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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No momento em que o estado do Ceara vivenciava a dita maior seca 

do seculo, no contexto de uma reestruturacao agraria, trabalhadores 

que conquistaram terras nao apresentaram-se como os chamados 

flagelados. 

Este trabalho estuda a constituicao historica da Resistencia ao 

Flagelamento no Semi-arido Cearense, na ausencia do parcelamento 

de terras, impulsionada pelo Trabalho Coletivo dos Assentados. 

A conquista do novo, a resistencia coletiva vencendo desafios no 

contexto do desenvolvimento capitalista no Ceara, teve seu apogeu no 

instante que a seca foi mais aguda ao mesmo tempo que os 

Assentados ampliaram sua resistencia ao flagelamento. Utilizando-se 

indicadores propostos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra, observou-se que o Assentamento Vitoria apresentou-se como 

uma Cooperativa de Producao Agropecuaria - CPA, sendo a 

resistencia movida pelo trabalho cooperado dos Assentados. Tal 

natureza nao apresenta o Assentado como um pequeno burgues 

agrario, mostrando ainda a organizacao do Assentamento como em 

continuum para autogestao. 

0 estudo concluiu que os Assentados nao se afastaram da terra nem 

sairam a vender sua forca-de-trabalho, pela uniao da natureza de sem 

terra como a natureza agroecologica das terras conquistadas levando 

em conta as particularidades do semi-arido. Este nao-flagelamento e 

ainda motivo de flagelamento por nao ser o Assentamento autarquico -

mostrando isso que nao e vivenciada uma Realidade de Reforma 

Agraria - razao ainda que faz o Assentamento com elementos de uma 

CPA nao-plenamente coletiva, bem como que a opositividade 

pobreza-riqueza e superavel, alem do flagelamento, da seca e da 

fome. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

At moment that happened the named biggest drought of the century in 

the context of a agrarian re-estructuration, workmen that conquered 

their lands do not presented themselves as the named victims of the 

dought. 

This dissertation shows the historic construction of the Collective 

Resistence to Victimition in the Cearense Semi-arid Region, with 

absence of land plotting, impeled for Settler's Communal Work. 

conte 

The conquest of the new, the colletive resistence winning challenges 

in the xt of capitalist development in Ceara, had yours height in the 

instant that the drougt was more sharp. Using indicators offers by 

Movimento dos Sem terra, it was observed that the Vitoria Settlement 

shows itself as a Agriculture Production Cooperative-APC, with 

resistence moved by Settler's Communal Work. That nature do not 

shows the Settler as a agrarian little bourgois, showing the 

organization of the Settlement as continnum to autogovernment. 

It was concluded that the Settlers was not removed of the land to sell 

your workforce, caused by joinning the nature of without land (sem 

terra) with the agroecological nature of the conquered lands seeing the 

peculiarities of the semi-arid region. This no-victimition is yet cause of 

victimition, because the Settlement is not a "island" - showing this that 

it is not happenning a Land Reform-, that makes the Settlement with 

rudiments of a APC no-fully communal, the opposition poverty-wealth 

is overcomeable, with victimition, with the drougt and the hungry. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 b 



INDICE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

RESUMO Pag 4a 

ABSTRACT Pag. 4b 

CAPI'TULO I - INTRODUQAO Pag. 11 

CAPiTULO II - NAS ENTRANHAS DO VELHO Pag, 18 

1. INTRODUQAO Pag. 18 

2. DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA EM GERAL Pag. 19 

3. DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NA AGRICULTURA Pag. 26 

3.1. Influenciado pelos processos naturais Pag. 26 

3.2. Seus paradigmas tecnologicos Pag. 29 

3.2.a. Revolucao verde Pag. 29 

3.2.b. Biotecnologias Pag. 30 

4. DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NO CEARA Pag. 34 

4.1 . Regiao semi-arida e a acao do Homem Pag. 34 

4.2. A ocupacao do espaco cearense Pag. 38 

4.3. Fenomeno social: seca Pag. 40 

5. FRAGILIDADE DO PEQUENO PRODUTOR Pag. 44 

6. EFEITOS DA FRAGILIDADE DO PEQUENO PRODUTOR Pag. 46 

6.1. Quern sai da terra: sem terra Pag. 46 

6.2. Miseria e pobreza Pag. 50 

6.3. 0 quadro do municfpio de Itatira Pag. 57 

7. O SURGIMENTO DE UM FENOMENO Pag. 63 

7.1. Reestruturacao agraria: um fato Pag. 63 

7.2. Assentados no Ceara: assentados x seca Pag. 64 

8. REFORMA AGRARIA: CONQUISTA DA COOPERAQAO Pag. 66 

8.1. Entre o parcelamento e a cooperagao Pag. 69 

8.2. Frente a experiencia do parcelamento Pag. 70 

8.2.a. Capacidade de uso das terras: um alerta Pag. 72 

8.2.b. Frente ao dilema de Duque Pag. 78 

8.2.c. Uma ilustracao de parcelamento Pag. 81 

9. RESISTENCIA COLETIVA EM TERRAS CONQUISTADAS Pag. 86 

9.1. Autogestao: saida do capitalismo ? Pag. 86 

9.2. Uma hipotese: resistencia de Vitoria Pag. 87 

10. CONCLUSAO Pag. 91 



CAPITULO III - A CONQUISTA DO NOVO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPag . 98 

