado, nas sub-regioes e 

municipios, a depender da experiencia passada e acumulada de luta, do 

envolvimento dos respeclivos dirigentes sindicais nas campanhas salariais, 

das concepcoes de mobilizacao, entre outros fatorcs; 

c) Houve um deslocamento do eixo de mobilizacao do aspecto legalista das 

primeiras campanhas para novos eixos de luta, tais como as proposlas da 

CUT (Central LJnica dos Trabalhadores) que alcancam atualmente a 

perspectiva da campanha unificada em tcrmos de Nordeste; 

d) A construcao e elaboracao das pautas de negociacao democratizaram-se 

mediante novos procedimentos de participacao das bases. As campanhas 

salariais passaram a ser preparadas por fases: esclarecimento, mobilizacao e 

organizacao em assembleias sindicais; notificacao dos patrSes; 

desencadeamento da greve com piqueles para assegura-la; realizacao da 

convencao ou dissidio entre as partes; acoes de cumprimento dos acordos 

mediante paradeiros; acoes colctivas na justica; passeatas e concentracoes 

na Delegacia Regional do Trabalho. O movimento conlou com o apoio de 

assessorias dos proprios sindicatos, de orgaos nao-govcrnamentais (ONGs) 

e a presenca de setores da Igreja Catolica, como a CPT (Comissao Pastoral 

da Terra). 
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Paralelamente a organizacao dos trabalhadores rurais, os grandes 

proprietarios de terra tambem se organizam no Estado e promovem aliciamento 

de trabalhadores clandestinos de outras regioes para substituirem os grevistas. 

A acao armada se constitui no principal aparato de intimidacao aos 

trabalhadores, e desfechos violentos tornam-se, na maioria dos casos, a 

principal forma de resolucao dos conflitos trabalhistas. Em doze de agosto de 

1983, foi assassinada a presidents do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Alagoa Grande, Margarida Maria Alves, a frcnte da campanha salarial com 34 

acoes trabalhistas encaminhadas a justica. 

Nesse verdadeiro campo de lutas, o arbitro principal se omite. O 

Estado de certa forma passa a ser um espectador dos atos violentos e 

autoritarios dos proprietarios rurais. Essa omissao se manifesta, segundo 

Moreira & Targino (1997), dc diversas formas: atravcs da nao-fiscalizacao dos 

instrumentos de mcdidas de producao, das sentencas produzidas na Justica do 

Trabalho, conferindo legalidade em niveis salariais muito baixos e da nao-

fiscalizacao do cumprimento do dissidio coletivo pela delegacia Regional do 

Trabalho. Na verdade, o desaparelhamcnto dos orgaos de governo para o 

exercicio de suas funcocs nao e gratuito e permite o descumprimento da lei 

pelos proprietarios. 

Desta forma, movidos pela miseria e pela fome, os trabalhadores 

rurais vao buscar, nas forcas que lhes restam, a iniciativa da luta pela terra, 

reacendendo a possibilidade de adquirir o unico bem e a unica heranca possivcl 

de ser deixada para a familia. 
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2.8 O SURG1MENTO DO MST E A LUTA PELA TERRA 

2.8.1AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA origem do MST no Brasil 

A luta das classes popularcs pcla terra no Brasil e secular. Desde 

a epoca da colonia e da escravidao, a aquisicao de um pedaco de terra para 

produzir e nela habitar sc constitui em um sonlio da maioria da populacao 

pobre do campo. Tivemos no seculo X I X e inicio do seculo X X varios 

movimentos messianicos, lidcrados por rcligiosos que buscavam construir um 

outro mundo para seus seguidores, sem injusticas e com igualdade social. 

Na decada dc 1950, varias lutas foram levadas a efeito pelos 

trabalhadores rurais, com a intencao de estender ao campo os direitos 

trabalhistas adquiridos pelos trabalhadores urbanos como Jornada de trabalho, 

ferias, salario minimo, etc. As bandciras pela reforma agraria foram 

construidas naquele periodo. Alguns movimentos sociais da epoca ficaram 

famosos como e o caso das Ligas Camponesas no Nordeste do pais (Medeiros, 

1989). 

Dcpois do golpc militar dc 1964, os trabalhadores rurais sofreram 

duros golpes nas suas organizacoes. "As acoes coletivas foram 

desorganizadas, pennanecendo apenas em lugares especificos, com o carater 

de guerrilha armada, comandada por grupos de extrema esquerda que 

professavam aqueles metodos de luta" (GOHN, 1997:142). 
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Na decada de 1970, ressurgem algumas organiza9oes de luta e de 

defesa dos trabalhadorcs rurais. Em 1975, foi criada a Comissao Pastoral da 

TeiTa, com o apoio da Igreja Catolica, que voltava seus olhos para uma 

atua9ao junto dos pobres e excluidos do mundo rural. Da mesma forma que na 

decada de 1950-60 alguns setores progressistas da Igreja Catolica defendiam a 

congrega9ao dos homens do campo na cria9ao de iniciativas cooperativistas e 

associa9oes profissionais e sindicais, a pcdagogia da CPT vai centrar-se e 

adequar-se as dimensoes simbolicas da religiosidade popular e criar uma visao 

de sociedade segundo a qual o ideal seria a reuniao de varias comunidades de 

pequenos produtores. De acordo com Grzybowski (1990), o trabalho da Igreja 

popular, via CPT, pode ser definido como uma combina9ao de evangeliza9ao 

com educa9ao politica do povo em vista de sua organiza9ao e participa9ao 

para a constru9ao de uma nova sociedade. 

Desses processos, segundo Gohn (1997), surge o Movimento dos 

Trabalhadores Sem terra, o MST, em 1979, em Santa Catarina, estendendo-se 

para todo o pais ao longo dos anos 80 e se tornando, nos anos 90, o 

movimento popular mais importante em nivel nacional. 

O MST nasceu em um processo de enfrentamento e resistencia 

contra a politica de desenvolvimento agropecuario, instaurada durante o regime 

militar. Esse processo e entendido, no seu carater mais geral, na luta contra a 

expropria9ao e contra a explora9ao do desenvolvimento do capitalismo. A luta 

do MST, representa, na verdade, a propria recria9ao do campones que o 

modelo de desenvolvimento da agricultura, implantado pela moderniza9ao dos 

governos militares na sua alian9a com o empresariado, tentou destruir. Desafia 

a propria determina9ao e a incompetencia dos senhores do poder que 

consideram improdutivos os trabalhadores sem-terra. E exatamente pelo fato 

de nao serem reconhecidos que tambem nao sao compreendidos pelos 
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modernizadores. Esse desconhecimento vem a publico na forma dc 

movimento. Sao as suas experiencias da cultura popular que viabilizam a sua 

espacializa9ao e a territorializagao do movimento (Fernandes, 1996a). 

BOXE N°4 

Caractcristicas da modernizacao da agricultura 

A moderniza9ao da agricultura se caracteriza basicamente pela mudan9a na 

base tecnica da prodii9ao agricola. 

A moderniza9ao pode ser entendida tambem referindo-se as transforma9oes 

capitalistas na base tecnica de produ9ao, ora a passagem de uma agricultura 

'natural" para uma que utiliza insumos fabricados industrialmente. 

O processo de moderniza9ao implica numa integra9ao tecnica intra-setorial e 

na mercantiliza9ao da agricultura bem como, na substitui9ao de elementos 

intemos do complexo rural por compras extra-setoriais (maquinas e insumos) 

que abriu espa90s para a cria9ao dc industrias de bens de capital e insumos 

para a agricultura. 

Em termos sociais desse processo houve um endividamento acelerado de 

pequenos produtores que passaram a consumir os novos produtos para a 

agricultura e em decorrencia disso uma consequente perda da terra, devido ao 

nao pagamento de cmprestimos. 

Fonte Kageyama, 1987. 

Por outro lado, a propriedade fundiaria adquire um carater 

diferenciado a partir da interven9ao do capital financeiro no setor 

agropecuario. Tambem o Estado passa a desempenhar novos papeis nesse 

novo padrao de desenvolvimento agricola, ou seja, promove uma regula9ao 

visando financiar, patrocinar e administrar expectativas e a captura das 
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margens dc lucro na agricultura, no scntido dc bcncficiar os capitals intcgrados 

e garantir sua valorizacao. 

Dc uma forma geral, podemos dividir o MST em tres fascs: de 1979 a 1985 — 

luta pela terra, cntcndida como luta pela reforma agraria; de 1985 a 1988 — o 

movimento adquire carater nacional, organizando-se nos Estados em que ha 

lutas e ocupacocs; e dc 1988 a 1996 — quando o Icma basico da luta passa a 

ser: ocupar, rcsistir e produzir (Gohn,1997). 

Abordar o MST como um movimento social nao tern sido 

consenso entre os estudiosos, pois elc e idcntificado como um fenomeno social 

proprio dos anos 70 cm diantc, portanto, novo, vinculado as contradicocs 

capitalistas, logo, industrials e urbanas, nas quais os aspectos comportamentais 

e culturais sobrcpoem-se as questocs economicas. Consideramos, no entanto, 

dc acordo com Bcrgcr (1998), a possibilidadc de argumcntar o MST como um 

movimento social a partir de sua insercao como tenia da Sociologia Rural 

(anos 80), quando a enfase nao e a agricultura e sua economia, mas as relacoes 

sociais no campo, que, desiguais e acompanhando o desenvolvimento da 

agricultura capital ista, demandaram um novo tipo de organizacao, 

incorporando as antigas lutas sociais do campo reivindicacoes dos movimentos 

sociais urbanos''\ 

As lutas que marcaram o principio da historia do MST 

vcrificaram-se durante as ocupa96cs das glebas Macali c Brilhante, no 

municipio de Ronda Alta-RS, cm 1979, c a ocupa9ao da fazenda Burro 

Branco, no municipio de Campo Ere-SC, em 1980 (Brumcr 1990; 

Femandes,1996; Gohn, 1997). 

1 9 - Nosso objclivo ncsta parte do icxlo nao c polemizar sob quais condicocs um movimento podc scr 

chamado dc movimento social. Para nos o MST c um movimento social c para afirmarmos islo nos 

apoiamos na definicao dc Schcrcr-Warren (1984) sobrc movimentos sociais. 
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Apos as ocupacocs das glebas Macali c Brilhante, a luta cresce e, 

em outubro de 1979, cento c cinquenta familias ocupam a fazenda Anoni, no 

municipio dc Sarandi, c sao despejadas. Dessa luta, nasce o historico 

acampamento da Encruzilhada Natalino. Esse movimento constitui-sc no 

marco das lutas dos sem terra pela repercussao obtida, por ter conseguido a 

solidariedade de entidades divcrsas, propostas de sohi9ao por parte do governo 

c o inicio da edifao do boletim "SEM TERRA" (Zimmennann, 1989). 

Da ocupacao da fazenda Anoni, comccaram novas lutas. Eram 

lutas localizadas que traziam em si uma experiencia comum: sua forma de 

organizacao. Dessas lutas nasccram os encontros dos sem- terra. No Centro-

Sul, um encontro importante foi realizado em julho de 1982, no municipio de 

Medianeira—PR. Um encontro nacional dos trabalhadores sem terra sc 

realizou em 1982 em Goiania, com representantes de dezessete dos 23 Eslados 

brasileiros. Segundo Joao Pedro Stedile, lider do MST, foi o primeiro encontro 

para troca de experiencias da luta pela terra. Em 1984, os scm-terra realizaram 

iun encontro nacional na cidadc de Cascavcl—PR. Esse encontro nacional 

rcprescntou entao a fundagao e a organiza9ao de um movimento de 

trabalhadores sem terra, em nivel nacional, que iria se articular para lutar por 

terra e pela reforma agraria. A i nasceu o MST, com a articula9ao dos diversos 

movimentos que estavam acontccendo em nivel localizado. Nesse encontro, de 

acordo com FERN ANDES (1996:79), foram claboradas as diretrizes gerais do 

movimento que foram as seguintes: 

1) Que a terra so csteja nas maos de qucm ncla trabalha; 

2) Lutar por uma sociedade sem exploradores e sem explorados; 

3) Ser um movimento dc massa autonomo dentro do movimento sindical, para 

conquistar a reforma agraria; 

4) Organizar os trabalhadores rurais na base; 
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5) Estimular. a participa9ao dos trabalhadores rurais no sindicato e no partido 

politico; 

6) Dcdicar-se a forma^ao de lideraii9as e construir uma dirc9ao politica dos 

trabalhadores; 

7) Articular-se com os trabalhadores da cidadc e da America Latina. 

A articula9ao em nivel nacional c obtida dc fato com a realiza9ao 

do I Congrcsso Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem terra em Janeiro de 

1985, na cidade dc Curitiba—PR, com a prescn9a dc 1.500 delcgados. Nessa 

ocasiao, uma coordcna9ao nacional e cleita, composta por representantes de 12 

Estados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8.2. A organizag&o do MST cm nivel nacional 

O MST se define como um "movimento social que luta pela 

reforma agraria e por transforma96es sociais. O MST tern um carater popular, 

em que qualquer um pode ingressar; um carater sindical, quando lutamos por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pre90S agricolas, por credito; e tambem um carater politico, porem nao 

partidario" (STEDILE, 1996:23). O movimento possui uma coordcna9ao 

nacional formada por aproximadamcnte noventa pessoas. Sao dois membros 

por Estado, eleitos nos encontros estaduais; um representante eleito de cada 

central das cooperativas estaduais; dois membros eleitos por setores nacionais; 

e vinte e um membros da dire9ao nacional, que sao eleitos no encontro 

nacional. 

A estrutura9ao basica do MST, firuto da luta pela terra e pela 

reforma agraria, e assim constituida (hierarquicamente): Congresso Nacional; 

Encontro Nacional; Coordena9ao Nacional; Dire9ao Nacional — Secretaria 
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Nacional; Setores Nacionais (Educacao, Comunica9ao, etc). O MST tem como 

personalidadc juridica a Associa9ao Nacional dc Coopera9ao Agi-icola — 

Anca. Essa associa9ao tem o objetivo de cstabclecer os fins contabeis c 

financeiros do movimento. Em nome dcla, cstao todas as propriedades e 

documentos legais do MST. 

As iniciativas de organiza9ao do MST, em nivel nacional, foram 

sc dando, dc mancira paulatina, nas difcrcntcs rcgiocs do pais. A cstratcgia 

basica dos sem-terra c a ocupa9ao dc terras improdutivas, publicas on 

particularcs, criando um fato politico que leva a prcssionar os orgaos publicos 

a negociarem com o movimento e a promovercm scu assentamento definitivo 

na terra, atraves da conccssao dc titulos dc posse. 

Um dos grandes problemas que o MST enfrenta cm nivel nacional 

e a diversidade cultural cntre as regioes. Esta tem sido a principal barrcira para 

a implementa9ao e adequa9ao das propostas e estratcgias do movimento. Outro 

desafio e a forma dc a9ao colctiva implcmentada que, muitas vezes, nao condiz 

com a realidade das bases, pois cstas tem culturas proprias, cspccificas, com 

valores diferentcs dos das dire96cs. 

Outra dificuldade encontrada pelo movimento tem sido a sua 

rela9ao com o Estado. Para o MST, o Estado representa o opositor autoritario 

da sociedade civil, com fun9ao dc gerir os interesses da classe dominante. Para 

o movimento, "e necessario romper com o poder politico dos coroneis, 

latiflindiarios e oligarquias rurais que usam a domina9ao economica e social 

para se perpetuarem no poder politico, exercendo com mao-de-feno todos os 

cargos publicos, e colocando o Estado apenas a seu servi9o" (MST, 1995). No 

nosso entendimcnto, apesar de o Estado ser o reprcsentante da explora9ao da 

agricultura de modo capitalista, e necessario negociar, obrigando-o a ceder em 
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pontos que as politicas govemamentais foram tra^adas, impulsionando dcsta 

maneira a reforma agraria. 

Para Grzybowski (1990), os movimentos sociais do campo abrem 

e constroem altcmativas, mas por si sos tem-se revelado incapazes de mudar o 

Estado, a rela9ao de hegemonia e poder que da substantia a dominagao do 

mesmo. No entanto o MST tem cvidenciado diferentes momcntos de rela9ao 

com o Estado e tem demonstrado que, com a pressao de massa, e possivel 

garantir avai^os nas conquistas em favor dos despossuidos do campo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.8.3 A organ izagao/atuacao do MST na Paraiba20 

A situagao dos trabalhadores rurais da Paraiba tem sido, como em 

todo o Brasil, marcada pela miseria e superexplora9ao da for9a de trabalho, 

repressao dos usineiros e pclo coronclismo do poder politico e economico 

local. 

A primeira ocupa9ao de terras feita pelo MST na Paraiba foi no 

dia 7 de abril de 1989, quando cerca de 150 familias de trabalhadores rurais, 

oriundos de nove municipios da regiao do brejo paraibano, ocuparam a fazenda 

Sapucaia, de propriedade do fazendeiro Camilo Oliver Cruz, com 2.400 ha, no 

municipio de Bananeiras. A fazenda era uma area de antigos conflitos de terra 

onde viviam em torno de 40 familias em disputa pennanente com o fazendeiro, 

para que pudessem plantar para a sobrevivencia numa area que, segundo o 

MST, era improdutiva. Os trabalhadores foram despejados de forma violenta, 

porem pennaneceram acampados proximo a area ate o dia 3 de setembro. 