1. INTRODUQAO Pag . 98 
2. AFAZENDA VITORIA Pag. 100 

2.1. Duas associagoes Pag. 100 
2.2. No semi-arido Pag. 104 

2.3. Usos possfveis das terras Pag. 105 

3. RESISTENCIA COLETIVA: VENCENDO DESAFIOS Pag. 110 

3.1. Proletaries em luta Pag. 110 

3.2. Segundo desafio: iniciar a resistencia na producao Pag. 114 

3.2.1. Nao parcelando a terra Pag. 116 

3.2.2. Amplia-se a cooperacao Pag. 120 

3.3. Terceiro desafio: garantlr o conquistado Pag. 122 

3.3.1. Na presenca do Estado Pag. 122 

3.3.2. Garantindo o conquistado Pag. 127 

3.3.3. Apresenta-se a seca Pag. 134 

3.4. Vitoria dos assentados Pag. 135 

3.4.1. Sem flagelamento Pag. 142 

3.4.2. Apogeu do assentamento Pag. 144 

3.4.3. Ampliando-se a resistencia Pag. 145 

4. CPA PARCIALMENTE COLETIVA Pag. 151 

4.1 . Indicativos de cooperacao Pag. 151 

4.2. Uma nova cultura Pag. 159 

5. A NATUREZA DO ASSENTAMENTO Pag. 162 

5.1. Seus elementos fundamentais Pag. 162 

5.2. Nao apresenta um pequeno burgues agrario Pag. 164 

5.3. A gestao do assentamento Pag. 168 

6. CONCLUSOES Pag. 170 

CAPiTULO IV - CONCLUSAO Pag. 180 

BIBLIOGRAFIA Pag. 183 

ANEXOS Pag. 191 



LISTA DE QUADROS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. REGIONALIZAQAO DO NORDESTE 

2. SITUAQAO DA SECA 

3. BRASIL - CONFRONTO DA DISTRIBUIQAO DE RENDA 

4. NORDESTE - CONFRONTO DA DISTRIBUIQAO DE RENDA 

5. CEARA - CONFRONTO DA DISTRIBUIQAO DE RENDA 

6. BRASIL - ESTIMATIVAS DE F AMI LI AS INDIGENTES 

7. BRASIL - ESTIMATIVAS DO TOTAL DE INDIGENTES 

8. BRASIL - DISTRIBUIQAO PERCENTUAL DE INDIGENTES 

9. CEARA - CONFRONTO DA CONCENTRAQAO DE TERRA 

10. FAVELAS EM FORTALEZA 

11. CONFLITOS NO CAMPO - VIOLENCIA CONTRA A PESSOA 

12. CONFLITOS NO CAMPO - VIOLENCIA CONTRA POSSE/PROPRIEDADE 

13. CEARA- TRABALHO ESCRAVO 

14. CEARA - ESTRUTURA FUNDIARIA 

15. CEARA - CONFRONTO DOS RENDIMENTOS DA POPULAQAO 

16. ITATIRA - ESTRUTURA FUNDIARIA 

17. ITATIRA - CONFRONTO DA POPULAQAO 

18 BRASIL - ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA 

19. FAZENDA VITORIA - UNIDADES DE MAPEAMENTOS 

20. FAZENDA VITORIA - CLASSES DE CAPACIDADE DE USO 

21. PARCELAMENTO MONTE CASTELO - POSSIBILIDADES DE USO 

22. PARCELAMENTO MONTE CASTELO - DECISAO ENTRE 0 USO COMUM 

E INDIVIDUAL 

FAZENDA VITORIA - ORGANOGRAMA DE ADMINISTRAQAO 

23. FAZENDA VITORIA - CLASSES DE CAPACIDADE DE USO 

24. FAZENDA VITORIA - ORIGEM DAS FAMILIAS 



25. ASSENTAMENTO VITORIA - INFRA-ESTRUTURA CONQUISTA DA TERRA 

26. ASSENTAMENTO VITORIA - INFRA-ESTRUTURA -1988 

27. ASSENTAMENTO VITORIA - INFRA-ESTRUTURA -1989 

28. COMPARATIVO ENTRE VITORIA E ITATIRA -1990 

29. ASSENTAMENTO VITORIA - INFRA-ESTRUTURA -1990 

30. ASSENTAMENTO VITORIA - INFRA-ESTRUTURA -1991 

31. FAZENDA VITORIA - ORIGEM DA RENDA FAMILIAR -1987 

32. BANDEIRA / MATO GROSSO - ORIGEM DA RENDA FAMILIAR -1987 

33. FAZENDA VITORIA - INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

-1987 

34. ASSENTAMENTO VITORIA - INVERSOES EXISTENTES -1992 

35. ASSENTAMENTO VITORIA - USO PROGRAMADO DAS TERRAS 

36. ASSENTAMENTO VITORIA - INVERSOES E REINVERSOES PROGRAMA-

DAS 

37. ASSENTAMENTO VITORIA - INFRA-ESTRUTURA -1993 

38. ASSENTAMENTOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VIT6RIA - PRODUQAO NO ASSENTAMENTO - CON-

FRONTO 

39. ASSENTAMENTO VITORIA - SITUAQAO NOS REBANHOS - CONFRONTO 

40. RESUMO DE PRINCIPAIS FORMAS DE COOPERAQAO AGRICOLA 

41 . PRINCIPAIS DIFERENQAS ENTRE COOPERATIVA TRADICIONAL E DE 

ASSENTADOS 



SIGLAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. ABRA - Associacao Brasileira de Reforma Agraria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. BNB - Banco do Nordeste do Brasil 

3. CEPA - Comissao Estadual de Planejamento Agricola (CEARA) 

4. CPA - Cooperativa de Producao Agropecuaria 

5. DTO - Departamento Tecnico e de Operagoes 

6. FDC - Fundo de Desenvolvimento do Ceara 

7. FETRAECE - Federagao dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do 

Ceara 

8. FNE - Fundo Constitucional de Credito para o Nordeste 

9. FUNCEME - Fundagao Cearense de Meteorologia e Recursos Hidricos 

10. GERA - Grupo Executivo de Reforma Agraria 

11. GESCAP - Grupo Executivo de Socorro as Calamidades Publicas 

12. IDACE - Instituto de Desenvolvimento Agrario do Ceara 

13. IECC - Instituto Equatorial de Cultura Contemporanea 

14. INCRA - Instituto Nacional de Colonizagao e Reforma Agraria 

15. ITERCE - Instituto de Terras do Ceara 

16. IPEA - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada 

17. MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

18. PNRA - Piano Nacional de Reforma Agraria 

19. PNUD - Programa das Nagoes Unidas para o Desenvolvimento 

20. PPP - Programagao Por Projeto 

21. PROCERA - Programa de Credito Especial para Reforma Agraria 

22. PRRA - Ce - Piano Regional de Reforma Agraria do Ceara 

23. SEARA - Secretaria de Agricultura e Reforma Agraria do Ceara 

24. SRH - Secretaria de Recursos Hfdricos do Ceara 

25. STR - Sindicato de Trabalhadores Rurais 



ANEXOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. REGIAO NORDESTE DO BRASIL - Mapa das regioes agroecologicas 

2. CEARA - Mapa das regioes agroecologicas 

3. FAZENDA VITORIA - DADOS DE CHUVAS 

4. FORTALEZA - Taxas de desemprego aberto - outubro de 1993 

5. CEARA - area media de imoveis por microregiao e estrato de area 

6. ITATIRA -1 nformacoes gerais 

7. COPIA DE PARCELAMENTO EM MONTE CASTELO 

8. ESBOQO ECO-GEOGRAFICO DO SEMI-ARIDO BRASILEIRO 

9. ITATIRA - MAPA DE LOCALIZAQAO 

10. S I T U A Q A O D A A R E A D E E S T U D O 

11. ATO DE CRIAQAO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO VITORIA 

12. FAZENDA VITORIA - Copia de folhas de votacao 

13. BANDEIRA/ MATO GROSSO - Composicao da renda familiar -1987 

14. ASSENTAMENTO VITORIA - Copia de instrumentos basicos de controle 

15. CROQUI DO ASSENTAMENTO VITORIA 



CAPiTULO I - INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 desenvolvimento capitalista no Ceara tern nas secas periodicas 

a expressao de sua essencia: com a reprodugao da estrutura de propriedade das 

terras, que sao suscetfveis a agudizagao da semiaridez, ocorre a reprodugao dos 

flagelados. Sob o dominio do capital a propriedade da terra e intocavel, sendo a 

modernizagao da agricultura buscada como safda para superagao de dificuldades 

do desenvolvimento capitalista. Este desenvolvimento, ao trazer para si a necessi-

dade de tocar na propriedade da terra, manteve-a. 

A seca no Ceara e a exploragao comum de terras fazem parte da 

cultura brasileira. Entretanto a primeira e vista como incontrolavel - ou de "dificil 

solugao"- devido ser tida como ligada as condigoes climaticas do semi-arido. A 

segunda e quase levada aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de lendaria e rara sob o ponto de vista de 

reconstituigao historica. Ambas nao sao estudadas sob o foco de que osfenomenos 

sociais - a exemplo, flagelamento e coletivizar terras- sao expressao do desenvol-

vimento de relagoes sob a propriedade privada da terra. 

Ao serem propostas ou praticadas reestruturagoes agrarias, a 

propriedade da terra, no contexto agroecologico do semi-arido, e atraves de 

parcelamentos, que e buscar reproduzir a diferenciagao natural ao capitalismo: 

pobreza e riqueza, mesmo com uma "reforma agraria", sao as possibilidades para 

a regiao. 

Trabalhadores dizendo que produzem coletivamente no semi-arido 

cearense e afirmando que nao sao atingidos pelos efeitos economicos e sociais da 

"seca", sao apresentados aqui como face do fenomeno da nao-individualizagao da 

producao, exemplificado isso por pessoas que lutaram porterras e as conquistaram, 

os quais se denominam de assentados. 

0 seu surgimento no Ceara se da na vigencia do Piano Nacional de 

Reforma Agraria- PNRA, especificamente no Piano Regional de Reforma Agraria 

do Ceara- PRRA-Ce, onde havia previsao de assentar 5.400 famflias em 1986 e 

entre esse ano e 1989 outras 4.100 sendo que, ate o advento desses pianos, a 

exploragao de terras nao logrou sair dos chamados parcelamentos, ao mesmo 

tempo que a reforma atinge aproximadamente 10% de suas metas. 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nos anos de 1991, 1992, e principalmente 1993, ano em que 

agudizou-se o flagelamento no Ceara, assentados na fazenda Vitoria - situada no 

municipio de Itatira - apresentaram-se com sustentabilidade frente as condigoes 

naturais, alem de que afirmavam ser proprietaries coletivos dos meios de produgao 

e nao reproduziam relagoes de trabalho especificamente capitalistas. Com isso, a 

se arguir: estaria ocorrendo produgao coletiva no estado do Ceara que consegue a 

sustentabilidade das fazendas reformadas e a efetiva reprodugao dos assentados, 

mesmo em anos de seca? Que modo coleti vo de produzir e este da fazenda Vitoria? 

0 desenvolvimento capitalista, quando visto como suas resultantes, 

se da por contradigoes onde aquelas escondem unidades da realidade que se ligam 

opositivamente - engendrando tal desenvolvimento - e sao observadas como a 

propria realidade. Neste sentido, fenomenos que se dao no estado do Ceara devem 

ser estudados, apreendidos, sem serfeita abstragao da existencia de leis que os 

governam bem como de que fazem parte do desenvolvimento em tela. Portanto, o 

singular, situado no interior do interior de um municipio do Ceara, faz parte de um 

todo regido por leis universais sendo que este singularconstitufdo historicamente, por 

suas especificidades, pode aparentar nao fazer parte do todo. 

A emergencia de um fenomeno que se apresenta negando leis 

fundamentals do desenvolvimento capitalista e mostrando resultados de coletiviza-

gao - a exemplo, a nao corrida de trabalhadores as chamadas frentes de emergencia 

- leva a pesquisa mostrar sua utilidade, buscando captar a materia que constituiu tal 

fenomeno com o consequente significado das leis que o governam. 

Cearenses que conquistaram terras apresentando-se como 

"ilhados" ao fenomeno social da seca e sao categoricos na vontade de nao dividir, 

lotear, parcelar suas terras, e ainda afirmam que coletivamente a produgao na sua 

fazenda e realizada sob uma planificagao e que os frutos do trabalho sao divididos 

conforme o trabalho de cada assentado, suscitam a questionar tambem: o que leva 

aghcultores, em um ano que aproximadamente outros 350.000 no estado do Ceara 

sao cadastrados nas frentes de emergencia, a nao buscarem postos de trabalho fora 

da suas terras, nao oferecendo a qualquer prego sua forga-de-trabalho? Que 

elementos de existencia da fazenda Vitoria se constituiram historicamente para que 

a propriedade coletiva da terra seja mantida, contrariamente a propriedade individu-

al? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12 



Compreendemos que um assentamento efruto do desenvolvimen-

to capitalista sendo, tambem, uma totalidade fenomenologica dinamica e nao-

autarquica. Por isso, restringimos nosso estudo ao assentamento visto como uma 

totalidade que e lugar onde a producao de riquezas oferece, alem da organizacao 

economica de um dada fazenda, as condicoes de vida dos assentados, e, a base 

para que sejam construidas vontades dos proprios assentados. 