Como nada foi definido pelo governo em tennos de desapropria9ao da area, as 
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familias juntaram-se a outras, totalizando 320 familias, e ocuparam a fazenda 

Manicoba, no municipio dc Espcraii9a, ondc permaneceram acampadas por um 

longo pcriodo, aguardando a emissao dc posse da area. 

A constitui9ao cronologica do movimento no Estado foi 

configurada a partir das seguintes articula96es, segundo o MST: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1985zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — participa9ao dc 25 lavradores no primeiro Congresso do 

MST em Curiliba-PR; 

1986 e 1987 — discussao a rcspeilo da articula9ao dos sem-tcrra 

com sindicatos de trabalhadores rurais que atuavam na luta pela terra (dessas 

articula9oes criou-se a sccretaria cstadual); 

1988 — promo9ao de cursos de forma9ao e articula9ao dc base 

em diversos municipios do Estado, cntre cles: Piripirituba, Guarabira, Cuitcgi, 

Lagoa de Dentro, Man, Alagoinha, Alagoa Grande, Ara9agi, Bananeiras e 

Jacarau. A mobiliza9ao durou seis meses, envolvendo aproximadamente 500 

familias; 

1989zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — rcaliza9ao dc dois encontros de militantes dc varios 

municipios do brcjo paraibano. Participa9ao, ao lado dc entidades sindicais 

rurais, do dia do trabalhador rural em 25 de julho. Em agosto, participa9ao no 

ato publico contra a violcncia no campo cm Alagoa Grande, junto com a CUT 

e diversos sindicatos de trabalhadores rurais; 

1990 — diversos trabalhos dc conscientiza9ao na regiao agreste, 

durante seis meses, que mobilizaram cerca de 100 familias nos municipios dc 

Boqueirao, Qucimadas e Araras. Participa9ao e promo9ao do ato publico do 1° 

dc Maio em Campina Grande; 

1991 — nos meses de Janeiro a maio, rcaliza9ao de trabalho de 

base nos bairros dc Campina Grande, entre cles: Catingueira, Bairro das 

2 0 - A rcconsliluicao historic^ da Irajcloria do MST na Paraiba foi retirado, (aleni da bibliografia cilada) dc 

cnlrcvislas com dirigentes c dc folhclos avulsos encontrados na sede cstadual cm Joao Pcssoa-PB. 
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cidadcs, Jose Pinheiro, Pcdregal e Ramadinha I c I I . Desse trabalho, rcsultou, 

no final do mes de maio, a ocupacao da fazenda Boa Esperaii9a em Campina 

Grande. Todas as familias foram despejadas, provocando a ocupa9ao da Pra9a 

da Bandeira, no centra da cidadc, ondc passaram 4 meses esperando uma 

resolii9ao do problema. Como o govcrno nada resolveu, o movimento ocupou a 

area de pesquisa da Emprcsa Estadual de Pesquisa Agropecuaria (EMEPA) em 

Lagoa Seca. Ncsse episodio, foi fundado o Comitc de apoio ao MST do qua! 

parliciparam divcrsas cnlidadcs representativas da sociedade civil: ADUF, 

ADUEPB, SINDICATO DOS BANCARIOS, SINTAB, CUT REGIONAL, 

SINTEEP, SIVEPA e CDDIT. Todas essas entidades, alem do apoio politico 

que prcstaram, elaboraram documcntos divulgando a situa9ao agraria da 

Paraiba e tambem colaborando como mcdiadoras nas audiencias junto ao 

poder publico. 

De 1991 cm diantc, o MST/Paraiba coloca-se, em tcrmos de a9ao 

e mobiliza9ao, dentro da agenda do movimento em nivel nacional, priorizando 

entre outras coisas o trabalho dc fonna9ao dc lidcran9as c o desenvolvimento 

de novas tecnicas cducacionais junto aos trabalhadores, ja que a grande 

maioria sao analfabetos e semi-analfabetos. 

Segundo lideran9as do movimento no Estado, as duas entidades 

que mais contribuiram para a organiza9ao, apoio logistico e demais tarefas 

neccssarias foram a CUT e a CPT. A CUT apoiando diretamcntc nas 

ocupa9oes, negocia9oes e assessoria juridica. A CPT : 1, com uma atua9ao mais 

dircta, desempenhou o papel mais importante cm tcrmos da defesa c da 

organiza9ao dos trabalhadores rurais. 

A postura da CPT tem-se pautado desde o initio de sua funda9ao 

pela defesa intransigente dos pobres do campo. Na Paraiba, ela chamava-se 

2 1 - Com rclacao a CPT. achamos iniportanlc darnios um cspaco maior na discussao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pois csla rcprcscntou. 

sem duvida nenhuma. um papel propulsor das lutas do Movimento Sem Terra na Paraiba. 
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pastoral rural ate 1988, ano cm que sc transformou dc fato em Comissao 

Pastoral dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TeiTa. A frcnte da CPT, dcslaca-se Frei Anastacio Ribeiro, hojc 

coordcnador na Paraiba e na CPT regional Nordeste. Outros agcntes da 

hierarquia progrcssista da Igreja catolica que deram na Paraiba testcmunho dc 

sua op^ao aos pobres do campo sao D. Jose Maria Pircs e D. Marcelo 

Carvalheira. 

Apoiando os movimentos sociais e populares, a CPT luta em 

defesa da democratizacao da terra, contra a fome e a miscria c pelo direilo a 

cidadania plena para os trabalhadores do campo. Ela coloca-se a favor de 

lavradores, possciros e indios, participando de negociacoes cntrc estes, os 

orgaos da terra, o poder executivo e proprietaries, alem de ocupar espa9os 

importantes nos meios dc comunica9ao. 

O crescimcnto dos imovcis adquiridos c/ou desapropriados para 

asscntamcnto de popula9ao em areas de atua9ao da CPT cstao ai para 

demonstrar a cficacia da a9ao desta ala progrcssista da Igreja catolica. Para os 

trabalhadores e para o MST, a Igreja, atraves da CPT e o apoio por ela 

prcstado, constitui, de um lado, a scguran9a e a certcza de que nao cstao 

sozinhos na luta e, de outro lado, a unica garantia dc sobrcvivencia ao conflito, 

sobretudo quando a violcncia c muito grande (Morcira & Targino, 1997). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.9 O ASSOCIATIVISMO NOS ASSENTAMEN1 'OS PA11AIBANOS 

Vinculados a uma tendencia nacional, varios assentamentos do 

Estado da Paraiba promovem sua organiza9ao atraves de associa96es e 

coopcralivas de produ9ao. As caracteristicas fundamcntais dessas agremia96es 

estao prescritas, primeiro na Conslitui9ao c na legisla9ao brasilcira sobrc 
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sociedadcs civis, e adaptadas as tipologias que o MST tem colocado em 

pratica em todo o pais. 

Segundo as pesquisas de Ieno & Bamat (1998), que estudaram 

diversos assentamenlos na Paraiba, o associativismo e visto por muitos 

assentados apenas como o veiculo atraves do qual podem conseguir 

emprestimos/financiamcntos oriundos dos projetos para as areas de 

assentamcntos incentivadas pelo I NCR A. Ou scja, a idcia de associar-se para 

rcsolver problcmas da produgao, comercializagao c ampliagao das redoes 

intcrpessoais nos assentamcntos nao e cnfocada como a principal causa da 

aglutinacao das diversas familias nas organizacoes. Ora, isso e muito natural, 

vindo de agricultores descapitalizados e que nao possucm outra alternativa 

scnao criar estas organizagoes com o intuito inicial da obtcncao do crcdito para 

rcsolver scus problemas mais imcdiatos traduzidos pela neccssidade de sc 

manterem vivos e conseqiientemente produzir excedentes para poder 

comercializar. 

Segundo os autores acima, a pratica mais comum nos 

assentamcntos22 c a do trabalho cooperado via mutiroes. Esse trabalho se da 

em areas restritas, cfetuando-se a divisao dos frutos do trabalho entre a 

Associagao e aqueles que sc dedicam ao trabalho no "rogado comiiiutario" O 

principal fator que tem inviabilizado o sucesso desse tipo de pratica esta, 

segundo os pesquisadores, na inadequagao entre o ideal utopico da produgao 

camponesa e o da produgao comunitaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para o campones assentado, a terra,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sindnimo da Uberdade pela qual 

(aula lulou, e propriedade da Jam ilia, e o trabalho que nela realiza 

deve ser um trabalho livre, o oposto ao realizado nos tempos de 

cativeiro, quando o pat rdo I he dizia o que e onde plantar. Durante a 

- Os pesquisadores sclccionaram do/.c asscnlamcnlos para o cstudo. sendo dois com lulcla da INTERPA 

(Instilulo dc icrras da Paraiba) c dc/ do INCRA. Sao cles: Apasa, Camucim. Capim dc Chciro. Subauma c 

Tambaba (lodos cstcs no liloral paraibano) c Amarcla 1. Amarcla I I , Santa Clara, Urna. Dona Helena. 

Jacaralca c Quandu, nas regiocs do agrcslc. da var/.ca c do brcjo paraibanos. 



96 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

luta coletivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pela terra familiar, este tipo de pratica alcanga um certo 

sucesso, por t rat arse de uma forma de fortalecimento/uniao do grupo 

para conquistar a terra e a liberdade do trabalho. Uma vez liberto, o 

campones realiza o "sen" trabalho, na "sua" terra, de acordo com a 

"sua" determinacdo. 0 trabalho no "rogado comunitdrio", sob esta 

otica, e vislo pelo campones nao como um trabalho que ele realiza 

para si propria, mas sim como um trabalho que ele realiza para os 

outros. Dai o aparecimenlo de inumeros conflitos e a inviabilizacao 

de boa parte das experiencias (IENO & BAMA T, 1998: 96-97). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As associacoes resultantes do processo organizativo durante a luta 

pela terra e da interferencia dos orgaos governamcntais apresentain niveis 

organizacionais e dinamicas de funcionamento bastante diferenciados23. Numa 

tentativa preliminar dc caracteriza-las, e possivel identiflcar pelo menos quatro 

tipos de dinamicas no funcionamento dessas associacoes: "associacoes com 

descentralizagao organizada do poder; associacoes com descentralizacao 

anarquica do poder; associacoes com centralizagao do poder mantendo a 

unidade; e associacoes com centralizagao do poder, sem superagao da divisao 

interna" (TARGINO et alii, 1998:08). 

Dessa descrigao fcita, podc-se afirmar, segundo os autores 

supramencionados, que o processo organizativo implemcntado apos a 

conquista da terra e marcado por: 

— Uma vertical izacao da cstrutura do poder decorrcnte do 

modelo associativo adotado, cujos cargos cstao hierarquicamente ordenados, 

favorecendo a personalizagao do poder na figura do presidente; 

— Uma influencia decisiva das politicas publicas voltadas para as 

areas de assentamento, no sentido de favorecer e estimular o fortalecimento 

dessa forma associativa; 

2 3 - O trabalho via mutirao fa/, parte ainda da idcologia aricsanal camponcsa, isto impede que a conscicncia 

do irabalhador avancc. cm lermos dc coopcrac^o, para a divisao lecnica c social do trabalho. Mantendo 

cssa conscicncia dc artesao, ajudara a manlcr uma rclacSo dc patrao c cmprcgado tanto nas associacoes 

como nas cooperatives. 
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— Um abandono gradalivo de instancias intermediarias de 

organizacao que favorecem a participacao ativa de todos os membros da 

comunidadc, rcstringindo o processo participativo aos chcfcs dc familia; 

— Uma transformacao gi'adativa das assembleias em instancias 

formalmente liomologadoras das decisocs tomadas pela dirccao das 

associacoes; 

— Uma tcndcncia a pcrpetuacao das lidcrangas cm conscqiicncia 

dos lacos de favores e de apadrinhamento que se criam internamente; 

— O atrclamcnto da organizacao dos assentamentos a grupos 

oligarquicos locais. 

Pclas caracteristicas apresentadas nos assentamentos paraibanos, 

seria necessario desenvolver um trabalho que pressupoe, acima de tudo, a 

criacao dc uma conscicncia organizativa que tenha como objetivo buscar 

construir canais educativos que possibilitcm o entendimento do funcionamento 

das entidades associativas. O respeito a tradigao cultural dos trabalhadores 

rurais, que ideologicamente nao se subordinam a proposigoes tratadas por 

chefes, presidentes e/ou dirccoes, e um aspecto que devc scr tratado de forma 

cautelosa. Outras sugestoes podem scr feitas e serao dcsenvolvidas nos 

capitulos seguintes, que tratam da evolugao dos processos de organizagao e 

logo da analise dos mecanismos de construgao da acao colctiva no 

assentamento Massangana I I I . 
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4.1 LOGICA INDIVIDUAL, CONELITOS E APRENDIZAGEM COLETIVA 

4.1.1 As estrategias individuals e coletivas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ser assentado para as familias de Massangana III significa a 

possibilidadc de prover a sobrcvivcncia da familia, "nao depender dc 

ninguem, do patrao, e nao precisar comprar a maioria das coisas que vao 

comer" Essa ideia expressa o scntimento de independcncia e de dominio 

sobre aquilo que nunca lhes tinha pcrtencido anteriormente, ou seja, a terra. 

Todas as familias entrevistadas revclaram nunca tcrem sido donas de urn 

pedaco de chao para plantar. Todas elas apenas sonhavam com essa 

possibilidadc, pois na sua maioria trabalhavam como empregados rurais no 

corte da cana-de-acucar. 

O assentar significou o reconhecimento de urn processo dc lutas 

que ibi construido de maneira ardua e corajosa por todas as familias. Estas se 

submeteram a divcrsas priva96cs no scu sistcma de sobrcvivcncia cotidiana, o 

que dcsembocou numa nova forma de construcao da cidadania cm que ser 

assentado significa a esperan9a num futuro melhor. Ficar sob a lona preta na 

margem da BR, abandonar o emprego temporario, pelo que ainda 

rcprescntava ser reconhecido como trabalhador rural, expressa a vontade de 

ser "dono do proprio nariz", como diz urn dos asscntados. E a configura9ao e 

o desejo de ser dono da terra, de ter sua casa propria para morar c gestar a 

sobrevivencia, sem ninguem para ditar horarios, rcgras ou normas 

precstabelecidas. 

O significado da luta pcla terra que cmpreendcram foi a 

cfetiva9ao do projeto de ser agricultor, dc ver viabilizada uma forma de 

explora9ao ou valoriza9ao da terra e ter sob seu controle a organiza9ao e os 

rcsultados da produ9ao. Esse ideal de autonomia rcflcle a prescn9a da 

sociedade camponcsa, entre os pcquenos agricultores e trabalhadores rurais do 

Nordeste. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hoje en to mais melhor. Hoje en trabalho pi a mini. 0 cabra que 

trabalha a/ugado qual e o futuro que tern? O alugado o que a 

pessoa ganha come. E depots como e que flea? Eu so trabalho 

na minha lavoura e como eu quero e ainda sobra tempo no Jim 

de semana pra ajeita umas bicicleta aqui no assentamento (J.S). 
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A importancia e o significado da luta pela terra come9aram a 

ficar presentes na fase do acampamento. O MST procurou sempre preparar as 

familias para o trabalho conjunto, no assentamento, tendo em vista a falta de 

experiencia de luta e, principalmente, pela tendencia individualista que muitos 

expressavam. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Uderangas tendo uma visao global das propos/as do 

MST, procuraram sempre difundir as formas modelares 

previstas para a organizacao da producao, tendo em vista 

sempre o aspecto economico, social e politico, bem como 

a preocupacao na preparacao de "c/uadros" atraves de 

formacao especifica (Lider do MST/Pb). 

As lideran9as que despontaram no processo de acampamento 

seriam mais tarde as rcsponsaveis pela media9ao e condusao mais 

centralizada das resolii9oes e das a9oes que fossem empreendidas. 

Embora tenha havido uma prcocupasao do movimento em 

preparar lideres na fase do acampamento, que pudcssem empreender 

futuramente o trabalho coletivo no assentamento, nao houve percep9ao 

suficiente para entender a propria trajetoria anterior das familias em questao. 

Nenhuma das familias sequer teve uma historia de vida ligada ao trabalho 

coletivo. A grande maioria dos trabalhadores rurais residiam em periferias das 

cidades e se deslocavam ate o campo apenas nos momentos de requisita9ao da 

for9a de trabalho no corte da cana. Isso, seguramente, foi urn forte fator 

contra a implementa9ao das formas modelares propostas pelo MST. 

Se a preocupa9ao do movimento era preparar o trabalho conjunto 

durante o acampamento, coisa que foi perfeitamente aceita nesse periodo, a 

etapa seguinte foi mais complicada, pois, apos conseguirem a terra, os 

trabalhadores explicitaram uma certa tendencia ao individualismo. 

Ai, entra uma questao tipica de "calculo". No inicio era 

conveniente a ideia de compartilhar de uma situa9ao com a qual todos nao 

tinham nada. Coletivizar qualquer coisa era lucro, c todos se 

homogeneizavam em tomo da ideia do coletivo. No momenta em que existe a 

possibilidade de "nao necessitar" mais do outro em fun9ao da aquisi9ao da 

terra, o coletivo passa a ser apenas uma possibilidade, desde que nao fira o 

que e "meu". O trabalho coletivo e visto com desconfian9a pois na propria 

genese destas familias vein implicita a concep9ao de praticas desonestas 
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advindas de sindicatos, cooperativas e demais associa96es rurais. A 

desconfianca tambem c maior por ser o trabalho coletivo uma imposi'9ao de 

fora, e nao uma op9ao propria dos trabalhadores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu lenho vontade de Irabalhd no coletivo desde que tenha urn 

estudo que mostre pra mini como e este trabalho, como se 

aplica o dinheiro que ganha do govemo e quern vai administrd 

(J.deA). 

Alguns dos asscntados nunca haviam sequcr trabalhado na 

agricultura. Vicram, muitas vezes, de atividadcs que nao tinha nada a vcr com 

o campo. Foram recrutados pelo movimento porque cram favelados urbanos, 

desempregados e/ou ganhavam baixos salarios na cidade. Por isso, apoiados 

na promessa de mudan9a de vida que o MST fazia, engajaram-se na luta pela 

terra. Os trabalhadores que tinham inna vida ligada a essa atividade 

desconheciam uma experiencia anterior dc trabalho coletivo. 
Eu vivia trabalhando avulso, tirando abacaxi pros outros (P.F). 

Eu trabalhava na agricultura, terra arrendada, eu nao tinha terra pra trabaid, era 

arrendada, plantava roca e feijao. Eu trabalhava em terra arrendada pra mini (E.S). 

Eu era funciondria publico da prefeitura (M.S). 

Eu morava na rua, na cidade, qualquer servico que aparecia eu fazia Qvi.N). 

Em realidadc, os assentados nao tinham vivcnciado urn ambicnte 

que tivesse proporcionado uma experiencia coletiva de qualquer nivel, com 

exce9ao do periodo de acampamento. Isso explica as dificuldades cm criar 

uma organiza9ao cooperativista como qucria o MST, bascada na produ9ao 

coletiva. Alcm disso, tal organiza9ao pode tambem tomar outros rumos 

devido a representa9ao constituida no imaginario dos asscntados quanto a 

ideia de associa9ao. Voltamos a enfatizar que tudo isso tern a vcr dirctamcnte 

com as experiencias anteriores dos sujeitos, ou seja, com suas trajclorias 

historico-culturais. 

Podemos afinnar que a cria9ao das organiza96cs no 

assentamento se deu scm respeitar cssas particularidades que caracterizam 

cada familia. Foi uma especie de imposi9ao a organizar-se. As familias 

tiveram que adaptar-se a um modelo prcestabclecido de organiza9ao. 
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A viscio que eu tenho e quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA precisa de prepare) pra (rabalhd no 

coletivo, eu mesmo nunca trabalhei e de repente chegam com isso, eu 

confesso que nem le eu sei, muito menos enlende esse negocio (A. S). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse depoimento expressa claramente as falhas do Movimento 

Sem Terra, que muitas vezes impoe fonnas de organizacao que tendem muito 

mais a gerar conflitos nos assentamentos do que propriamente contribuir para 

o sucesso economico e social das familias assentadas. Ao nao sc dar conta da 

dimensao socio-historica e cultural que explicaria parte da auto-identidade e 

da coesao social do grupo, negligenciou os esforcos para o resgate historico 

dessa dimensao e perdeu-se a possibilidade de compreensao e interpretacao da 

complexidade associativa dai resultante. 

4.1.2 Trajetdria de vida e aprendizagem coletiva 

Esse resgate deveria compreender a dinamica das transformacoes 

que ocon"eram na agricultura brasileira. Antes dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m od cr n iza9 ao agricola, os 

camponeses eram movidos, na sua grande maioria, por um en t r ela9am en to de 

fonnas de ajuda mutua e de obr iga96es mutuas com os mais diversos 

objetivos e den om in a9oes (mutirao, etc), sempre embasados, segundo 

Nascimento Filho (1990), na reciprocidade. Com a m od er n iza9ao, alcm rJe 

perderem esses vinculos, perderam tambem a terra, e com isso foi 

i n t e i To m p i d a uma trajetoria cultural associada aos valores da reciprocidade 

camponesa (Sabourin, 1999b). Hoje (decada de 1990), a situa9ao e outra. Os 

trabalhadores rurais, junto com alguns pobrcs urbanos, retomam a posse da 

terra (atraves da luta pela posse da terra). Porem, de certa forma pelo proprio 

espa90 temporal, perderam, na sua grande maioria, as potcncialidades 

advindas dos la90 s familiares com rela9ao a organ iza9ao da prodii9ao14. Isso 

quer dizer que as familias hoje assentadas em Massangana III apenas guardam 

em suas memorias as historias contadas pelos seus pais, mas nao vivenciaram 

essas experiencias, ou seja, nunca foram camponeses, apenas tern uma origem 

camponesa. 

3 4

 - Gostariamos dc salicntar que. antes da modcrnizagao. os trabalhadores rurais brasilciros niantinham lacos 

dc solidaricdadc c reciprocidade. porem nao cram organizados no scnlido proposto ao niodo do MST, ou 

seja, a formacao dc associagocs c coopcrativas no intuilo dc colctivizar todos os mcios dc produgao. 
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Essa ideia explica em parte o porque de certas iniciativas 

tomadas pelos dirigentes do MST com relacao aos asscntados. Ao contrario, 

aparece a necessidade de manter uma estrutura organizativa que realce urn 

determinado compromisso com as fonnas de organizacao camponesa 

anteriores a "moderniza9ao", mas adaptadas a uma ideia diferenciada de 

organiza9ao social e economica. Para isso se concretizar, no contexto atual, 

muitas vezes a conformasao organizativa privilegiada pelo MST pode ser 

confundida com uma visao militarizada. 

A pratica coletiva dc uniao e solidariedade que existiu na luta 

pela terra fortaleccu, como ja vimos, as bases que permitiram a organiza9ao 

coletiva via cria9ao da associa9ao e depois da cooperativa. Em outros termos, 

a aprendizagem coletiva acumulada durante a luta propiciou a cria9ao de uma 

representa9ao comum do que poderia ser uma organiza9ao coletiva ou, pelo 

menos, os efeitos positivos da a9ao coletiva. Tal representa9ao comum 

constitui a base minima para a a9ao organizada. 

As rela9oes sociais colctivas exercidas durante o acampamento 

constituiram os principais fatores que permitiram imprimir fonnas de 

organiza9ao na vida cotidiana dos asscntados. No entanto, a cria9ao dessas 

organiza9oes aparece tambem como condi9ao de acesso aos subsidios eslatais 

e por isso tern toda chance de ser vivida, em parte, como uma imposi9ao. 

Coagidos que sao pelos ideais do MST e pela obediencia de regras definidas 

(tanto pelo INCRA como pelo MST), a revelia de seus proprios valores, esses 

trabalhadores tendem a continuar comportando-se como os dominados que 

sempre foram, ate pelo medo de perder o pouco que conseguiram. Nesse 

sentido, os modelos impostos e o assistencialismo limitaram um acumulo 

maior em tennos de aprendizagem coletiva. 

O periodo de trabalho coletivo durante o acampamento nao 

aniilou o interessc de autonomia das familias na tena conquistada. Ao 

contrario, fez emergir uma certa detennina9ao de trabalharem 

individualmente depois de assentadas. Porem, na luta, todos partilhavam de 

causas e ideais que muitas vezes nao correspondiam com suas trajetorias 

pessoais. De certa forma, isso reprcsentou uma altera9ao na forma de 

organiza9ao individual ou familiar desses trabalhadores. Houve, assim, lun 

processo de aprendizagem coletiva que criou uma base suficiente para aderir a 

novas regras coletivas. Algumas fomilias, a minoria, tenderam a adesao 

ideologica do MST. 

Na realidade, esta "biparti9ao" entre um grupo que preferiu 

trabalhar individualmente e outro que agregou as propostas do Movimento 
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Sem terra explica em parte a diferenciacao entre a cooperativa e a associacao. 

Ou seja, por um lado a associacao preserva a "individualidade" dos 

trabalhadores rurais podendo cada familia trabalhar no lote individual. De 

outro lado, a cooperativa que passa a exigir pianos estratcgicos sob o controle 

coletivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1.3 Conflitos e aprendizagem coletiva 

A associacao dos produtores rurais de Massangana III foi 

constituida dentro daquilo que se chama forma modelar de organizagao 

proposta pelo MST. Por ter sido a primeira forma organizativa criada no 

assentamento, conseguiu aglutinar todas as familias em torno de si. Logo, 

com os conflitos gerados, fragmentou-se, no entanto possui, como foi 

explicitado no capitulo anterior, a cntidade com maior numero de socios. 

A associa9ao vivenciou diversos problemas na sua constitui9ao. 

Isso propiciou forjar uma experiencia coletiva na pratica, demonstrando que a 

apreensao de novos conhecimentos so se deu de fato atraves de situa96es 

conflituosas, propiciando cxperiencias praticas de uniao e solidariedade como 

tambem de organizasao e de tomada de decisao. 

Numa primeira instancia, o que aglutinava as familias na 

associa9ao talvez fosse o interesse pela capta9ao de recursos governamentais 

para o custeio e investimento. Mas, de qualquer forma, alem dessa 

preocupa9ao, existiu tambem uma representa9ao coletiva e a possibilidade de 

promover um trabalho conjunto confonne as sugestoes do Movimento Sem 

Terra. 

Os conflitos come9aram a aparecer quando o novo presidente deu 

enfase ao carater instrumental da associa9ao, recebendo apoio da diretoria. Ao 

contrario, a maioria dos socios acreditava que, com os recursos na mao, a 

associa9ao iria canaliza-los em parte para atividades que envolvessem todos 

num trabalho coletivo na area destinada para tal tarefa. Isto ocasionou um 

conflito dentro do assentamento, pois a ideia de nao investir na area coletiva 

batia contra os propositos do MST. Num determinado momento, o 

Movimento foi expulso do assentamento, ficando evidente que quern 

mandava era a associa9ao pois esta tinha o maior numero de familias e nao 

necessitava dos prestimos de ninguem para sobreviver. Entretanto, o que 
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pareceu ser a causa imediata do rompimento, ou seja, a mstrumentalizacao da 

diretoria, evidcnciou-se por outros motivos tambem de ordem financeira. Por 

um lado, os asscntados questionavam o destino dc parte do dinhciro da venda 

da cana de a£ucar e por outro, nao concordavam plcnamentc com a ideia de 

que, quando recebessem o dinhciro dos projctos, teriam de destinar uma 

porcentagem para o movimento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hoje estou sozinha, a associacao nao deixa ser do MST. Com o MST a 

genie tinha que, quando recebesse o dinhciro do projelo, tinha que dar uma 

contribuicdo, ne? E hoje a genie nao precisa da mais por con/a que a genfe 

tamo individual do MST, ne? Quando a genie expu/sou eles daqui, a genie 

foi muito agredido, eles vie/am faze briga com a genfe o pessoal do MST da 

Paraiba. Sabe, tinha muila cana aqui, porque isso aqui era tudo area 

canavieira, foi muito dinhciro, entdo foi vendido essa cana e foi comprado 

um motor e um trator, ne? e foi dividido uma parte com os asscntados e 

ficou uma parte pra genie comprd adubo pra ajuda a sdca da cana e essa 

parte do dinhciro o camarada que vinha na associacao acabo, desviou o 

dinhciro e a genie nao sabe no que. E ai por conta disso a gente questionou 

e queria o dinhciro, lodo mundo queria o dinhciro e no fim , por que eu 

Irabalhei por oito meses no movimento aprendi muila coisa, ne? gostei 

muito e ai eles achavam que eu era muito sabida e nao me queriam aqui 

dentro de maneira alguma, fizeram ala de assembleia, me expulsaram daqui 

e tudo mais, ai eu fiquei sem projelo no ano de 1997, mas eu sempre com 

minha forca de vontade de trabalho fiquei aqui e ainda estou (M.S). 

Esse processo conflituoso se concretiza quando a primeira 

dire9ao eleita se afasta do cargo c toma outros rumos, carregando consigo 

uma parcela dc familias descontentes com os caminhos crigidos pela 

coletividade. "Queriamos trabalhar coletivamentc, coisa que eles, a maioria, 

nao queria" (Ex-prcsidente da associa9ao). As familias que se afastaram da 

associa9ao tinham uma comprccnsao de que, trabalhando sozinhas, nao 

alcan9ariam a produtividade do trabalho que tern um grupo. Entao, apoiados 

pela dire9ao do MST, formaram outra organiza9ao. 

Tal conflito propiciou uma experiencia coletiva na pratica e foi o 

modelador dc um perfll assumido pela associa9ao, num primeiro momento, c 

que parecia determinante para as a96cs futuras da cntidade. Ou seja, o ato dc 

confrontar o movimento que os tinha levado ate a conquista da terra 

demonstrou uma firmeza da associa9ao na defesa dos "direilos" dos 

trabalhadores que os motivou, inclusive, a participar mais ativamente das 

assembleias. 



136 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na verdade, essa foi uma estrategia bem construida pelas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lideran 9as da associa9ao para atrair a confiai^a dos socios. Dali para frente, a 

par da investida contra o MST, nao houve nenhum esfoi-90  de con stn i9ao 

coletiva por parte da diretoria. Mantiveram um isolamento das unidadcs dc 

p r od u 9ao e reafinnaram a tutela do Estado sobre o assentamento, 

desencadeando um novo processo de su jei9ao. 

A unica possibilidade de in t cr ven 9ao e p a r t icip a9ao direta dos 

socios e nas assembleias e, mesmo assim, nestas, ninguem "abre a boca", sob 

a amea9a de ficar sem acesso a projetos ou de ser agredido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nas rcunides so tern brigazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rapaiz, tern um cara ai que da dc 

facdozada no povo, da empurrdo, o povo nao procura seus 

direilos e dai eles pcgam c balcm na cara dos trabalhadores (A 

da S). 

Segundo alguns trabalhadores, somente uma pessoa enfrenta o 

presidente. Por sorte, entrevistamos essa pessoa, para saber como ela visualiza 

a associa9ao e quais os problemas que ela aponla para a existencia de uma 

a9ao coletiva. 

Tern problema que a genfe se acha machucado, mallratado, se vai 

fa Id e sujei/o se expulso, e o que diz assim: expulsa. Se nao se cala, 

expulsa da area. Eu brigo muito, eu digo voces nao tern o direilo. O 

presidente falou que quern quise trabalhd trabalha e quern nao quise 

bota os pano na mochila e vai em bora. Isso e uma ameaca. Ai 

quando foi na assembleia ele disse (o presidente): de agora em 

diante minha pisada vai ser essa, vou pisar nos calcanhar ate faze 

uma ferida, ai eu disse outras coisa: entdo sen candango saia de Id e 

pise no men pe logo, foi assim, voce nao pisa no pe de ninguem, voce 

nao tern esse poder, serd que um trabalhado seja um lixo? Voce nao 

pisa no pe de ninguem. Venha pisd no men pe pra ve o gosto que 

voce settle (E da S). 

Esse comportamcnto autoritario dos lidercs da associa9ao 

colaborou para a con st ru9ao de uma r epresen ta9ao extremamente negativa da 

entidade. Tambem essa forma de liderar tevc reflexos na r epresen ta9ao dos 

socios quanto ao trabalho coletivo. A partir do momento que o presidente se 

isola dos socios, da a entender que ninguem e unido e que tudo se decide 

apenas por algumas pessoas. 
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O trabalho coletivo e o seguinle: aqui wis trabalha denials e 

outros nao trabalha, nao teni organizacao, wis querent, 

outros nao que rem, certo, sao desunido, se exist isse uma 

unido, vamos trabalha, ai sim, nao tern organizacao, fica so 

na mao dum ai nao tem futuro (J de A). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Para as familias, o que impede o trabalho coletivo e o jeito de 

administrar do presidente, que "apenas pensa em si proprio" (J da S) e nao 

toma nenhuma iniciativa no sentido de promover uma aproximacao dos socios 

para este trabalho. Sobrc os beneficios que tcm trazido, c enfatico o 

depoimento de um ex-diretor da associagao c hoje apenas socio. 

Ate hoje os beneficio que tern e o que jd encontremo, um 

trator que so o presidente e sen pessoal usa, um motor que 

td com a cooperativa, os equipamento do trator, um carro 

que a gente so usa se live dinhciro e so. Eu mesmo to 

prejudicado, nesse custeio que sain eu nao recebi porque 

fui prejudicado que nao mandaraw eu no projelo (P.I'). 

Apcsar de as familias manterem-se filiadas a associacao e de 

visualizarem-na como um instrumento dc captacao de recursos 

governamentais (c, alias, sem esses recursos nao viveriam), comecam a ver 

no grupo que rompeu mais unidade e mais aproximacao. Isso demarcou uma 

representacao a cerca da necessidade de construirem canais coletivos para 

proporcionarem uma vida mais harmoniosa quanto as relates humanas e 

mais solidaria com rela9ao ao manejo da produ^ao. Isso significa que houve 

uma aprendizagem coletiva durante o proccsso, c que podera, um dia, ser 

revertida a situacao dc conflito entre socios e direcao, via mudan9a na 

delega9ao de poder ou via mudan9a nas regras. E importante salientar que 

essa ideia positiva esta marcada pela relativa facilidade de captar recursos por 

meio da organiza9ao (vcr tabela 1). 

Eu sei dize que a cooperativa Id melhor que a associacao, 

porque o povo que fa na cooperativa nao ficou nenhum sem 

recede.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 presidente la ajeitou o papel do povo todinho, quer 

dize que todo mundo recebeu, agora aqui foi escolhido um e 

outro (M. da C). 