Compreendendo tambem que um estudo objetivando conhecer 

relagoes de propriedade e uso da terra no semi-arido e defundamental importancia 

para os principals interessados numa questao agraria- sem terras e assentados-

resolvemos tentar materializar sob a forma dessa dissertagao. 

A mesma objetivou responder as questoes acima formuladas, 

estudando o caso da fazenda Vitoria, tendo como pressupostos: 

1. No assentamento coletivo nao ocorre diferenciagao entre assen-

tados, por nao existir a opositividade pauperizagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus enriquecimento; 

2. Eo assentamento gestionado sobuma"planificagao", porserem 

os assentados - no micromundo do caso em estudo- proprietaries reais dos meios 

de produgao conquistados; 

3. As leis que movem o assentamento sao de resistencia ao 

desenvolvimento capitalista, pelo meridiano motivo que nao e vivido no estado do 

Ceara um processo de superagao do capitalismo; 

4. A constituigao dos assentamentos coleti vos da-se numa reestru-

turagao agraria, assim entendida: 

"Em contraposigao a reforma agraria, a reestruturagao agraria 
ocorre naqueles paises em que a propria classe dominante, constatando a 
desadequagao entre os sistemas agricolas e os processos de modernizagao, 
resolve investir na agricultura, fazendo transformagoes de pequeno porte para que 
ela se modernize e nao sirva de estorvo ao desenvolvimento economico (...) Como 
reforma agraria entendemos aquelas medidas que a classe dominante e apeada do 
poder e substituida, na diregao do pais, pelas classes dominadas". 2 

Especificamente foi buscada a reconstituigao historica de uma 

coletivizagao de terras que ainda se processa, como meio de ser feita sua memoria. 

Pretendfamos ainda estudar a face de como os assentados conseguiram resistir ao 

fenomeno da seca. 

Sustentou-se o estudo na hipotese de que no assentamento nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ocorreu separagao entre a natureza agroecologica da fazenda e a natureza 

economica do assentamento, porque a capacidade de uso das terras aponta para 

exploragao coletiva de terras no semi-arido ao lado da constituigao coletiva dos 

assentados, movimentando-se numa tensao entre exploragoes individuals e coleti-

vas. 

No sentido da constituigao historica adentramos no assentamento, 

atentando para as expressoes dos assentados enquanto utilizadores coletivos dos 

meios de produgao (sobretudo a terra), como meio de aprofundarmo-nos num 

aspecto do caso estudado 

Direcionamos assim nosso trabalho buscando destruir a pseudo-

concreticidade de um assentamento, porque categorias economicas revelam o que 

e a realidade, pelo fato que no 

"... ato mesmo de produgao nao se modif icam apenas as condigoes 
objetivas- por exemplo, uma vila torna-se uma cidade, um deserto torna-se terra 
cultivavel- modificam-seos proprios produtores, enquantoextraem novasqualida-
des de si mesmos, desenvolvem-se na produgao e se transformam, criam novas 
forgas e representagoes, novos modos de relagoes, novas exigencias e uma nova 
linguagem".3 

Pretendemos, enfim, com a dissertagao, apresentar um exercicio 

academico que buscou situar-se no campo da economia polftica e ser material para 

critica da realidade de assentamentos coletivos. 

A fazenda Vitoria foi escolhida para caso de estudo por preencher 

requisitos na resposta ao questionamento levantado, a saber: 

1.0s assentados sao contumazes em fazer exploragao coletiva de 

terra, e estando discutindo a possibilidade de ser formal izada uma Cooperativa de 

Produgao Agropecuaria- CPA, ao mesmo tempo que os mesmos nao se apresen-

tam vivenciando o flagelamento, entendido aqui como afastamento de trabalhado-

res da terra e venda da sua forga- de- trabalho; 

2. Situa-se exemplarmente na regiao semi-arida, particularmente 

na microregiao cearense dos Sertoes de Caninde; 

3 .0 perfodo de tempo de existencia do assentamento, visto como 

fazenda que foi objeto do PRRA-Ce, e significativo em se tratando de praticas pelos 

assentados de uso dos meios de produgao (seis anos); 

4. Diferentemente de outros assentamentos que se mostram zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tambem sem flagelamento e explorando terras coletivamente, sao as terras - por 

forga legal - de propriedade formal do Estado, sob clausulas restritivas de 

impenhorabilidade e inalienabilidade, fazendo com que a possibilidade de proprie-

dade formal futura pelos assentados nao exista, tendo eles plena consciencia de 

somente poderem usar produtivamente as terras; 

5. A historia de produtores em Vitoria - contada a partir das 

comunidades Bandeira Velho e Cachoeira Cercada e, desde 1946, historia de 

agricultores que buscavam terra como meio de sobrevivencia e lutaram por elas a 

partir de agao dos proprietaries para cobranga de renda, perda do direito de uso -

assinatura de contratos novos - e violencia fisica contra aqueles, mostrando que 

resulta o assentamento de luta entre classes antagonicas, inserindo, ou ilustrando, 

a historia do assentamento numa questao agraria no Ceara. 

6. Sendo o numero significativo de 44 familias apresentando-se 

como "organizadas" sob o ponto de vista da gestao de atividades na fazenda, 

fechamos o caso a ser estudado. 

Realizamos 17entrevista/questionariosfamiliares, 48 individuals e 

12 coletivas - com assembleias, com as diretorias das associagoes existentes na 

fazenda, com comissoes de trabalho e grupos de assentados, tendo havido 

planejamento junto com os mesmos das atividades de coleta de dados, e critica 

dessa coleta e dos instruments de pesquisa citados. Entrevistamos tambem 

representantes de instituigoes governamentais e nao govemamentais. 