Todos so fa la mat da associacao. Na cooperativa ninguem pode 

fata nada, A gente quer ver a vitdria dela prd ver como e que 

vai, ne? se de certo um dia eu tenho a ideia de me associa na 
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cooperativa. Eu tenho assim, olhe, pra ser franca e fala a 

verdade eu mesmo vo fald com sen Valdo, sabe como e? E muito 

bonito o trabalho da cooperativa, tudo da unido (E.da S). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As fontes precarias de capitalizacao c de acumulacao dos 

associados, a chamada lavoura branca (mandioca, macaxeira), nao garantem 

um futuro promissor a cada familia socia individualizada. Alem da falta de 

recursos para investimentos, o clima nao tern ajudado nos ultimos dois anos, 

provocando perdas sucessivas de safras devido a seca. Mas a desuniao das 

familias contribuiu muito mais para o cmpobrecimento de algumas unidades 

produtivas. Existem, inclusive, alguns agricultores desesperancados, com 

vontade de abandonar o assentamento, caso nao haja a iniciativa de promover 

a participa9ao deles em torno das discussoes sobre sens problemas mais 

imediatos. 

Os acontecimcntos conflituosos entrc a dire9ao e os socios 

fizeram com que muitas familias nao recebessem o dinheiro advindo dos 

projetos de custeio e investimento. De fato, o presidente nao acompanhou os 

mais "rai^osos" para com sua administra9ao, deixando-os de fora da lista de 

pedido dc financiamento. 

Rapaz, jogado Irabalhando num canto e noutro e melhor que eu 

lava arrumando dinheiro e hoje vivo aqui sem arrumd nada. 

Quando eu lava no meio do mundo eu tava muito melhor, 

porque aqui e o seguinle o pior daqui e a gente esperar pelo 

dinheiro do governo. Isso aqui so vai melhord se muda a 

adminis/racdo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 presidente id administrando como se fosse 

dele e a gente somo os traba/hadd dele, eu nao aceito (J de A). 

Nesse caso, se pensannos profundamente no termo aprendizagem 

coletiva, veremos que, na associa9ao, isso ocorreu apenas em termos de um 

aprendizado politico que levou os socios a repensarem as estrategias 

administrativas para um futuro proximo, talvez na proxima elei9ao. A 

representa9ao da organiza9ao que, num primeiro momcnto, pensavam ser de 

respeito as suas experiencias e de rcspeito aos sujeitos, foi desvirtuada. 

Conseqiientcmente, afastou-os de uma participa9ao das decisoes e 

encaminhamentos dos assuntos que diziam respeito ao futuro do assentamento 

e a si proprios. 
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4.1.4 Construgdo de uma representagdo comum: o caso da cooperativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Difercnte da associacao, a Cooperativa de Massangana III foi 

constituida para funcionar na forma de uma CPA. Conforme caracterizamos 

anteriormente, as CPAs devem ser o espelho da eficacia em termos de a96es 

cmprccndidas pelo MST, na dcmonstra9ao da supcrioridade sobre qualquer 

outra forma de a9ao coletiva nos assentamentos. Qualquer que seja o valor do 

modelo, houve mudan9a dc padrao dc a9ao coletiva, tanto na forma dc 

delega9ao de responsabilidadc (clci9ao, funcionamento da diretoria) como na 

aceita9ao de novas regras. Em realidadc, houve um consenso forte em torno 

de uma representa9ao comum do modelo da cooperativa. 

Em termos gerais, e necessario tennos claro que, para funcionar 

uma cooperativa, apenas a vontade do assentado nao resolve, tern de haver 

afinidade. Entao, de onde vem esta afinidade dos cooperados de Massangana 

III? Primeiro, nenhum dos socios tevc experiencia com trabalho coletivo ou 

cooperativa anteriormente. Entao, porque somentc esse pequeno grupo 

resolveu cooperar-se? Sera que eles nasccram com predisposi9ao inata a 

coopcrar-se? E obvio que nao. Portanto, toda a prcdisposi9ao que mostraram 

para a realiza9ao deste investimento foi produzida a partir da luta pela terra 

durante o acampamento e nas dificuldades que encontraram na associa9ao. 

Dai decorreu o proccsso de aprendizagem coletiva dos socios da Cooprama. 

Sabcmos, e isso foi explicado anteriormente, que a origem c a 

historia anterior desses asscntados nao os induzem ao trabalho coletivo. O que 

ocorreu nessc caso foi a combina^ao enlrc a experiencia recente da luta e uma 

proposta produzida c elaborada pelo Movimento Sem Terra calcada nas 

necessidades economicas dos asscntados. Eles cooperam naquilo que 

precisam, mas tambem cooperaram para criar processos de sociabilidade. A 

primeira condi9ao e economica, mas dificilmente pode ser desligada dos 

valores sociais comuns que fundamentam a aprendizagem coletiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando a genie lava ai era uma confusao medonha, sozinho 

individual e ai os menino c/iamou para enlra na cooperativa. Dai 

eu topei. Porque a genie tern que trabalha no coletivo porque se o 

cabra trabalha assim solto, o cabra nao tern condigao de pagd 

nada nao. Eu acho ruim trabalha sozinho. Porque aqui sou eu a 

mulher e o menino, dai tern que trabalha dia e noi/c (S. da S). 
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Essa construcao foi acontecendo aos poucos e surgiu da 

ncccssidade cconomica de pagar os invcstimcntos colctivos financiados pelo 

govcrno, de maneira a progrcdir. Quern so trabalha para comer nunca vai ter 

nada, dizem os lideres da cooperativa. A analise dos diferentes mecanismos 

associativos e dissociativos evidcnciam que foram, cfetivamcnte, causas 

comuns que movimcntaram as familias a coopcrarem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aqui em Massangana ale hoje, eu acredito que o individualismo 

nao levou ninguem a lugd nenhum. 'Panto que Id at a prova, nos 

peguemo dois projetos de cusleio individual e nao conseguimo 

pagd e agora nos lemo a garanlia de pagd o projelo de 1999 

porque tamo trabalhando coletivamente (E.B.N). 

Entre os socios da cooperativa, o aprendizado em termos de 

tarefas agricolas tern avancado muito com o trabalho coletivo35, o qual 

favoreceu tambem os processos dc aprendizagem individual via treinamentos. 

Como sao mais organizados, os trabalhadores procuram sempre participar dos 

cursos promovidos para todo o assentamento. Os cursos promovidos pelo 

MST para capacitacao nas areas tern tido a participacao macica dos socios. 

No ano de 1999, foram ministrados cursos de cooperativismo, administracao 

de cooperativas, de manejo c aplicacao de agrotoxicos, implanta9ao da cultura 

de inhame, da mandioca, do feijao, curso dc prodii9ao de mudas, todos eles 

abertos para todo o assentamento; porem devido aos problemas e conflitos 

vividos pela associa9ao e a cooperativa, apenas o pcssoal da cooperativa 

participa. O aprendizado das tarefas agricolas via participa9ao em cursos 

promovidos pela cooperativa e a troca de informa96es promovidas entre os 

socios, no dizer dos cooperados, tern gerado mais dialogo e inova9ao em nivel 

da produ9ao, o que possibility novas fases de aprendizagem coletiva, apos um 

salto qualitativo. 

Eu aprendi mais. () cabra ali, o tecnico, indica como vai plantd o pe de 

caju, de manga ne? o inhame, aguacdo, o adubo na lavoura. Antes 

ninguem sabia direito. Eles ensina por exemplo: peguei um rocado ai e 

coloquei um saco de adubo em sete con fa. Ai quando eles viu, rapaz 

nao pode fazer assim nao. Eu peguei uma collier desta de sopa dai 

botei no pe outro dia so vi o pe de feijao morrendo. Dai o rapaz disse, 

nao e assim nao. Tern que bold bem pouquinho e bota aqui de quatro 

parte (S. da S). 

3 5

 - Nao cslamos com isso qucrcndo dizcr que os socios da Cooprama cslao melhor dc vida que os 

agricultorcs individuais c/ou os da associacao. A qucslao deve scr entendida dc maneira a scr visla com os 

olhos para o futuro, ondc a tendencia apontada demonstra que os agricultorcs cooperados tendem a ser mais 

prospcros que os demais. pois planificam melhor a producao. 
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Esse rclato demonstra o quanto c possivel avai^ar, quando ha 

uma participa^ao, c o quanto e importantc estar organizado num ambiente em 

que os agricultorcs, praticamente, nao possuem conhecimentos aprimorados 

das lidas agricolas. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p r od u 9ao dos cooperados decorrentc dessa organ iza9ao 

ja esta sendo ja destinada a com er cia liza9 ao, o exemplo e a p r od u 9ao de 

feijao cm que 500 Kg foram para o comcrcio nas cidades vizinhas. 

Certamente, o grupo coletivo debate melhor a p lan ifica9ao, o que 

de determinada forma, e fundamental no aprimoramcnto de ideias e no 

processo de p a r t icip a9ao. No entanto, a cooperativa esta muito longc de ser 

Lima CPA do MST. Ela aparenta-se mais com um grupo semicoletivo que 

combina atividades produtivas particulares da familia singular, objetivando a 

p r od u 9 ao de subsistencia c algumas atividades de p r od ii9 a o, de maneira geral 

destinadas para o mercado, cm trabalho coletivo. 

Sobrc o funcionamcnto da cooperativa, a r cla9ao entre os 

coordenadores e os demais cooperados e mais branda possivel. Nas 

assembleias nao tern havido conflito ou brigas, somcnte diividas por parte dos 

socios sobre o funcionamcnto da cooperativa. O problema c que ainda nao ha 

Lima assim ila9ao da forma burocratica refercnte ao funcionamento. Mesmo 

assim, todos respondem que sabem como funciona a cooperativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A genie decide as coisa na assembleia. Tudo e 

documenlado com a/a assinada. Eu conheco um pouco do 

Eslalulo, mas nao muito (P. de M). 

Tern lei, fern norma. Eu nao conheco o Eslalulo, mas o 

pessoal exp/ica (S. da S). 

Eu nao sei le, mas quern sabe explica pra genie (M. do N). 

Essa suposta tranquilidade e estabilidade nas redoes sociais 

entre cooperados pode ser em fun 9ao do pouco espa90  dc tempo em que estao 

experimcntando essa nova forma dc aglutinar foi^as para a p r od u 9ao. Outra 

exp lica9ao convinccnte esta na for m u la9ao dos projetos comuns que captam 

recursos para os socios, e para os quais a d ir e9ao da cooperativa, junto com o 

MST, nao tern medido esfoi"90s. 

Quanto a r cprcsen ta9ao comum que fazem do futuro da 

cooperativa em termos concrctos, ou seja, sobrc uma perspectiva malematica 

de ganhos ou dc lucros, difcrentemcnte das outras ccm familias assentadas, 
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ninguem ousou respondcr concretamcntc. Apenas se expressaram no "eu 

acho" aqui melhor. Se esta melhor do que antes, e porque nao estao vivendo o 

mesmo conflito dos demais asscntados e, de certa forma, estao assimilando 

mais facilmente (ate por ser um grupo mcnor) a aprendizagem proporcionada 

pelo Movimento Sem Terra. 

Varios efeitos positivos tern sido constatados pelos socios da 

cooperativa. Um deles sc refere ao execsso de trabalho que tern diminuido 

com o trabalho coletivo. Nos finals de semana (sabado e domingo), todos 

permanecem em suas casas cuidando de seus afazeres tradicionais, ao 

contrario das outras familias, que por nao terem umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA p lan ifica9 ao, 

disponibilidade de mao-de-obra e uma organizacao, tern de trabalhar os sete 

dias da semana. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pra mini Id melhor na cooperativa porque uma so 

andorinha nao faz verdo. Ai pronto, depois que achamo 

melhor faze tudo junto ate tempo eu tenho de sobra pra 

cuida das minhas galinha e dum rocadinho que tenho no 

lerreno Id de casa, sem fald que posso ter um lazerzinho 

aqui na vila (M. do N). 

Notamos que a ideia do lazer tambem esta na conscicncia dos 

trabalhadores e de uma forma muito contundente, pois as jornadas de trabalho 

em que se detinham anteriormente ao processo associativo era extensa. 

Espa90 s de lazer sao fundamentals para as redoes sociais, para o dialogo 

sobre organ iza9ao e in ova9ao e para refletir sobre seu futuro. 

O trabalho se desenvolve de maneira diferente, ele se 

desenvolve em hordrios normals, o pessoal nao madruga 

para ir para a area (Agronomo). 

Dccorrentc disso, ha mais produtividadc do trabalho, e o cansa90 , 

que sempre foi companhciro do camponcs c de sua familia na infatigavel luta 

diaria pela sobrcvivcncia, e substituido por horas bem dormidas dignas de 

qualquer trabalhador. 

Nao restam duvidas de que, trabalhando juntos da forma como 

estao, os cooperados de Massangana I I I poderao prosperar. Porem 

acreditamos que, nas con d i9oes historicas dc trabalho de que advem a maioria 

das familias, ha que se ter cuidado quanto a ado9ao de formas de coopera9ao 

demasiadamente coletivistas, porque, segundo observamos, elas nao se 
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adequam a rcalidadc de trabalho a que estao acostumados. A cultura dcsses 

trabalhadores esta rclacionada a manulcii9ao da propricdade da terra e a nao-

divisao dos lucros. A proposta do MST, ao contrario, propoc a divisao dos 

ganhos e a promo9§o da socializa9ao da terra, isto num ambiente que nao e 

muito propicio a accitar essas condi96cs, pois cssas familias sao 

ideologicamente propcnsas a nao abrir mao de sua autonomia, coisa que, para 

clas, foi tao dificil conseguir. Havera, portanto, necessidade de negocia9ao em 

torno das novas regras da cooperativa dc prodii9ao agropecuaria. 

A influencia do trabalho desencadeado pela cooperativa tern 

marcado o discurso de alguns asscntados sobrc a perspectiva que possucm 

trabalhando sozinhos c no coletivo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu acredito que cooperando chega-se Id com mais 

rapidez. Acredito que voce vai ter a I gum a coisa 

trabalhando junto. Agora sozinho, nao existe 

possibilidade nenhuma porque imagine so a cultura que 

nos plantemo aqui e feijao e roca, quer dizer, nos nao 

lento irrigacdo, voce planta feijao, voce trabalha e de 

repente voce se ve com um dinheiro apenas pra i na feira 

e faze umas compra. Voce nao tern dinheiro pra dizer vou 

comprar um reldgio, sabe, uma camisa. E uma coisa 

absurda, sabe (J. de A). 

No entanto, acreditamos que isso e somente discurso, porque na 

pratica como afirmamos anteriormente, nao existe diferen9a expressiva entre 

os resultados na prodii9ao e melhoria de vida cm ambos os estratos 

organizativos. Isso confirma que os socios da cooperativa aprenderam 

tambem coletivamcnte a reproduzir a perspectiva do discurso do MST que: 
1 

Aproxima-se d nocdo kautskiana da superioridade tecnica do 

grande empreendimento agropecudrio, e que os trabalhadores 

rurais deveriam igualmenle organizar sua producdo em grande 

escala, em grandes unidades produtivas, mas em padroes 

cooperativos de par/icipacdo social. In/eressa saber, a partir 

dai, como implementar este novo me todo administrativo... " 

(BERGAM A SCO & NORDER, 1996:04). 

Kautsky (1980) expressa essa no9ao da seguinte forma: 

Consideremos uma grande propricdade, com superficie igual a de 

cinqiienta pequenas parcelas camponesas, e comparemos: de um lado. 
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teremos uma unica cozinha com um fogdo; dc outro, cinqtienta cozinhas 

com cinqtienta fogdes. De um lado talvez cinco, de outro cinqtienta 

cozinheiras. De um lado talvez cinco quartos aquecidos no invemo, coin 

cinco lampides; de outro cinqtienta. De um lado, que rose ne, cafe de 

chicdria, margarine: adquiridos por atacado; de outro, tudo comprado ao 

varejo, etc. 

Se sairmos da casa para penetrarmos no patio, encontraremos na grande 

exploracdo um estdbulo para cinqtienta a cem vacas, ao passo que os 

pequenos camponeses, possuem, somados, cinqtienta estdbulos para uma ou 

duas vacas de cada um. Se continuarmos nosso exame, encontraremos 

numero relativamente menor de caminhos que conduzam do patio as 

lavouras — os camponeses nao podem construir estradas de ferro rurais -

numero menor de sebes, pa/icadas e cercas, etc...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (KAUTSKY, 1980:113). 

Note-se que nesse modelo kautskiano36 parece ser incontestavel a 

superioridade tecnica da grande producao. No entanto, para Abramovay 

(1992), o paradigma oferecido por Kautsky concentra-se muito mais nas 

relacdes entre agricultura e industria, na ideia de "industrializacao da 

agricultura", na impossibilidade de o pequeno estabelccimenlo agricola 

incorporar as conquistas tccnicas, organizacionais c economicas a disposicao 

dos capitalistas e, portanto, na tendencia a que o grande, e nao o pequeno 

produtor integre-se na industria. 

O import ante e sali en tar que a previsdo de Kautsky sobre 

a sobrcvivcncia da producao familiar no capitalismo 

contempordneo seja explicdvel pela miseria do produtor. 

Mais que isso, a incompatibilidade entre progresso 

tecnico e producao familiar, tdo decisiva no argumen/o de 

Kautsky, mosfra-se hoje compleiamente abolida, se e que 

alguma vez existiu (ABRAMOVA Y, 1992:47) 

A questao principal decorrente dessa concep9ao de Kautsky, e 

que e assimilada pelo MST, e o rompimcnto com as bases familiares de 

producao agropecuaria que sao inicialmente desqualificadas e que nao 

correspondem a realidade de Massangana III . 