0 corpo da dissertagao divide-se em quatro capitulos. Apos este de 

introdugao, o segundo apresenta a seca enquanto fenomeno social no desenvolvi-

mento capitalista, tratando em seguida dafragilidade do dito pequeno produtorque 

expressa-se mais claramente com o chamado flagelamento na seca e apresenta-

o como sem terra no contexto de miseria e pobreza do estado do Ceara, especial-

mente do municipio de Itatira onde localiza-se o assentamento Vitoria. Depois 

apresenta o fenomeno do assentamento perante a reestruturagao agraria em 

marcha no Ceara. Dai , discute Reforma Agraria e sua conquista pela cooperagao 

na produgao, frente a experiencia do parcelamento. E concluldo o capitulo com a 

apresentacao da resistencia coletiva em terras conquistadas, destacando a interro-

gagao de ser autogestao uma safda do capitalismo, sendo a hipotese levantada. 

0 terceiro capitulo, no qual e feita a reconstituigao historica do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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assentamento, mostra o "nascimento" do assentado como resultado da proletari-

zagao e luta dos atores do processo. Apos isto penetra-se mais no assentamento, 

sendo obtidos os elementos fundamentals de produgao da riqueza coletiva, sendo 

feitas inferencias da cooperagao que se processa a partir de indicadores tornados 

de emprestimo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem terra- MST. 

0 ultimo capitulo tece consideragoes sobre o estudo realizado, 

indicando possfveis caminhos de aprofundamento sobre o tema Assentamentos 

Coletivos e Resistencia ao Flagelamento no Semi-arido cearense. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Ver Brasil. Diario Oficial da Uniao. PNRA / PRRA-Ce 

2. ANDRADE ,1980: 72 

3. MARXapud KOSIK, 1989: 172 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO II - NAS ENTRANHAS DO VELHO 

1.INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 presente capitulo ajuda na obtencao e analise dos resultados da 

pesquisa, fornecendo referencias para a obtengao da qualidade do processo de 

assentamento. 

Em funcao de que situa-se o caso de estudo na regiao semi-arida, 

o capitulo fornece elementos para entendermos a resistencia dos assentados ao 

flagelamento, sem abstrairmos que a mesma esta ligada as condicoes agroecologicas 

especificas da regiao. 

Dado que reestruturacao agraria esta ocorrendo no Ceara, nao 

estando ocorrendo transformagoes radicals na estrutura de propriedade da terra, 

o capitulofornecera referenda do que seria Reforma Agraria, entendida esta como 

conquista de trabalhadores pela cooperacao na produgao. 

Frente a realidade de concentragao de terra e miseria no estado do 

Ceara, particularmente enfocando faces do desenvolvimento capitalista e atentando 

para a experiencia do parcelamento de terras (que e uso das mesmas de forma 

individual), o capitulo fornecera elementos sobre a realidade dos ditos pequenos 

produtores, destacando sua fragi I idade. 

Finalmente, atenta para o fato que existem capacidades de uso 

especificas nas terras e ainda que o dilema de Guimaraes Duque em se tratando do 

uso de terras no semi-arido (dilema este entre suas constatagoes tecnicas e sua 

preocupagao com a propriedade privada da terra), devem ser tidos como alerta 

frente a pratica do uso de terras individualmente via parcelamento. 

Feitas estas consideragoes, adentremos ao mundo onde poderia 

estar escrito "em sua porta" : lugar onde o trabalho nao e retribuido. Lugaronde 

o velho se desenvolve. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2 - DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA EM G E R A L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alem de ser riqueza uma colecao de mercadorias, sao essas 

produto do trabalho destinado a troca. 1 Na producao mercantil, os produtos do 

trabalho destinam-se nao ao consumo e sim, a venda. Para que se tornem 

mercadoria existe o pressuposto da di visao social do trabalho, quando cada produtor 

nao produztudo aquilo que necessita para si e especializa-se na producao de um ou 

mais produtos e, fundamentalmente, que os meios de produgao sejam propriedade 

de determinados grupos ou indivfduos. Comprar e vender torna-se necessidade 

economica sendo, isso, tracos essenciais da produgao mercantil. Tal producao e, no 

capitalismo, predominante. 

Comparando-se a produgao mercantil simples - na qual os produtos 

sao resultados do trabalho de pequenos produtores independentes - com a produgao 

mercantil capitalista, na qual os capitalistas exploram o trabalho de assalariados, 

vemos que ambas tern em si a divisao social do trabalho e a propriedade privada dos 

meios de produgao e dos produtos fruto do trabalho. Na primeira os produtos do 

trabalho sao propriedade de quern os produziu enquanto que na segunda sao de 

propriedade de quern nao produziu - de quern nao investiu trabalho -, porem sao 

proprietaries dos meios de produgao. 

As coisas tern propriedade de satisfazer determinadas necessida-

des dos homens, valor de uso- no feijao, no milho, no leite, etc. -, ao mesmo tempo 

que os meios de produgao (um trator, um arado, uma foice, etc.) ajudam a char 

outras coisas, outros bens materiais, sendo o valor obtido do trabalho e da natureza. 

No valor de uso - feijao para saciar a fome - a relacao que existe 

e do homem com a coisa e nao uma relagao entre pessoas. Neste sentido o valor 

de uso e imensuravel, perdendo sentido dizer que feijao e duas vezes mais util que 

leite, pois ambos satisfazem valores de uso diferentes. 

Tendo valor de troca, sendo comprados e vendidos, feijao e leite, 

por exemplo, sao equiparaveis quando submetidos a um prego numa determinada 

proporgao - o leite vale umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum de vezes de feijao - e apresentados a nos como 

algo comum, como mercadorias. Propriedades especificas dos produtos - nao 

mensuraveis -, conduzidas em cada produto agora como mercadorias, sao porta-

doras de uma propriedade comum: o feijao e leite sao produtos do trabalho do 

homem, tornando-os comensuraveis e comparaveis pelo trabalho que neles e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contido. Assim, o trabalho materializado nas mercadorias, expresso por um preco, 

constitui valor dessas. 