O ambiente social construido na a9ao coletiva promovida pela 

cooperativa criou uma rela9ao de proximidade entre os socios, tendo em vista 

o "clima" e as dificuldades em que estes anteriormente se encontravam na 

associa9ao. Este clima dc proximidade foi detcrminante para permitir a 

elabora9ao de uma representa9ao comum do que deveria ser uma alternativa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ry

 - Scgundo Bandcira. in Kautsky (1980). Kautsky era um discipulo ficl dc Engcls. 
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de organizacao. No entanto, ressaltamos que, embora possa dar certo essa 

tendencia de coletivizasao, ela nao deve jamais negar outras formas de 

sociabilizagao promovidas pelos demais grupos do assentamento e deve 

necessariamentc respeitar os valores camponeses ou domesticos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A DELEGAQAO DE VODER E DE RESPONSABILIDA DES 

4.2.1 As etapas da de/egacao de poder 

O poder significa a possibilidadc de imposicao de uma vontade 

propria independente de resistencias de qualquer natureza. Essa ideia pode ser 

aplicada a qualquer organizacao, seja ela de carater politico, religioso ou 

outro que se fa9a estabelecer. Utilizamos essa definicao de poder que de certa 

forma assemclha-se a ideia de Max Weber (1994), porque ela nos da a medida 

exata para fundamental* a perspectiva de analise no caso em estudo. 

A delegacao de poder podc scr visualizada em Massangana III 

em diferentcs etapas para difercntes agentes cm questao. Na fase de 

acampamento, essa delegacao ficou centrada nos lideres naturais que 

despontaram na luta para assentar as familias. Essa etapa, que teve a 

participacao da maioria dos asscntados, foi fundamental, pois preparou de 

certa forma as familias para a neccssidade de mantcrcm-se unidas e criarem 

suas proprias organiza96es. 

Apos a fase dc acampamento, houve a cria9ao de entidades, 

como e o caso da associa9ao e da Cooperativa dos Produtorcs de Massangana 

I I I . Com a cria9ao destas, tutelas passaram a ser exercidas dc fora para dentro 

das entidades. Existem, e claro, as dirctorias compostas, mas naturalmente o 

MST e alguns orgaos do govcrno (frcqiientcmcnte e o 1NCRA) c que 

excrcem um poder de fiscaliza9ao e controle do assentamento. 

Essas ditas autoridades rcprcscntativas colocam-se na perspectiva 

da defesa dos interesses nas quais suas taticas e estrategias possam se realizar. 

Na associa9ao, quern exerce essa autoridade c o INCRA, que, como ja 

explicamos, anteriormente, instrumentaliza-a como mediadora perante o 

Estado. No caso da cooperativa, e o MST quern determina as a96es e dita os 

caminhos e estrategias a sercm tomadas. 
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No caso da associacao, torna-se importanle para os socios tercni-

na como mediadora, na medida em que a possibilidade efetiva do cidadao 

individualizado rclacionar-se com o Estado torna-se quasc incxistcnte. No 

caso desse assentamento, que resultou da luta pela terra, portanto nao foi 

resultado da iniciativa do governo, esperava-se que as relacocs com os 

agentes externos representados pelo INCRA fosse mais atritosa possivel. No 

entanto, levando-se em conta os interesscs da administra9ao interna, o que 

ocorrcu foi uma rela9§o de imposi9ao do fNCRA, tendo cm vista as 

possibilidades de favorecimcnto dos membros da diretoria e dc alguns 

asscntados conivcntcs com essa cstrategia (le-se rcccbimcnto do dinheiro dos 

projetos). Acrcditamos que o baixo rendimento das familias filiadas a da 

associa9ao, a falta de perspectiva e inccntivo na produ9ao e o pclcguismo da 

atual diretoria fragilizaram o papcl dc mediadora em favor dos trabalhadores. 

Isto, conseqiientemente, cria na associa9ao uma tendencia a ser tutelada 

permanentemente pelo INCRA. 

Na cooperativa, o papel do MST se restringe a implcmenta9ao a 

todo custo do trabalho coletivo na forma de CPA. Para isso sc concrctizar 

utiliza-se de iniciativas que vao desde um certo descredenciamento das outras 

formas de organiza9ao ate a veicula9ao de um discurso coletivista que nao 

combina muito bem com as tendencias naturais das familias. Isso c 

confirmado pela realidade que se apresenta ate o momento em que ninguem 

se propos dispor seus lotes para a realiza9ao de um coletivo total. 

Ambas as entidades, alem de ficarem cxpostas a interven9oes 

desses agentes externos, possucm tambem suas estruturas formais que 

pressupoem elei^oes para a escolha de agentes que conduzirao as entidades 

por um determinado periodo. Os escolhidos exerccm uma dclcga9ao formal 

de poder que c dcterminante para a escolha das op96es e caminhos que 

tornarao as entidades viaveis ou nao no futuro. O presidente, junto com sua 

diretoria (apesar de discursivamente nao reconhecer-se como tal, como e o 

caso da cooperativa), e qucm geralmcnte escolhc os tcmas c as a9oes 

importantes como os vcrdadciros objetos de reprcsenta9ao dos socios 

(Lazzaretti & Sabourin, 1999). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2.2 A centralizagao do poder na associagdo 
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No caso da associacao, existe uma delegacao dc responsabilidade 

a uma diretoria que nao represents os interesses coletivos e que nao e 

reconhecida como autoridade competente pelos socios. Atua como tuteladora 

das a9oes na forma de uma autoridade irracional (nos termos de Eric Fromm, 

1969) que, em vez de orientar os trabalhadores, desorienla-os. Em vez de 

induzi-los para o trabalho conjunto, toma o caminho da manuteii9ao do 

parcelamento da terra, sem ao menos incentiva-los para o trabalho coletivo na 

area destinada para isso. Tal diretoria mantem desta forma todas as familias 

dependendo real e neccssariamentc dos financiamenlos para a manuten9ao 

das neccssidades basicas providas pelo cotidiano da vida. 

Sem uma rcprescnta9ao que possa defender e reivindicar os 

dircitos dos trabalhadores c com uma tutela excrcida na fonna de propiciar 

apenas a reprodu9ao dos mcios de vida, nao proporcionando a acumula9ao, 

restara a essas familias ou o abandono da terra ou a sujci9ao permancnte 

pcrante o Estado. 

O pcrfll das lideraii9as da associa9ao e caractcrizado pela pratica 

paternalista de favores para alguns associados, especificamente os da dire9ao. 

O papel de patrao e de dono da fazenda que dita ordens combina com o 

presidente. Pois este fez da entidade uma especie de empresa privada para 

favoreccr seus interesses. Poderiamos caractcrizar as lidcran9as da associa9ao 

como aquelas figuras sociologicas mediadoras que se tomaram conhecidas 

como pelegos — dirigentes que tiraram sua fot'9a da dupla condi9ao de 

participantes da maquina estatal e manipuladores de clientclas politicas 

(Palmeira, 1985:45). 

Para captar recursos, o presidente opera muitas vezes a 

conjun9ao entre carisma do discurso comunitario e intcrcsse individual. Da 

combina9ao entre intercsse individual da lidcran9a e intcrcsse coletivo, podem 

nasccr confusoes gcrando desvios c corrup9ao. Desvios para interesses 

privados em nome do bem coletivo sao rclativamente lolerados (nao sao 

denunciados), porque o presidente nao e remunerado, c cada um espera poder 

aproveitar das suas rela96es de proximidade com o lidcr, rcproduzindo o 

csquema clicntelista nordestino (Lazzaretti & Sabourin, 1999). 

Nao queremos dizer que a associa9ao sempre foi vista como um 

orgao apenas captador de recursos. O problcma e que, da forma como 

caminhou a administra9ao, ou seja, truncada, autoritaria, transformou a 

idealiza9ao dos trabalhadores. Na origem, eles pensavam, naturalmente, numa 

entidade que podcria Ihes trazcr ganhos economicos e sociais. No entanto, ela 
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se gestou em cima de estrategias oportunistas que a visavam obter vantagens 

suplementares para alguns em detrimento da maioria. 

Portanto a associa9ao mantcve uma relacao social fechada, 

limitando a participa9ao das pessoas e destinou-se particularmente a esse 

proposito, ou seja, garantir ao dirigente e ao quadro administrative o 

exercicio da dirccao cm fuii9ao dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3930 de um quadro lcgitimo cm virtude do 

poder concedido, rcfcrindo-se a rcaliza9ao de uma ordem vigente, 

controlando a a9ao dos participates de uma forma impositiva. 

Para o MST, organizar o assentamento cm nuclcos de base c 

escolher a coordcna9ao, garantindo o principio da dirccao coletiva, c um dos 

primeiros passos ncccssarios e fundamentals para o inicio do processo de 

desenvolvimento social e econdmico nos assenlamentos. 

Nesse scntido, a ideia de poder que o MST rcpassa aos 

cooperados de Massangana III fogezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (\o imaginario do poder exercido tal qual 

o de um presidente dc uma cooperativa chamada "tradicional"37 por eles. 

"Todos nos participants das decisoes e ninguem aqui manda sozinho" (E.do 

N). 

Essa visao ccntrada nas idcias leninistas de dirc9ao e organiza9ao 

preve que deve existir a maxima democracia no processo de discussao e na 

tomada de decisoes, bem como nas avalia9oes, mas, apos tomada a decisao, 

todos devem se subordinar a ela, inclusive as pessoas que tivcram a sua 

proposta deiTotada pela maioria. 

Todas as decisoes, salvo casos raros, devcrao ser tomadas 

coletivamente, com igual direito c poder; ninguem podc, ncm o presidente 

formal tomar qualquer decisao importantc sem consultar o coletivo. Para os 

socios ate agora tudo tern funcionado dessa forma, como determina a 

organiza9ao cooperativa preconizada pelo MST. 

Entre os atores internos que atuam diretamente como lidercs 

(mesmo dizendo que nao 0  sao), podemos destacar o presidente da 

Cooperativa que tern sido 0 principal sujeito que conduz e mantem a dinamica 

da coopera9ao de acordo com os principios do Movimento Sem Terra. Para 

cle, o papel do lidcr sc define como "um organizador, um ncgociador, uma 

pessoa que corra atras de projetos, pense as coisas e encaminhe-as". 

Scgundo 0  MST (1998), a dirccao dc uma cooperativa organi/.ada jxlo movimento sc distingue pelo nomc. 

O coopcrativismo do MST c chamado dc allcrnativo c tern na dirccao uma rcsponsabilidadc coletiva c 

individual, ficando cm scgundo piano a dircgao legal. O outro coopcrativismo c chamado dc tradicional c 

possui apenas uma dircgao legal dando todos os podcrcs a um presidente. 
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Com relacao a existencia de conflitos na Cooperativa que dizem 

respeito a dire9ao c a organiza9ao e aos encaminhamcntos dados pelos socios, 

todos dizem nao existir ate o momento, justificando isso pela prepara9ao que 

tiveram antes de fundar a cooperativa. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ate agora a genie nao tern conflito, porque desde o inicio, antes 

de abrir a cooperativa nos levou sets meses so educando o 

pessoa/ e estudando cooperativa, fazendo cursos e o pessoa/ 

hoje e especializado em cooperativa. Todo mundo tern 

consciencia do que e uma cooperativa (Presidente da 

Cooperativa). 

Nao hd conflito nao, esse pessoal que comecava a fazer uma 

pressdozinha no comeco mas da i, esses jd desistiram, nao fazein 

mais parte da nossa cooperativa (V. da S). 

Na pratica, a forma como a lideraii9a interna do presidente exerce 

a capacidade de oriental' os cooperados tern se mostrado efetivamente 

rcalizadora. Pois, na avalia9ao critica dos atos do presidente, todos concordam 

com as iniciativas, referendadas, e claro, pelo exito na consecii9ao dos 

projetos de custeio que o mesmo, junto com o MST, conseguiu para os socios. 

Os dirigentcs da Cooperativa sc caracterizam como 

representantes que valorizam a participa9ao de todos c que cvitam a 

centraliza9ao e o paternalismo. Na verdade, acabam sendo patemalistas, pois 

recaem sobre os mesmos todas as iniciativas e as responsabilidades das 

decisoes, que, no caso, sempre sobram para o presidente encaminhar e 

negociar. 

Por outro lado, cabc aos outros mcmbros da diretoria dar 

estimulos a produtividade do trabalho, a divisao de tarefas e fun9oes. Isto e 

feito mediante o principio da disciplina que se traduz no respeito as decisoes 

do coletivo, desde o cumprimento de horarios, ate o cumprimento de tarefas e 

delibera96es politicas. 

De certa forma, todas cssas atribui96es e este carater assumido 

pelas lideran9as c a propria reprodu9ao do sistema criado pelo MST, que, para 

organizar a coopera9ao, deixa de lado os aspectos subjetivos relacionados 

com a trajetoria cultural, social e politica das pessoas (que para nos parcce ser 

um grande erro) para ater-se apenas a condi96es objetivas, nas quais o que 

importa sao apenas os meios de prodii9ao, o mercado e as potencialidades 

economicas da regiao. 
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4.3 O ESTABELECIMENTO DE NOVAS REGRAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O estabelecimento de novas regras comuns constitui ja uma 

finalizacao dos proccssos de decisao coletiva construidos e interpretados no 

decorrer da a^ao. As regras sao traduzidas pela formulacao de medidas 

consensuais (turnos e tarefas na diretoria, regulamcnto interno) ou impostas 

(estatutos,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA legisla9ao federal), escritas ou nao, e pela implementacao de 

mccanismos que pcrmitcm verificar a sua aplicafao. 

4.3.1 O enfraquecimento dos modelos institucionais 

As associacoes criadas nos assentamentos por todo o Brasil tern 

seguido, de uma maneira geral, as or ien ta96es do MST. Elas se caracterizam 

como uma especie de sociedade geral de toda a comunidade e tern como 

naturcza a p resta9ao dc sci*vi90  para os associados. 

A Associa9ao dos Produtorcs Rurais de Massangana III e regida 

por um Estatuto no qual, desde o principio ate os dias de hoje, nao houve 

nenhuma m od ifica 9 a o. Nele, preve-se que a diretoria eleita tenha tres anos de 

mandato consecutive Lcgalmente a diretoria esta cumprindo o tcrcciro ano de 

mandato, porem, de acordo com os socios, ficou decidido que na primeira 

gestao se exerceriam apenas dois anos dc mandato. Esta regra foi cstabclecida 

informalmente pelas 131 familias socias mediada pelo MST c pelo INCRA. 

No entender dos asscntados, como era de carater inicial, seria melhor a 

experiencia dois anos; depois disso, seriam convocadas novas elei9oes e 

cumprido o Estatuto. 

De uma forma geral, esse prazo, constituido numa regra nao-

escrita, seria a forma de im p lem en ta9ao da entidade, para tcsta-la no seu 

funcionamento. No entanto houve uma transgressao desta regra pelos 

individuos que compuseram a diretoria depois do afastamcnto do primeiro 

presidente. 

Essas associa96cs, como caractcrizamos anteriormente, precisam 

de um estatuto o qual e registrado em cartorio e que determina que essa e uma 

sociedade sem fins lucrativos. Geralmcnte, as diretorias eleitas exercem o 
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cargo por dois a ties anos, e e comum os associados dcbaterem seus 

problemas nas assemblcias. 

Esse tipo de cooperacao tern um funcionamcnto complexo 

porque reune um numero geralmente elevado de socios. Portanto precisa de 

um numero maior de regras para scu funcionamento. "E uma forma de 

organizacao apropriada para a prestacao dc servicos e nao para a organizacao 

do trabalho, ou da terra em coletivo"38 (MST, 1993:29). Olson, citado por 

Machado Filho (1998), afirma que, muitas vezes, o tamanho do grupo e fator 

limitante para as acocs colctivas. 

Com a cxpulsao do MST do Assentamento, apos o novo 

presidente assumir, algumas questoes mais gerais de conducao da entidade 

comecam a fugir das regras estabelecidas formal e informalmente pelos 

socios. Os direitos dos trabalhadores nao sao mais definidos por eles mesmos. 

Discordando de uma norma geral do MST, estabclcceu-se como 

regra a cobranca mcnsal de uma taxa de R$ 3,00 para cada socio, alem de 

cobrancas para o uso das maquinas utilizadas nas atividades de preparo do 

solo (R$ 10,00 a hora do trator). Todas cssas cobrancas foram fcitas sem 

discussao e apenas intuidas como nccessarias pelo presidente. Normalmente, 

como os asscntados nao dispunham de dinhciro para pagar tal uso das 

maquinas, a decisao era nao emprestar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Minna forma de participd da Associacao e como 

indicando que somo socio e a genie paga a carleirinha da 

associacao e nada mais, porque voce nao tern umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA trator, 
so trabalha com o trator se liver dinheiro, a gente tern o 

carro aqui dentro e so trabalha com ele se live dinheiro e 

entao a gente nao ten? condigdes de assumi uma 

associacao dessa (P.F). 

Todos os socios entrevistados alegaram desconhecimento do 

Estatuto, alias, nenhum dos socios possuia copia do mesmo, coisa que so 

conseguimos atraves do ex-presidente, que, por um acaso havia guardado um 

na sua casa. O proprio presidente negou-nos uma copia, alcgando que nao a 

tinha e que somente o secretario poderia conseguir, coisa que nao aconteceu, 

pois, ao ser procurado, nunca estava em casa. 

3 8

 - Essa ideia confirma mais uma vez que a maioria das familias assentadas nao tern propensao a colctivi/ar 

os mcios dc producao. Pcrmancccni na associacao. pois esta nao lhcs incorrc cm pcrigo dc colclivizar o que 

conscguiram. 
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'/'em Estatuto mas e que eles nao faz o que o eslalulo diz, 

nao cumpre isso e nao querent le item pra quern nao sabe 

(E.daS). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Este depoimento reforca a pretensao que a diretoria tinha de nao 

discutir a lei maior da associacao, para que as familias nao se interessassem 

pelos seus direitos escritos no Estatuto. 

Na associacao, foram criadas regras colctivas que nao foram 

rcspeitadas na pratica (o Estatuto), ao mcsmo tempo que se instituiram 

mudan9as praticas que nao foram decididas pela maioria. As regras, 

fonnalizadas ou nao, escritas ou nao, constituem uma maneira de rcduzir ou 

evitar os conflitos. Sao feitas para serem rcspeitadas; mas tambem sao 

inevitavelmente criticadas, transgrcdidas quando nao sao mais adaptadas a 

realidadc. Precisa, portanto, de um novo consenso em torno dc novas regras 

comuns. 

O principal mecanismo de regulacSo, que permite a organiza9ao 

continuar a funcionar e a existir num ambiente em transforma9ao pcmianentc, 

reside precisamente na capacidadc do grupo em elaborar c adaptar novas 

regras coletivas. Porem o que sc viu na associa9ao foi apenas a qucbra das 

nomias instituidas (escritas ou nao) e a imposi9ao de outras normas, tendo em 

vista o privilegio do presidente c seu grupo de apoio. Houve anomia (perda dc 

for9a) das regras, sem reelabora9ao coletiva de novas regras comuns. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.3.2 Vellw modelo e novas regras 

No caso da cooperativa, desde o momenta dc sua funda9ao, 

estabeleccram-se regras praticas vinculadas a dctcrmina96cs do Movimento 

Sem terra. Desde o instante em que resolveram participar dc umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3930  mais 

ousada, que consistia no estabclccimcnto de normas de funcionamcnto que 

nao existcm na unidadc familiar tradicional, tivcram que se adaptar a um 

sistema social organizativo rigido. Isto significou um combate a ideologia 

camponesa na forma em que 0 MST concebc. 

As regras ja haviam sido formuladas com antcccdcncia, c 0  

principal para os cooperados estava na adapta9ao, coisa que 0  grupo esta aos 

poucos digerindo, sem muitas vezes haver um questionamento de sua 

aplica9ao. Vemos como problcma principal a falta dc scguran9a dos socios 
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com relacao a este novo sistema. Nao possuem uma firmeza solida de que, 

obedecendo a logica proposta pelo MST, terao possibilidadc de resolver sens 

divcrsos problcmas no futuro. Apenas falam que podcrao ter um futuro 

melhor economicamcnte, porem nao conscgucm expressar concrctamcnte de 

que forma chegarao a essa perspectiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eu nunca tinha entrado numa cooperativa, ne, e so penso 

nisso porque ela pode da na realidade. No comego o 

pessoa/ do MST Jalaram muito da cooperativa e foram 

botando na cabega da gente que leriamos dias melhor. A 

gente Id querendo (pie de certo, ne? Nao mudou muila 

coisa ainda, ne? e at vamos ve (P.de M) 

Apontam freqiientemente a falta de recursos como empccilho 

maior para o funcionamento e geralmente esquecem que a proposta nao sc 

atem somente ao lado cconomico, ou seja, esta em jogo toda uma ideia e 

concepcao de sociedade. E isso, apesar dc parccer um processo a longo prazo, 

nao esta presente no imaginario desses, apenas acreditam que, 

cooperativando-se, conscguirao pagar suas dividas. 

Ja tamo devendo Ires custeio com esse que vai enlrd agora 

e nada da gente consegui pagd, e a genie no coletivo da 

cooperativa trabalhando, tudo em comunidade vamo 

arrumd dinheiro pra pagd, ne? (S.da S). 

As regras parecem ter sido claboradas para um fim unico que c o 

pagamento das dividas de custeio. O objetivo de construir um homem novo c 

uma sociedade nova, propostas da coopcracao agricola do MST, nao tern 

aprcsentado rcspostas nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cor r c9ao desses desvios cconomicistas prcscntes nas 

con cep96cs dos cooperados. 

Novas regras ou novas m udan9as terao dc scr feitas para que se 

ajustem a realidade historica desses trabalhadores. O modelo aplicado pode 

ser o melhor que existe, no entanto podera ter efeitos pervcrsos se nao forcm 

adaptados a essa situa9ao. 

A 11092(0  de igualitarismo e uma dclas. Scgundo o MST (1998), 

essa estrategia tern descstimulado o trabalho nos assentamentos. As pessoas 

que poderiam render mais no trabalho nao sao recompensadas pela sua maior 

con t r ib u i9 a o , e isso cria espa90  para que outros, em nome da igualdade, se 

oportunizem da situa9ao. A consequencia disso e que, ao inves de cada um 

trabalhar e sc csfoi^ar mais, acaba diminuindo o empenho, o que pode 
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acarretar o enfraquecimento do grupo. Nesse sentido, terao que, nesses anos 

iniciais, procurar adotar regras que premicm os que trabalham mais tempo 

para o coletivo. 

As antigas regras de trabalho ainda persistem na cabe9a dos 

agricultorcs, e de fato, ao se pcrceber a realidade, nota-se que o grupo tera um 

arduo trabalho pela frente para efetivar a passagem desse ambiente de 

transforma9ao e se adaptar as novas regras colelivas. 

De um modo geral, as regras cstabclccidas para o funcionamcnto 

de ambas as organiza9oes devcrao passar pelo crivo da realidade, ou seja, 

adaptarcm-se ao contexto subjctivo das familias. Por outro lado, segundo 

Bergamasco & Norder (1996), se os Estatutos sociais que regem o 

funcionamcnto das Associa96cs c Coopcrativas sao sujeitos a oscila96es, isso 

provavclmcnte podera causar conflitos. No cntanto, acena para a possibilidade 

de cria9ao de novos gaipos no assentamento, mesmo no interior desse 

modelo. 

Entendemos que a a9§o coletiva e uma constni9ao social 

progressiva que combina varios mecanismos (aprendizagem coletiva, 

delega9ao de poder e responsabilidades e estabelecimento de regras). Nao c c 

nao pode ser sustentavel a aplica9ao dc um modelo cxtcrno, da imposi9ao de 

regras nao negociadas (caso do INCRA e, as vezes, do proprio MST). 

Nesse sentido, para instrumentalizar melhor processos de a9ao coletiva 

adaptados e sustcntaveis, prccisa-se de levar em conta a origem, as praticas e 

os valores dos assentados, bem como as suas experiencias individuais e 

coletivas que se expressam nas suas trajetorias de vida. 



CONSIDER A COES FIN A IS 

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA partir do termino deste trabalho, vcrificamos que a luta pela 

terra na Paraiba e mais do que uma bandcira politica pela reforma agraria. Ela 

representa a possibilidade, para diversas familias de trabalhadores rurais 

empobrecidas nas periferias das cidades e para outras categorias dc 

despossuidos do campo, de ter acesso a terra e a cidadania, como pequenos 

proprietaries ou como agricultores familiares. 

No caminho das Ligas Camponesas, que tambem lutavam pela 

reforma agraria, o Movimento Sem Terra na Paraiba tern organizado os 

trabalhadores contra a exploracao do trabalho cvidenciada pela prolctarizacao 

cresccnte decorrcnte das mudan^as tccnicas na producao agricola ocorrida nos 

anos 1970-80 e o assalariamento prccario, atrclado principalmente a expansao 

da cana-de-acucar que fez crescer o numero de trabalhadores assalariados 

temporarios ate meados dos anos 80. Mais recentementc, houve tambem 

aumento dos excluidos no meio rural dada a crisc da producao dc acucar que 

teve como consequencia a falencia de diversas usinas. 

Nesse caminho, as ocupacdes de terras tern sido a estrategia 

utilizada pelo movimento para mostrar para a sociedade que o problema 

agrario no Brasil e um problema de todos. Dc fato, a rctbrma agraria nao e 

somente um problema a ser resolvido para as mais de 4 milhoes de familias dc 

sem terra espalhadas por todo o pais. Antes de tudo, as ocupacdes se traduzem 

na forma que o movimento escolhcu para dcnunciar o Estado brasilciro que 

pouco se intercssou em democratizar o acesso a terra. 

Porem, alem de ocupar, tern que resistir c produzir nas areas 

conquistadas. Isso constitui hoje o dcsafio maior do movimento. A estrategia 

do governo para a reforma agraria tern sido basicamente a da desapropriacao 

de terras sem uma politica agricola adequada a pequena produ9ao. Em muitos 

assentamentos, falta o credito, a assistencia tecnica e a infra-estrutura basica. 

Apesar de todas estas lacunas e dificuldades, os assentamentos realizados tern 

contribuido para a gera9ao de emprcgos e para a produ9ao de alimentos em 
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todos os Estados brasileiros. Isto confirma que, alcm de viavel, a reforma 

agraria e um prcssuposto neccssario para o desenvolvimcnto rural no Brasil. 

Por outro lado, o Movimento Sem Terra cvoluiu de uma a9ao 

centrada na busca da propricdade da terra para a organizacao interna dos 

assentamentos como forma de preservar o que conquistaram. Nesse sentido, 

surgem as associa9des e cooperativas nos assentamentos. Teoricamente, sao 

organiza9oes criadas a partir das ncccssidades proprias dos trabalhadores 

como forma de implementar a prodii9ao c dinamizar as redoes internas entre 

os assentados. 

Estudando mais especificamente a Associa9ao dos Produtorcs e a 

Cooperativa de Produ9ao Agropecuaria de Massangana II I , percebemos a 

importancia que estas organiza96es tern para os trabalhadores como 

propulsoras de proccssos de aprendizagem coletiva que os levam a interagirem 

de difcrcntes modos conforme as situa95cs vivenciadas por cada grupo e a 

adaptarem novas regras ou ate novas formas de organiza9ao. 

No caso da associa9ao, os conflitos gerados pela centraliza9ao da 

diretoria conduziram os socios a um aprendizado politico que despertou uma 

consciencia critica com rela9ao ao modo de administrar a entidade. Depois de 

livrarem-se da submissao, nao aceitam mais sercm "mandados" por alguem 

que queira impor uma hierarquiza9ao, reproduzindo as antigas redoes de 

patrao. 

Sem levar em considcra9ao os conflitos existentes que inibem a 

participa9ao na associa9ao, observou-se que a cxistencia desta forma de 

organiza9ao pode ser importante para as familias implementarem um novo 

convivio mediantc outras modalidades de trabalho conjunto, tais como o 

mutirao ou plantios solidarios. 

Por outro lado, acreditamos que devido as cspccificidades 

decorrcntes dos desvios de rcprescnta9ao provocados pela dirc9ao, estas 

familias terao que buscar novas formas que possam equilibrar as redoes de 

poder, para que as contradi96es que amea9am o projeto dc aulonomia dos 

trabalhadores sejam solucionadas. 

Essas formas so poderao scr construidas com a participa9ao das 

familias nos mecanismos de decisorios e principalmente pela cria9ao de 

ferramentas pedagogicas que as ajudem a reconquistarem a identidade comum 

que os unificou ate a chegada no assentamento, ou, pelo menos, ferramentas 

que permitam elaborar formas de reprcscnta9ao comuns, bases de qualquer 

dialogo no processo organizativo. 
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Ao contrario da associacao, a cooperativa espelha um modelo dc 

organizacao mais ousado para a tradicao dos trabalhadores rurais de 

Massangana III . Rcforcada pelo MST como modelo superior de organizacao, a 

CPA se propoe inserir os individuos nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA organ iza9ao sem levar em conta, 

muitas vezes, a tradicao familiar dos mcsmos. 

As formas de trabalho dcscnvolvidas ate hoje nao pcrmitcm dizer 

que a Cooperativa se dcsenvolvera na fonna do modelo de CPA, tendo em 

vista que nao colocou em pratica ainda a co lcliviza 9 a o total das terras e do 

trabalho. Tambem, nao possui ainda o carater de uma emprcsa coletiva. 

Pennancccndo o trabalho na area coletiva c dcixando as familias dcscnvolver a 

p r od u 9ao nos seus lotes dc forma autonoma (e/ou com auxilio de outras formas 

organizacionais), esta cooperativa podera se adequar progressivamente a 

realidade dos socios, embora sem respeitar as regras integrals das CPAs, mas 

funcionando como uma cooperativa de servi^os. Isso ilustra outro exemplo dc 

adapta9ao e refonnulacao das regras da cooperativa, de acordo com a 

realidade dos socios. 

Acreditamos que c possivel mclhorar as represen ta96es comuns 

sobrc a a9ao coletiva a partir dos proccssos dc aprendizagem cm grupo. Porem 

devem-se nccessariamente respeitar as trajctorias culturais das familias. Isto 

significa colocar cm pratica a9oes que tenham por eixo a p a r t icip a9ao dos 

assentados desde as decisoes mais simples do dia-a-dia do assentamento ate as 

mais complexas cm termos de plancjamcnto e investimcnto, por exemplo. 

Poder-se-ia, assim, demonstrar que, atraves da p a r t icip a9ao coletiva, torna-sc 

mais facil resolver os problemas particulates de cada familia. No entanto isso 

so sera possivel mediantc o csfor 90  por parte das lidcr an 9as (do MST, do 

INCRA ou de outras entidades de dcsenvolvimento) de entender as origens 

socio-historicas e culturais dos assentados. 

Da mesma fonna, a melhoria dos proccssos de delega9ao de 

poder e de responsabilidades passa por uma rctomada da importancia do papel 

politico que cada assentado deva desempenhar em termos de sujeito, e nao dc 

objeto. Para este sujeito estar presente nas decisoes, ele deve perceber em que 

medida elas podem incidir dirctamentc na sua vida social e cconomica. Para 

isso se concretizar, uma alteinativa seria a cr ia9ao de foruns de discussoes que 

possibilitem iun aprendizado comum da importancia da 110930  de cidadania e 

da descen t r a liza9ao das decisoes. Tais foruns ja existem no Sul do pais ou ale 

via iniciativas, como a do Sindicato dc Trabalhadores Rurais de Lagoa Seca na 

Paraiba (N. Ramos, 1999). 
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De outro lado, a implemcntacao de novas regras comuns passa 

pelo crivo da aceitacao coletiva. Isso depcnde, imprescindivelmente, dos 

acordos travados e dos adquiridos durante os proccssos dc aprendizagem 

coletiva. Nesse sentido, a modificacao c/ou a aceitacao de novas regras estao 

tambem ligadas as demais mudancas que cnvolvcm o ambiente local ou 

municipal. As novas regras podem ser gradualmente implantadas de maneira 

que as antigas, que ainda persistem na mcmoria dos trabalhadores rurais, 

possam ser adaptadas ou superadas sem a neccssidade de uma imposigao. 

Visualizando o processo dessa maneira, concluimos que a 

proposta dc acao coletiva do MST para Massangana III nao c condizente com 

a trajetoria socio-historica e cultural das familias assentadas. Isso se explica 

por tres motives: primciro, porque grande parte das familias nunca sequer tinha 

trabalhado na agricultura antes de serem assentadas; scgundo, aqueles que 

trabalharam foram, anteriormente, na maioria, cortadores de cana, assalariados, 

e nao produtores; e terceiro, aqueles que trabalhavam nas lidas do campo 

nunca tivcram experiencia de trabalho coletivo. Portanto c dc se considcrar 

natural que no assentamento o "individualismo" seja um comportamento 

implicito entre os trabalhadores, pois reforca a tcse da anti-sujei^ao vivenciada 

por eles antes de serem assentados. 

Inclusive, este modelo coletivista do MST com uma racionalidadc 

empresarial tonia os assentamentos em cmpresa, quando nesteszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cspa90S 

constitucm-se logicas centradas na reuniao de pcquenos agricultorcs familiares. 

Portanto, tornar cconomicamentc viavel os lotcs scgundo a 

racionalidade da tradi9ao da agricultua familiar nao c nenlium retorno ou 

atraso. 

Nesse sentido, o grande dcsafio das a9oes colctivas diz respeito 

exatamente a esse descompasso entre o que pretende a dire9ao do movimento 

e os assentados. Ou seja, precisaria repensar a ideologia do MST tendo por 

base a cultura das familias que nao possuem os mcsmos valores que os da 

dire9ao. Achamos que seria necessario o MST local debater e discutir, entre 

outras coisas, os aspectos que foram levantados pelos asscntados dc 

Massangana III e que tcntamos desenvolvcr ncsta disserla9ao. 

Outra sugestao diz respeito as identidades dos atores sociais 

envolvidos na constru9ao da a9ao coletiva. De acordo com Eribon (1996), 

acreditamos que, ao inves de apagar a historia desses, e preciso reconstrui-la. 

Ao inves de anular as mudan9as, remclcndo-as a identidade do eu, c preciso 

explica-las e compreendcr que a identidade pessoal talvez so se defina como 

uma maneira singular de mudar em contato com o que muda. Ou, como diria 
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Foucault: "as identidades se definem por suas trajetorias" (citado por Eribon, 

1996:19). 

Dessa forma, compreendemos que as mudan9as resultam de uma 

sucessao e acumulagao de microtransformagocs que estaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ocoiTen do no 

assentamento. E, isso, acreditamos ser de fundamental importancia para a 

evolugao das agoes coletivas ali em desenvolvimento. 