A amplitude do valor depende, pelo exposto, da quantidade de 

trabalho que e utilizado na producao, sendo a medida da quantidade de trabalho o 

tempo de trabalho. 

Ao mesmo tempo que a medida do valor e o tempo de trabalho, a 

grandeza do valor das mercadorias nao depende das particularidades individuals de 

cada produtor- que trabalha em condicoes de produgao diferentes de outro - sendo 

determinada pelo tempo de trabalho do conjunto de produtores - tempo de trabalho 

socialmente necessario. Portanto, valor e o trabalho socialmente necessario que e 

gasto quando e produzida uma dada mercadoria. Por ser um conceito historico -

proprio da producao mercantil, onde os produtos do trabalho surgem como 

mercadorias que sao trocadas - valor nao e propriedade das coisas (como o valor 

de uso), mas expressa uma relagao social. 

A produtividade do trabalho - rendimento do trabalho, quantidade de 

produto por unidade de tempo - altera o tempo socialmente necessario para a 

producao de um dado produto, fazendo com que menor tempo de trabalho signifique 

menor valor .dependendo da perfeigao tecnica dos instrumentos utilizados no 

trabalho, da velocidade que sao aplicadas novas conquistas cientfficas, das 

condigoes naturais - na agricultura, da fertilidade dos solos e de climas favoraveis 

-, e da qualificagao tecnica dos trabalhadores. Depende, enfim, do desenvolvimento 

das forgas produtivas. 

Na sociedade mercantil - essencialmente a que troca mercadorias 

- e necessaria a existencia de dinheiro, atuando como tal uma mercadoria que se 

destacou entre outras como um equivalente, expressando o valor de todas as 

mercadorias. 

A posse do dinheiro significa a condigao de se ter um 'meio magico 

que pode transformar-se em qualquer outra mercadoria', que desempenha as 

seguintes fungoes: medida de valor de todas as outras mercadorias, expressando 

por um prego, mesmo que idealmente - medir o valor sem a necessidade de se ter 

o dinheiro em especie, somente -; servir de meio de circulagao - trocar mercadorias 

atraves do dinheiro - por meio do dinheiro efetivamente, atuando o dinheiro como 

um intermediario na troca de mercadorias; meio de acumulagao ou entesouramento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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- adquirir tudo que se queira com o dinheiro sendo, ao ser retirado de circulagao, 

transformado em tesouro; funciona ainda o dinheiro como meio de pagamento - no 

caso das compras feitas a credito e pagamento de impostos -; atua tambem como 

dinheiro mundial - nas relagoes economicas entre paises. 

No capitalismo, a regulacao da troca de mercadorias bem como a 

distribuicao dos meios de producao e de trabalho entre os diferentes ramos de 

produgao, sao feitas pela lei do valor, assim dando-se: isolados em sua propriedade 

- os produtores - organizam producao por sua conta e risco. Ninguem sabe a 

produgao de um, nem de outro, com respeito a tipo de mercadoria, volume dentro 

de certo intervalo de tempo, quantidade a ser langada no mercado, nem ainda 

quanto de produto sera vendido. Desenvolve-se o capitalismo desorganizadamente, 

sendo a producao anarquica, submetendo-se o produtor a leis economicas 

espontaneas e escravizando-se ao mercado. Essa anarquia da produgao esta 

ligada a concorrencia instalada entre os capitalistas para conseguirem maiores 

vantagens de producao e venda, desobrigando-os a empregar seus meios de 

produgao em beneficio da sociedade. 

A lei do valor espontaneamente regula a producao capitalista e as 

mercadorias trocadas de acordo com o trabalho socialmente necessario para 

producao, sendo o prego a ser pago pelas mercadorias correspondente ao seu valor. 

Entretanto, no mercado- lugar onde as mercadorias sao trocadas-, os pregos 

formam-se espontaneamente pela procura e oferta de mercadorias, fazendo com 

queflutuem os pregos em relagao ao valore os capitalistastransfiram seuscapitais 

para ramos onde os pregos das mercadorias sao superiores ao seu valor. Tal 

flutuagao, distanciamento dos pregos em torno do valor, indica ao capitalista se 

deve, ou nao, ampliar o volume da producao. No mercado, flutuando os pregos, 

acontece o arruinamento de alguns produtores e o enriquecimento de outros, pela 

desigualdade entre os produtores. 

Um dado capitalista, para nao ser expulso da concorrencia (arrui-

nar-se), eleva o rendimento do trabalho no seu empreendimento. Entre um 

empreendimento avangado e outro nao, a situagao apresenta-se diferenciada onde 

o proprietario do primeiro vendera a pregos superiores aos valores unitarios; para 

o outro o lucro sera reduzido, impedindo sua competigao com o outro, podendo 

causar sua ruina. Ambos saoforgados, para concorrer, seja no campo ou na cidade, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aplicar metodos novos de produgao e instalar equipamentos. A concorrencia e 

tambem, por sua natureza, introdugaode novas teen icas (real izagaode investimen-

tos), significando isto modernizagaoda produgao. 

0 campo - lugar da agricultura - nao esta isento da luta para realizar 

valor. Pequenos e grandes concorrem submetidos a anarquia da produgao, tendo 

o clima e fertilidade das terras como condigoes especificas. 

Antes de se vender mercadorias, e preciso que sejam produzidas 

numa sociedade onde existem aqueles que tern os meios de producao e outros 

destituidos desses. 0 trabalhador, que nao tern os meios de producao, para 

sobreviver vende sua forga-de-trabalho ao capitalista que, ao compra-la, adquire a 

unica mercadoria capaz de criar valor e cujo prego e equivalente ao valor dos meios 

necessarios ao sustento do vendedor e de sua familia, sendo que a maior inf luencia 

nesse valor da forga-de-trabalho trabalho e a luta que se trava entre a classe 

vendedora (o proletariado) e a compradora (a burguesia), onde aquela busca 

melhorar sua situagao. No amago de tal luta esta um certozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum de trabalho que 

nao e pago pelo capitalista ao efetivar a compra da forga-de-trabalho: a mais - valia. 

Diversamente exercem fungao a forga-de-trabalho e os meios de 

produgao. Aquela cria um novo valor (valoriza) enquanto que os meios de producao 

nao podem faze-lo. Com o trabalho os meios de producao sao consumidos. 