Sem duvida, para nos, o MST e hoje o movimento social de maior 

exprcssao no Brasil. E gragas a cle, milhares de pessoas ate entao excluidas de 

qualquer fonna de identidade e cidadania conseguem participar da vida politica 

e social do pais. No entanto, acreditamos que a construgao da agao coletiva so 

se dara com a pratica democratica nos assentamentos, respeitando a 

diversidade de fonnas associativas e principalmente as especificidades que as 

familias determinam. 

Os processos de agao coletiva podem constituir bases de defesa e 

de desenvolvimento pelos assentados. Por outro lado, estes precisam ser 

vigilantes, para nao reproduzirem lemas, objetos e arquetipos teoricos pre-

montados que possam, sem um questionamento previo, conduzir suas agoes 

numa diregao diferente das suas vontades. 
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EST A TUTO DA ASSOCIAGAO DOS PRODUTORES 

RURAIS DE MASSANGANA III 
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v o s . Fundada por tempo i n d e t e r m i n a d o , com sede e f o r o 
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d i r e i t o s e i n t e r e s s e s . 

D e s e n v o l v e r a t i v i d a d e s e d u c a t i v a s , c o o p e r a t i v i s t a s , 

c u l t u r a i s e s o c i a l s . 
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- C o n s e l h o F i s c a l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- P r e s l d e n t e .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^—mr *̂ 
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b - C o n v o c a r a s r e u n i o e s da A s s e m b l e i a G e r a l e da D i r e t o 

r i a . E x e c u t i v a , p r e s i d i n d o e s t a u l t i m a ; 

t c ) - A s s i n a r em c o n j u n t o com o T e s o u r e i r o , os c o n t r a t o s 

r e c i b o s , c h e q u e s e q u a l q u e r documento r e l a t l v o a movi 

mentagao de d i n h e i r o ou que i m p o r t e r e s p o n s a b i l i d a d e 

da A s s o c i a g a o . 

A r t i g o 6° : Compete ao V i c e - P r e s l d e n t e : 
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d i n a r i a m e n t e , sempre n e c e s s a r i o . 

Da A s s e m b l e i a G e r a l : 

A r t i g o 13° : A A s s e m b l e i a G e r a l s e r i a c o n s t i t u i d a p e l o s membros do 

Corpo S o c i a l da A s s o c i a g a o dos P r o d u t o r e s R u r a i s de 

Massangana I I I e r e u n i r - s e em 1" convocagao com a maio 

r i a a b s o l u t a dos s o c i o s , em 2" convocagao com 30%zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA do3 

s o c i o s p r e s e n t e s ( 3 0 ) t r i n t a m i n u t o s apos, e em t e r c e i -

r a convocagao com q u a l q u o r numero de s o c i o s , t r i n t a mi 

n u t o s apos a segunda c o n v o c a g a o . 

§ UNICO : Nao havendo Quorum p a r a a i n s t a l a g a o da A s s e m b l e i a Ge

r a l c o n v o c a d a nos termos d e s t e A r t i g o , s e r i a f e i t a no

v a convodagao com a n t e c e d e n c i a minima de o l t o d i a s . 

C a p i t u l o I I I : Quadro S o c i a l : 

A r t i g o 140 : sem o l h a r r a g a , Bexo, c o r , p a r t i d o ou r e l i g i a o , podem 

s e r s o c i o s t o d a s a s p e s s o a s de m a i o r i d a d e que moram , 

e t r a b a l h a m no S i t i o Massangana I I I , t endo duas c a t e g o 

r i a s de s o c i o s : 

a - S o c i o s f u n d a d o r e s que s a o os que se a s s i n a r a m a a t a de 

fundagao; 
* 

b - S o c i o s e f e t i v o s que s a o os que se a s s o c i a m d e p o i s da 

fundagao a t r a v e s de a p r e s e n t a g a o a p r o v a d a p e l a Assem -

b l e i a G e r a l . 

A r t i g o 1 5 D : Sao d i r e i t o s de s o c i o s : 

a - V o t a rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 13 s e r votado; 

b - D e i x a r de s e r s o c i o ; 

c - I ' a r t i c l p a r das A s s e m b l e i a s G e r a i s , d i s c u t i n d o e v o t a n 

do os a s s u n t o s que n e l a s se t r a t a r a m ; 

d - S o l i c l t a r p o r e s c r i t o q u a l q u e r l n f o r m a g a o r e f e r e n t e a 

•* A s s o c i a g a o e e t c . , 

C a p i t u l o I V : Da O r g a n i z a g a o e A d m i n i s t r a g a o : 

A r t i g o 160 : Na A s s o c i a g a o e x i s t e m 03 o r g a o s : 

a - A A s s e m b l e i a G e r a l e orgao Maximo de d e c i s a o ; 

b - D i r e t o r i a E x e c u t i v a . 

c - 0 C o n s e l h o F i s c a l e orgao de f i s c a l i z a g a o . 
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A r t i g o 17» 

C a p i t u l o V 

A r t i g ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 180 

: A A s s e m b l e i a G e r a l o r d i n a r i a se r e a l i z a r a uma v e z por 

ano, contando a p a r t l r da d a t a de fundagao e, sendo 

n e c e s s a r i o , s e r a c o n v o c a d a uma A s s e m b l e i a G e r a l . Ex-, 

t r a o r d i n a r i a . As A s s e m b l e i o g e r a i s s e r a o c o n v o c a d a s 

corn 8 ( o i t o ) d i a s de a n t e c e d e n c i a a t r a v e s de e d l t a l f i 

xado na p o r t a da s e d e . P a r a tomar d e c i s o e s e i p r e c i s o 

a p r e s e n g a da rnetade m a i s l ( u m ) dos s o c i o s . : 

Nao havendo e s t e quorum,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3e r e a l i z a o u t r a A s s e m b l e i a -

apos 3 ( t r e s ) d i a s , podendo tomar d e c i s o e s com 01 nume-

r o de s o c i o s p r e s e n t e s . 

Sao T a r e f a s da A s s e m b l e i a G e r a l : 

- C o n v o c a r e l e i g o e s ; 

- A v a l i a r o t r a b a l h o da D i r e t o r i a E x e c u t i v a e do C o n s e 

l h o F i s c a l ; 

- E x a m l n a r a p r e s t a g a o de c o n t a s ; 

- D i s c u t i r e d e c i d i r s o b r e p r o p o s t a s de p r o j e t o s f l n a n -

c e i r o s p o r o r g a o s do Governo e o u t r o s . 

: A r t i g o s G e r a i s : « 

: Nenhum s o c i o r e c e b e r a pagamentos p e l o s e r v i g o p r e s t a -

do a A s s o c i a g a o como tambem nenhum c o n s e l h e i r o . 

A r t i g o 190 : E s t e e s t a t u t o s e r a p u b l i c a d o no d i a r i o o f i c i a l do E s -

t ado da P a r a i b a e r e g i s t r a d o no C a r t o r i o de R e g i s t r o s 

de t i t u l o s e documentos C i v i l . , 

Massangana I I I , 08 de a g o s t o de 1996. 
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ANEXO - B 

ESTATUTO DA COOPERA TIVA DE PRODUQAO AGROPECUARIA 

DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III 
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CAPiTULO I 

Da Denominacao, Sede e Natureza 

Art. 1° - A Cooperativa de Producao Agropecuaria do Assentamento Massangana 
III Ltda., denominada pela sigla COOPRAMA III, rege-se por este Estatulo 
e pelas disposicoes legais vigentes, tendo: 

a) Forum Juridico na cidade de Cruz do Espirito Santo; 
b) Sede e Administracao no Assentamento Massangana III, Municipio de 

Cruz do Espirito Santo, Estado da Paraiba; 

c) Area de acao do Assentamento Massangana III; 

d) 0 ano social e fiscal correspondendo de Janeiro a dezembro de cada 
ano; 

e) A sociodade, prazo indeterminado de funcionamento. 

Art. 2° - A sociedade cooperativa que reune os pequenos agricultores do 

Assentamento a ela associados, tera por objetivo principal, o 
desenvolvimento da producao agropecuaria, devendo desenvolver as 
seguintes atividades para consecucao dos seus objetivos: 

a) Coordenar a producao agropecuaria nas areas pertencentes aos 
associados ou em areas proprias; 

b) Compi a e venda de insumos e produtos agricolas; 
c) Desenvolver a mecanizacao agricola; 
d) Garanlir o transporte dos bens e produtos, 
e) Implantar sistemas de agroindustrias nos produtos de interesse dos 

associados; 

f) Realizar operacoes de repasse de credito ou vendas a prazo de 
atendimenlo aos associados; 

g) Prestacao de servicos relacionados com o desenvolvimento da 
agropecuaria e bem-estar dos associados; 

h) Prestar assistencia tecnica; 
i) Comercializacao de bens de consumo das familias. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3° - A Cooperativa podera utilizar terras dos associados, na forma de comodato, 
cessao ou arrendamento, ou ainda arrendar terras de terceiros, bem como 
possuir terras proprias para alcangar seus objetivos, inclusive recebendo 
cessao de direitos dos associados. 

Art. 4° - A Cooperativa promovera convenios com outras enlidades, cooperativas ou 

organismos publicos para mellior consecucao dos objetivos. £i 

Art. 5° - A Cooperativa tomara as iniciativas relacionadas com a promocao e ^ 

realizacao da Reforma Agraria. 

CAPiTULO II 
Dos Objetivos 



CAPiTULO III 
Dos Associados 

Art. 6° - Podera inyressar na Cooperativa toda pessoa acima de 18 (dezoito) anos 
de idade que residir na area de atuacao e comprovar possibilidade de 
contribuir para a consecucao dos objetivos da Cooperativa. 

Art. 7° - 0 ingresso sera solicitado mediante inscricao, abonada por dois socios e 
encaminhada a diretoria, que o submetera a consideracao da Assembleia. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8° - Sao direitos dos associados: 

a) Participar em todas as Assembleias Gerais, votar e ser votado em 
qualquer processo decisorio; 

b) Exigir dos organismos administrativos informacoes sobre atividades da 
cooperativa; 

c) Participar das atividades da Cooperativa; 

d) Demitir-se da Cooperativa quando Ihe convier. 

Art. 9° - Sao deveres dos associados: 

a) Subscrever as quotas-partes que Ihe corresponded!, contribuir com as 
taxas de servicos e encargos sociais determinados em regimento 
interno; 

b) Cumprir os Estatutos Sociais e participar de todas as Assembleias 
Gerais da Cooperativa; 

c) Entregar sua producao e/ou participar na producao agropecuaria, 
prestacao de servicos e atividades gerais da Cooperativa pertinentes 
aos seus objetivos, 

d) Zelar pelo bom funcionamento da Cooperativa. 

Art. 1 0 - 0 associado responde subsidiariamente pelos compromissos da Coopera-
tiva em face a terceiros, ate o valor da quota-capital por ele subscrito. 

Art. 11 - A demissao do associado sera feita somente a seu pedido. 

Art. 1 2 - 0 desligamento do associado sera feito pela diretoria com direito a recorrer 
a Assembleia Geral, no caso de infracao estatutaria ou legal do associado. 

Art. 13 - A exclusao do associado sera feita por: 

a) Morte da pessoa; 
b) Incapacidade civil nao cumprida; 

c) Deixar de atender aos requisitos estatutarios de ingresso e permanencia 
na Cooperativa. 

Art. 14 - Nos casos de demissao, desligamento e exclusao, a Assembleia Geral 

decidira a forma e prazo de devolugao de suas quotas-partes, conforme 

parecer dos orgaos de administracao. 

Art. 15 - A participacao do associado em atividades produtivas ou prestacao de 

servicos na Cooperativa nao levara a vinculo empregaticio. 

PARAG. 1° - A remuneracao sera regulada em Regimento Interno de acor-
do com as atividades da Cooperativa. 

PARAG. 2° - Em caso de algum associado querer ser funcionario da 

Cooperativa, perdera sua condicao de socio. 



CAPITULO IV 
Do Capital 

Art. 1 6 - 0 capital social minimo inicial da Cooperativa sera dividido em quotas-
partes a serem subscritas pelos socios fundadores, nao tendo limite quanto 
ao maximo. 

Art. 1 7 - 0 valor da quota-parte minima sera de R$ 15,00 (quinze reais) e sera 
equivalente a Q1(UM) SACO DE MILHO. 

Art. 18 - Cada associado podera integralizar suas quotas-partes a vista, em 

dinheiro, ou em correspondente de produtos ou bens. 

Art. 19 - A sociedade cooperativa podera receber doacoes em dinheiro ou bens 
para melhor consecucao de seus objetivos, de pessoas, entidades ou 
organismos publicos. 

Art. 20 - As Assembleias Gerais fixarao os percentuais de contribuicao sobre 

producao ou prestacao de servico do associado e de terceiros para garantir 

aumento do capital social e consecucao de seus objetivos. 

CAPITULO V 
Da Assembleia Geral 

Art. 21 - A Assembleia Geral e o orgao maximo da sociedade, podendo deliberar 
sobre todas as questoes relativas a sociedade, respeitados os Estatutos e a 
Lei. 

Art. 22 - Realizar se-a uma Assembleia Geral ordinaria anualmente, no mes de 

novembro, que deliberara sobre os seguintes assuntos: 

a) Prestacao de contas anual; 
b) Destinacao de fundos e sobras e/ou prejuizos, 
c) Avaliacao das atividades para o ano; 

d) Piano de atividades para o ano; 
e) Outros assuntos de interesse da sociedade. 

Art. 23 - Realizar-se-a, sempre que necessario, Assembleia Geral Extraordinaria, 

que podera deliberar sobre qualquer assunto da sociedade, desde que 

mencionado no Edital de Convocagao. 

Art. 24 - As Assembleias Gerais Extraordinarias serao convocadas mediante aviso 
publico de facil acesso aos associados, com urn prazo minimo de 10 (dez) 
dias de ai itecedencia por uma das seguintes formas: 

a) Pela Diretoria; 
b) Pelo Conselho Fiscal, 

c) Por abaixo-assmado com 35% (trinta e cinco por cento) dos associados 

em dia 

Art. 2 5 - 0 quorum minimo para instalacao da Assembleia Geral sera de: 

a) 2/3 (dois tercos) dos associados em dia, em primeira convocagao, no 

local e hora convocados;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 5? 

b) Metade mais urn dos associados, uma hora apos a primeira < 

convocagao; ^ r > ^ 



Art. 2 6 - 0 funcionamento da Assembleia Geral seguira as seguintes normas; 

a) Sera presidida pelo presidente da Cooperativa ou pelo secretario ou, no 
impedimento destes, por alguem eleito na Assembleia; 

b) Todas as de l ibera tes serao tomadas por maioria simples dos 
preserves e, no caso da Assembleia Geral Extraordinaria ou mudancas 
de estatulo, por 2/3 (dois tercos) dos presentes; 

c) A votacao devera ser secreta, sempre que urn dos presentes solicitar, 
para qualquer assunto; 

d) Quando se tratar de assunto que envolve interesse particular da diretoria 

ou de algum associado, os envolvidos nao poderao votar. 

Art. 27 - Para qualquer processo decisorio, cada associado tera direito a urn voto 
apenas. 

Art. 28 - Compete a Assembleia Geral a decisao sobre a venda de bens moveis e 

imoveis da sociedade. 

CAPiTULO VI 

Da administracao 

Art. 29 - A Cooperativa sera administrada por uma diretoria de 05 (cinco) membros, 
composta por presidente, vice-presidente, secretario, tesoureiro e vice-
tesoureiro. 

Art. 30 - Os membros da diretoria deverao estar em pleno gozo de seus direitos na 
Cooperativa e terao urn mandato de 02 (dois) anos, podendo ser renovado 
por apenas mais urn periodo no mesmo cargo. 

Art. 31 - A cada eleicao deve-se renovar, no minimo, 02 (dois) diretores entre os 

cinco. 

Art. 32 - Compete a diretoria decidir, encaminhar e zelar coletivamente por todos os 
rumos e atividades da Cooperativa. 

PARAG. 1 ° - A diretoria estabelecera sua sistematica e periodicidade de 

Reunioes; 
PARAG. 2° - Nenhum Cargo recebera salario ou tera vinculo empregaticio 

Com a Cooperativa. A Assembleia Geral podera fixar apenas 
gratificacoes mensais ou ao final de cada ano fiscal. 

Art. 33 - Compete ao presidente da Cooperativa: 

a) Representar politica, social e judicialmente a Cooperativa; 
b) Assinar cheques e movimentar contas financeiras em conjunto com o 

tesoureiro; 

c) Dirigir as Assembleias e as reunioes da diretoria. 

Art. 34 - Compete ao vice-presidente substituir o presidente em caso de 

impedimento deste. 

Art. 35 - Compete ao secretario zelar pelos livros e atas administrativos da 

Cooperativa. 

Art. 36 - Compete ao tesoureiro zelar pela ordem financeira e contabil da 

Cooperativa e movimentar as contas bancarias e outros recursos em 

conjunto com o presidente. , 



Art. 37 - Compete ao vice-tesoureiro substituir o titular em caso de impedimento 
deste. 

Art. 38 - Compete, ainda, a diretoria coletivamente: 

a) Convocar as Assembleias Gerais; 

b) Prestacao de contas de todas as atividades economicas e financeiras da 
Cooperativa; 

c) Garantir seu funcionamento para consecucao dos objetivos; 
d) Realizar convenios e acordos com outras entidades e organismos; 
e) Contratar operacoes de todo tipo com agendas bancarias; 
f) Contratacao e demissao de funcionarios; 
g) Propor a Assembleia, sancoes, punigoes ou penalidades aos 

associados; 

h) Propor a Assembleia urn Regimento Interno para regular as normas 
internas de trabalho, producao, prestacao de servicos e organizar o 
funcionamento interno da Cooperativa; 

i) Indicar a Assembleia a proposta de admissao, demissao e exclusao de 
associado; 

j) Zelar pelo cumprimento do Estatuto e do Regimento Interno; 
k) Adquirir, alienar ou onerar bens imoveis da sociedade; 
I) Contratar assessoria tecnica para consecucao de seus objetivos; 

Art. 39 - Ao inicio de cada gestao, a diretoria devera elaborar um piano de cada 
diretor para o periodo, envolvendo todas as atividades da Cooperativa, o 
qual devera ser submetido a aprovacao da proxima Assembleia Geral. 

Art. 40 - A administracao da sociedade sera fiscalizada por um conselho fiscal 
composto por 03 (tres) membros efetivos e 03 (tres) suplentes eleitos 
anualmente em Assembleia Geral, podendo serem reeleitos apenas 1/3 (um 
tergo) dos seus componentes. 

Art. 41 - Compete ao conselho fiscal estabelecer uma sistematica de trabalho que 

permita a fiscalizagao das contas e atividades da administragao. 

Art. 4 2 - 0 conselho fiscal podera contratar auditoria externa, caso achar 

necessario, para cumprimento de suas atividades. 

Art. 4 3 - 0 conselho fiscal apresentara seu relatorio e parecer na Assembleia Geral 

Ordinaria de cada ano ou quando solicitados por associados. 

Art. 44 - Nao podera haver 1° (primeiro) grau de parentesco nos membros da 

diretoria, entre si e com os membros do conselho fiscal. 

Art. 45 - Em caso de omissao do conselho fiscal, 50% (cinquenta por cento) 

poderao contratar auditoria externa e expensas da Cooperativa, mediante 

abaixo-assinado em documento para esse fim ou decidido em Assembleia. 

CAPiTULO VII 

Do Conselho Fiscal 



CAPiTULO VIII 
Das Eleigoes 

Art. 46 - Todo associado em dia com suas obrigagoes podera concorrer a qualquer 

cargo eletivo da sociedade. 

Art. 47 - As eleicoes serao realizadas durante a Assembleia Geral Ordinaria que 

coincida com o final da gestao de dois anos. 

Art. 48 - Apresentar-se-ao chapas separadas para os cargos da diretoria e do 
conselho fiscal. 

Art. 49 - Havera votagao secreta para cada um dos dois organismos e serao 
proclamadas eleitas as chapas que obtiverem metade mais um dos 
presentes votantes. 

PARAG. UNICO —E m caso de existencia de varias chapas e nao conseguir-
-se a votacao necessaria, repetir-se-a a inscricao de cha-
pas e votagao quantas vezes forem necessarias para ga-
rantir-se a votagao minima exigida. 

Art. 50 - Qualquer membro da Assembleia podera impugnar nomes das chapas 
baseando-se nas disposigoes legais dos estatutos e, neste caso, o nome 
devera ser substituido sem prejuizo da chapa. 

Art. 51 - Quando houver algum cargo da diretoria vacante, por demissao ou 
exclusao, efetuar-se-a a eleigao de seu substituto na proxima Assembleia 
Geral, para cumprir mandato. 

CAPiTULO IX 
Dos Fundos e Sobras 

Art. 52 - Serao constituidos os seguintes fundos, recolhidos a partir da sobra liquida 

anual: 

a) 10% (dez por cento) para Fundo de Reserva de Capital, destinado a 
reparar prejuizos ou atender necessidades do desenvolvimento; 

b) 5% (cinco por cento) para fundo de Assistencia Tecnica, Educacional e 

Social, destinado a assistencia dos assentados; 
c) 15% (quinze por cento) para Fundo de Investimento que sera destinado 

a investimentos produtivos na Cooperativa para alcangar seus objetivos. 

Art. 53 - O saldo das sobras restantes, descontados os percentuais anteriores, tera 

seu destino decidido pela Assembleia Geral Ordinaria convocada para este 

fim. 

Art. 5 4 - 0 rateio dos saldos das sobras entre os associados sera feito pelo criterio 
de proporcionalidade da participagao de cada associados nas operagoes e 
servigos da Cooperativa. 

Art. 55 - Em caso de existencia de prejuizo, a Assembleia Geral devera decidir 
sobre recorrer ao Fundo de Reserva, ou a alienagao de algum bem ou 
contribuigao especial dos associados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V 



CAPiTULO X 
Dos Livros 

Art. 56 - A Cooperativa devera ter os seguintes livros: 

a) Livro de registro dos associados; 

b) Livro de Atas das Assembleias Gerais; 

c) Livro de Atas das reunioes da diretoria; 
d) Livro de Atas das reunioes do conselho fiscal; 
e) Livro de presenca dos associados nas Assembleias; 
f) Livro de todos os registros contabeis e fiscais estabelecidos por lei. 

PARAG. UNICO - Sera possivel a utilizacao de fichas ou sistemas informati-
zados que cumpram os mesmos objetivos dos livros. 

CAPiTULO XI 
Das Disposigoes Gerais 

Art. 57 - A sociedade podera dissolver-se, fusionar-se ou desmembrar-se 
voluntariamente, por deliberacao de Assembleia Geral Extraordinaria 
convocadn para estes fins e com a deliberacao de 2/3 (dois tercos) dos 
presentes que devem representar, no minimo, 2/3 (dois tercos) dos 
associados em dia com suas obrigacoes. 

Art. 58 - Os fundos que determinam serao indivisiveis entre os associados, em 

caso de liquidacao da sociedade. 

Art. 59 - A Cooperativa contribuira com 1 % (um por cento) de sua producao 
vendida, para o Fundo de Apoio a Reforma Agraria, na Associagao 
Nacional de Cooperacao Agricola - ANCA. 

Art. 60 - A Cooperativa contribuira, obrigatoriamente, com 5% (cinco por cento) do 

valor de cada doacao recebida para a Associagao Nacional de Cooperagao 

Agricola - • ANCA. 

Art. 61 - A Cooperativa podera associar-se ou filiar-se a outras centrais 

cooperativas ou sociedades que busquem os mesmos objetivos a que se 

propoem 

Art. 62 - Os casos omissos neste Estatuto serao resolvidos de acordo com a lei, 

pela Assembleia Geral. 

Art. 6 3 - 0 presente Estatuto entra em vigor imediatamente apos sua aprovacao na 

Assembleia Geral de Fundagao desta sociedade. 

Cruz do Espirito Santo - PB, 11 de junho de 1998 

Presidente 

Vice-Presidente 



ANEXO - C 

MAPA DO ESTADO DA PARAIBA E LOCALIZAQAO DO MUNICIPIO 

ONDE SE SITUA O ASSENTAMENTO MASSANGANA III 
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ANEXO - D 

PLANTA CADASTRAL DO ASSENTAMENTO MASSANGANA III 

COMLOCALIZAQAO DA AGROVILA 
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ANEXO - E 

FOTOGRA FIAS DO ASSENTAMENTO 



TRA BAH IAD ORES COLIIENDO MACAXEIRA 

TRABALII A DO RES NO PREPARO DE MUDAS - COOPRAMA III 



MOTOR PARA IRRIGAQiO - EQUJPAMENTO COLETIVO - COOPRAMA HI 

VISTA DA AREA COLETIVA DA COOPRAMA III 



SEDE DA ASSOCIA£AO 
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ANEXO - F 

ROTEIROS DE ENTREVISTAS, LISTA DOS ENTRE VISTA DOS, E 

LISTA DAS PRINCIPAISSIGLAS 



ROT El KG DE ENTRE VISTA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Kotciro dczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pcrguntas para socios da Coopcrativa/Associacao. 

Nome: 

Idadc: 

a) O que o Sr. fazia antes dc scr assentado? Ondc niorava? 

b) Como foi o pcriodo inicial aqui no assentamento? 

c) Houve alguma coopcracao inicial cntrc as familias aqui no assentamento? 

d) Como foi criada a Coopcraliva/Assoeiacllo? 

c) Porquc o Sr. tornou-se socio? 

I) Como funciona a Coopcrativa/Associacao? 

g) Quais os bcnelkios da Coopcrativa/Associacao? 

h) O Sr. ja parlicipou dc algum trabalho colctivo antcriormcnlc? Que lipo? 

Quando? 

i) Quais os problcmas que a Coopcrativa/Associacao enfrcnla hoje? 

j ) Qual o projeto dc colctivo que voces cslao implementando? 

k) Voces livcram alguma ajuda das lidcrancas do MST, da Igreja ou outra 

entidade para fazcr a Coopcrativa/Associacao? 

1) O Sr. sabc como funciona a Coopcrativa/Associacao? 

m) O Sr. conhece o llslalulo e o regimento interno? 

n) Como o Sr. parlicipa da Coopcrativa/Associacao? 

o) Quais sao as atividades descnvolvidas na Coopcrativa/Associacao? 

p) Que parlicipacao o Sr. tern nos lucros da Coopcrativa/Associacao? 

q) Exisle algum conllito, briga na Coopcrativa/Associacao? 

r) Quando cxistc conllilo ou briga na Coopcrativa/Associacao, os socios sao 

punidos? 

s) O Sr. conhece oulra forma de coopcracao no assentamcnlo, alcm da 

Coopcraliva/Associaefio? 

t) Qual sua atividadc hoje na Coopcrativa/Associacao? 

u) Qual a visao que o Sr. tern da coopcracao? 

v) Qual sua visilo sobre a Coopcrativa/Associacao? Hxislem outras visoes sobre 

ela no assentamento? 

x) Essa sua ideia de Coopcracao bale com sua real idadc? 

y) A vida do Sr. c da sua lam ilia mudou depois dc cnlrar na 

Coopcrnliva/Associacao? 

z) Os seus conhccimcnlos sobre as alividades agricolas mclhoraram depois que o 

Sr. entrou na Coopcrativa/Associacao? 



2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rotciro dc cntrevista para os agricultorcs indiviclualizados 

Nome: 

Idadc: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) O que o Sr. fazia antes de ser assentado? 

b) O Sr. participou dc algum trabalho colctivo na sua vida?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA E aqui no 

assentamento? 

c) Porquc o Sr. nao c mais socio da Associagao ? 

d) Qual o motivo principal que o Sr. aponta para ler dcixado a Associagao? 

c) O Sr. acha que sozinho vai ler mais chance dc prospcrar na sua lavoura? 

0 A Cooperativa esta com trabalho colctivo; o que o Sr. pensa disso? 

g) Como o Sr. conscguc rccursos para plantar? 

h) O que o Sr. pensa do trabalho colctivo? 

i) Depois que o Sr. vcio para o assentamcnlo, melhorou sua vida? 

j ) Se o Sr. cslivcssc (bra do assentamcnlo, cstaria cm mclhores condicocs de 

vida? 

k) O Sr. pensa cm sc associar a Cooperativa? 



3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rotciro tic cntrevista para o tccnico (agronomo) do assentamento 

Nome: 

Idadc: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) O Sr. Irabalha ha quanlo tempo no assentamcnlo? 

b) O Sr. c funcionario dc que orgao? 

c) O Sr. atende a todos os assenlados? Tern alguma prioridadc? 

d) O Sr. conhece a his tor ia do assentamento? 

e) O Sr. pode-nos contar essa historia? 

f) Ha algum conllilo cm alguma das organizacocs que existcm no assentamcnlo? 

E entrc clas? 

g) 0 Sr. c um tccnico ou militanlc tccnico? 

h) O Sr. conhece as experiencias dc trabalho colctivo no assentamcnlo? 

i) Depois dc criadas as organizacocs, houvc cvolucao cm tcrmos do que existia 

inicialmcntc no assentamento? 

j ) Houvc cvolucao cm tcrmos dc aprendizado das tarcfas agricolas por parle dos 

asscntados? Quern cvoluiu mais? De que forma? 

k) Quais sao os projclos dcsenvolvidos c cm dcsenvolvimcnlo no assenlamcnlo? 

Como sao esses projclos? Sao coletivos? 

I) O que o Sr. pensa do trabalho colctivo, c quais as experiencias que o Sr. 

conhece? 

m) Qual a principal Ionic dc capitalizacao do assenlamcnlo? 

n) A producao do assenlamcnlo tern sido basicamcnlc para o autoconsumo? 

o) Como e a comcrcializacao da producao? 

p) O Sr. podcria nos falar do nivel de modern izacao agricola aqui do 

assentamento? 

r) O Sr. inccnliva os produtores a produzir para o mcrcado? Dc que forma? 

s) Qual sua avaliacao do assenlamcnlo? 

t) O Sr. acha importanle sc organizar? 



4. Kotciro tic cntrevista para o presidente da Associagao 

Nome: 

Idadc: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Como sc dcu o proccsso hislorico das di fcrcntes organizagocs no 

assentamento? 

b) O que o Sr. fazia antes de ser asscntado? 

c) Como funciona a Associagao? Como funcionou no inicio? Houvc problcmas 

para o funcionamento? 

d) Como sao rcsolvidos os conllitos? Bxislc punigao? 

e) Quanlos socios ha na associagao? 

t) Quanlo as informacocs, os socios tern aprendido juntos? O que elcs aprendem? 

g) Quern tern o papcl de orientar, dinamizar o proccsso organizativo? 

h) Qual deveria ser o papcl dos lidcrcs? 

i) Quais os projclos cxislcnlcs na Associagao? 

j ) Existcni financiamentos que sao ulilizados pelos assenlados? 

k) Qual a principal fonle dc capilalizagao das familias? 

1) Em tcrmos de projclos priorilarios, como sao construidos? 

in) Depois dc criada a Associagao, as rclagocs sociais cntre os asscntados/socios 

melhoraram? 

n) O nivel dc vida das familias melhorou? 

o) Houvc reformulagao dc rcgras? 

p) Quais os direitos c devcrcs dos socios c das lidcrancas? Como sao cobrados 

esses direitos c devcrcs? 

q) A agao coleliva c a mclhor solugao para o pequcno produtor de Massangana 

111? O que o Sr. pensa do trabalho colctivo? 

r) Falc-nos das experiencias de trabalho colctivo em Massangana 111. 



5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Rotciro dc cntrevista coin o presidente da Cooperativa 

Nome: 

Idadc: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Como sc dcu o proccsso hislorico das di fcrcntes organizacocs no 

assentamento? 

b) O que o Sr. fazia antes dc scr assenlado? 

c) O Sr. poderia nos contar como chegaram as familias ate aqui? 

d) No inicio cram 60 familias, porque hoje sao 131? 

e) Quantos socios ha na Cooperativa? 

1) Como funciona a Cooperativa? Como funcionou no inicio? Houvc problemas? 

g) Como sao resolvidos os conllilos na Cooperativa? 

h) Quanto as informacocs, os socios tern aprendido juntos? o que cles aprendem? 

i) Qucm tern o papcl dc organizador, dinamizador desse proccsso? 

j ) Qual devcria scr o papcl dos lidercs? 

k) Quais os projetos cxistentcs na Cooperativa hoje? 

1) Existcm financiamenlos que sao ulilizados pelos socios? 

in) Quais as fontcs dc capitalizacao das familias, alcm dos custcio? 

n) Em tcrmos dc projetos prioritarios, como sao conslruidos? 

o) Depois dc criada a Cooperativa, as relacoes sociais mclhoraram? O nivel de 

vida mclhorou? 

p) Houvc alguma rclbrmulacao de rcgras? 

q) Quais o direitos e devcrcs dos socios c das lidcrancas? Como sao cobrados? 

r) O Sr. acha que a acao colcliva e a mclhor solucao para o pequeno piodulor dc 

Massangana 111? 

s) O que o Sr. pensa do trabalho colctivo? 

t) O Sr. poderia nos falar sobre as experiencias dc trabalho colctivo cm 

Massangana III? 

u) Existc comercializacao dos produtos da Cooperativa? 

v) Ha divisao do trabalho con forme preve a direlriz das CPAs? 

w) Qual a cullura que voces plantain no colctivo? 

x) E cxercitada a pro fissional izacao das tare fas? 

y) Qual o patrimonio da Cooperativa? 

z) Qual o intcrcssc cm formar uma cooperativa? 



LISTA DOS ENTREVISTADOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N O M E 

1. IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA .P. A 

2. V .M. S 

3. M . R. N 

4. S. M . S 

5. P. R. M 

6. J.P. S 

7. A. C. S 

8. J. B. A 

9. M. S 

10J. S.S 

11.J.S 

12..1. C. N 

13. P. F. F 

14. E. M . S 

15J. S. M 

16..1. L. S 

17. M.H. C 

18. M.P. N 

19. J.M. A 

20. R.L. S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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43 

28 

55 
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37 

27 

43 

18 

27 

30 

49 

53 

53 

36 

43 

49 

53 

41 

26 
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f,22.S.R.B 

23.E.B.N 
40 
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LISTA D AS PRINCIPAIS S IG LAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2) CPA - Cooperativa de Producao Agropecuaria 

3) INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria 

4) CONTAG - Confederagao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

5) CUT - Central Unica dos Trabalhadores 

6) CPT - Comissao Pastoral da Terra 

7) ADUFPB - Associagao dos Docentes da Universidade Federal da Paraiba 

8) ADUEPB - Associagao dos Docentes da Universidade Estadual da Paraiba 

9) BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 