Tambem com o trabalho o novo valor criado no processo de produgao capitalista 

ultrapassa o valor da forga-de-trabalho, sendo esse maior valor nao pago pelo 

capitalista, assim: o capital inicial, uma soma de valor adiantada pelo capitalista"na 

esfera de circulagao de mercadorias", transforma-se em capital (emx+x') , ou numa 

soma de dinheiro, ou soma de valor igual a soma de valor original mais um excedente 

para alem daquela soma de valor inicial; numa grandeza de dinheiro dada + dinheiro 

adicional; no valor dado + mais-valia. 

"A produgao de mais - valia - que inclui a conservagao do valor 
inicialmente - apresenta-se como o fim determinante, o interesse propulsor e o 
resultado final do processo de producao capitalista, isto e, como aquilo em virtude 
do que o valor original se transforma em capital". 2 

Conseguir mais-valia e o fundamental estfmulo da atividade do 

capitalista sendo-lhe indiferente aquilo que produz (ou leite, ou came, oufeijao, etc.); 

muito menos interessa-lhe, no caso da agricultura, se terras sao improprias para a 

produgao de determinados produtos. A produgao de alimentos, e com ela a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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construgao de agudes e investimentos outros numa regiao suscetivel aofenomeno 

da seca, e apenas pretexto para a obtengao do 'produto' mais-valia. 

Auniao de forga-de-trabalho aos meios de produgao, resultando na 

produgao de mercadorias, e iniciada pela compra de ambos para que - apos o 

processo de producao - sejam vendidas mercadorias por uma importancia superior 

ainvestida. 

Assim, a forma mais desenvolvida da propriedade dos meios de 

produgao e capital: extragao de mais-valia mediante um trabalho assalariado. 

Capital expressa, portanto, uma relagao social entre os detentores dos meios de 

produgao e os que operam o trabalho. Pode-se concluir que, essencialmente, capital 

e produto dessa relagao e que nenhuma importancia em dinheiro bem como os 

meios de produgao, sao por si capital; dinheiro e meios de produgao transformam-

se em capital com a presenga (existencia) da classe dos proprietaries dos meios 

de producao e da classe dos que vendem sua forga-de-trabalho. 

0 desenvolvimento ate aqui apresentado traz consigo lei da acumu-

lagao capitalista: ao ser ampliada a produgao cresce o volume de trabalho nao-pago 

(mais-valia) que e apropriado e dividido na concorrencia pelos capitalistas. De um 

lado - que nao se separa de outro - sao concentradas riquezas, aumentando o 

parasitismo e o luxo dos exploradores, no outro aumenta a exploragao do proleta-

riado. 0 fosso entre os que criam riqueza com seu trabalho, todas as riquezas, e 

aqueles que se apropriam delas aumenta. Riqueza de um lado e miseria de outro 

-antagonicamente ligadas - sao a certeza do desenvolvimento capitalista, acompa-

nhados de desemprego - sob formas de superpopulagoes relativas. 

Sob tres formas o desemprego, condigao natural do desenvolvi-

mento capitalista, apresenta-se como reserva de mao-de-obra em perpetua 

procura de trabalho, chamada por Marx de exercito industrial de reserva. Essa e 

classificadaem: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Flutuante - trabalhadores parados por algum tempo e que depois 

de um prazo voltam ao trabalho. Surge a superpopulagao flutuante quando o numero 

de operarios absorvidos excede o numero dos que se afastam da producao. Apesar 

de um aumento geral do numero de operarios ocupados existe continuamente uma 

massa excedente, mesmo nos periodos de desenvolvimento industrial. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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LatentezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -fazem parte os operarios assalariados da agricultura. Ao 

contrario da industria, a acumulagao de capital na agricultura provoca sempre uma 

reducao absoluta de capital variavel e, por consequencia, uma diminuigao do numero 

de operarios ocupados. Alem disso os camponeses arruinados - junto com os 

operarios - se veem compelidos a aceitar um salario defome e ingressar na industria 

logo que se apresente ocasiao. 

Estancada - constituida por trabalhadores privados de trabalho, 

trabalhando com irregularidade e marginais na sociedade (vagabundos, mendigos, 

criminosos, prostitutas, etc.), com nivel de vida irremediavelmente miseravel; sao 

chamados de lumpemproletariado.3 

0 nivel de vida dos trabalhadores expressa tambem o desenvolvi-

mento capitalista. Na pauperizagao e enriquecimento ocorre agravamento da classe 

que e trabalhadora. Portanto, definir seu nivel de vida e definir quanto e a taxa de 

mais-valia (uma relagao entre trabalho nao pago e trabalho pago), bem como 

encontrar entre os trabalhadores ocupados - empregados com salarios - a duragao 

da Jornada de trabalho, a sua intensidade, as enfermidades que gragam no seu 

meio, numero de acidentes de trabalho, condigoes de habitagao, etc. E, em resumo, 

expressar a realidade de como o desenvolvimento capitalista resulta para a classe 

trabalhadora. 

Pelo exposto ate o momento, importa aqui fazer sintese: 

Desenvolve-seo capitalismo numa contradigao fundamental entre 

o que e privado e trabalho social. Contradigao entre burguesia e proletariado, na 

qual essa classe produz a riqueza social e a outra se aproveita de tal riqueza. 

A mercadoria e unidade imediata do valor de uso (que satisfaz 

necessidades) e do valor de troca, bem como o processo de producao e unidade 

imediata do processo de trabalho e de valorizacao. Esse processo implica risco 

para o capitalista, por ter usurpado a propriedade dos meios de produgao, sendo 

que os fatores vivos do processo de valorizagao devem: 

"1)Conservaro valor do capital variavel, reintegrando-o, reprodu-
zindo-o, isto e, adicionando aos meios de producao uma quantidade de trabalho 
igual ao valor do capital variavel ou do salario; 2) gerar um incremento do seu valor, 
uma mais-valia, objetivando no produto umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum de trabalho excedente para 
alem do contido no salario, um quantum adicional de trabalho". 4 

Pobreza e riqueza resultam inseparaveis no desenvolvimento. De zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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um lado luxo dos exploradores, do outro dos explorados. Ao lado da busca dos 

capitalistas em nao se excluirem do mercado onde realizam para si a mais-valia 

produzida pelos trabalhadores - como meio de ampliacao de riqueza-, apresentam-

se os trabalhadores no mercado de trabalho como exercito industrial de reserva, sob 

condicoes de vida progressivamente mais distanciadas da riqueza que produzem. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NA AGRICULTURA 

0 desenvolvimento capitalista ocorre tambem na agricultura, con-

centrando a propriedade da terra. Os pequenos produtores arrufnam-se, com os 

processos naturais proprios da agricultura impulsionando os avancos tecnologicos, 

ao mesmo tempo que e socializada a producao - quer nas grandes empresas em 

area, quer sob a forma de empresas integradas de pequenos produtores. 0 

conjunto, submetido a propriedade formal ou real da terra, moderniza-se e liga-se 

o empreendedor capitalista mais estritamente ao mercado. Capital investido numa 

dada area e expressao do desenvolvimento capitalista, ao lado do cultivo intenso e 

da rufna de pequenas exploracoes, com o agravamento das contradicoes entre 

burguesia e proletariado. Seu apice esta "na liberacao" da superpopulacao latente 

do exercito industrial de reserva - sendo as cidades ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de recebimento - ao 

mesmo tempo que o "campones" explora sua terra somente como fonte auxiliar de 

subsistencia.5 

3.1. Influenciado pelos processos naturais 

A determinacao fundamental do capitalismo e valorizacao de 

capital. Valor que e adiantado valoriza-se no processo de producao, tendo sua 

realizacao na circulagao dos produtos produzidos. As esferas de produgao e 

circulagao formam - e autoconstituem - o ciclo global do capital. Desenvolvimento 

especificamente capitalista e observado quando apresenta o trabalho assalariado 

como predominante, a concorrencia entre capitals - tendo o progresso tecnico como 

seu "fiel" - e eliminagao de formas nao capitalistas de produgao. Essas tres 

expressoes do ciclo global de acumulagao (o desenvolvimento) modificam-se pela 

modificagao da rotatividade do capital que e adiantado na circulagao, que transmuta-

se em trabalho, e e excedido na producao de um trabalho nao pago (valorizacao em 

si), e retorna desenvolvido para a circulagao. 

Quanto mais rapido se der essa movimentagao entre adiantamento 

de capital e retorno a circulagao de capital acrescido, mais capitalisticamente se da 

o movimento que e expresso por D-M-D' 6 . Evidente que para quern domina o 

movimento - para o proprio movimento geral, por sua logica propria - o tempo de 

retorno do adiantamento e fundamental para que o desenvolvimento possa ser 

"atraente". Isto e, as atividades, ou setores, em que a produgao valorize melhor 

capital sao as que levam - atraem - naturalmente o capital. E da propria natureza da 
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valorizacao do valor, capitalizacao: desenvolvimento capitalista - ida do capital 

dinheiro (que necessita valorizar-se) para umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus onde o tempo em que se 

transmuta em capital produtivo seja um tempo em que ocorra valorizacao e que nao 

seja impedido de circular e se realizar. E na industria onde a valorizacao se da plena, 

e mais se desenvolve. E nela onde o valor - que ao sair da producao e valor na forma 

de mercadoria - mais se valoriza. Nela o trabalho nao pago (a mais-valia) mais 

excede ao capital que - adiantado na circulagao - transmutado, na produgao e 

"preparado" para sair de volta valorizado a circulagao; ao sairda unidade industrial 

o capital agora valorizado consegue - pelas especificidades da industria - melhor se 

realizar. 

Historicamente o desenvolvimento capitalista apresentou-se na 

industria: mais trabalho assalariado, progresso tecnico maior "empurrando" a 

concorrencia capitalista, e, e onde sao eliminados (ou mantidos ao designio do 

capital) as formas nao capitalistas de produgao. Uma especificidade da industria e 

que ela - a rigor - se da nas cidades; longe de submeter-se, tanto historicamente 

como por si so, aos processos ditos naturais. 

A agricultura, enquanto campo de aplicagao de capital, entrava a 

logica de valorizagao - aqui vista no ciclo global D-M-D'. Tanto na valorizagao em si 

(na producao) quanto na realizagao (circulagao), a qual se da no mercado, sendo o 

ciclo global englobando as esferas da produgao e circulagao e sobretudo o 

desenvolvimento capitalista estando no movimento geral do capital, que tern na 

agricultura campo particular de desenvolvimento, o capital tern seu desenvolvimento 

prejudicado. 

Especificamente a agricultura difere da industria por estar subme-

tida aos processos naturais onde se desenrola. Fundamentalmente tais processos 

interferem - determinam - na valorizagao devido ao nao casamento entre os tempos 

de produgao e tempo de trabalho. Na agricultura o capital "espera" pela natureza 

(nao se valoriza), pela sazonalidade propria do locus que nao reproduz condigoes 

de produgao sem descontinuidades da operagao de trabalho nao-pago. 0 movi-

mento que reproduz o capital transmutado em forga de trabalho, reproduz o capital 

investido em meios de producao e gera a mais-valia que seria (e) fonte de 

acumulagao, nao se da initerruptamente tanto quanto na industria. 

Os produtos- valores-mercadorias- que ao se tornarem acabados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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levam como sua composicao C + V+mv, na agricultura tern, por conta do tempo de 

produgao imposto pela natureza, menos mv do que na plenitude industrial de D-M-

D. Por isso, natureza e agricultura, que sao substancia uma da outra, fazem com 

que a primeira interfira na nao-reposigao adequada do capital constante (C), pela 

nao-operagao de capital variavel (V) transmutado em forga de trabalho e o trabalho 

nao pago deixe de char iuntamente com o tempo da natureza mais-valia. 

Somando a isso, as mercadorias ao sairem da produgao - agora 

para entrarem efetivamente na esfera que complementa o ciclo global do capital, a 

esfera da circulagao-, sofrem acrescimos tambem impostos pelos processo natu-

rais: os produtos acabados - por sua perecibilidade - devem ser conservados antes 

que nao possam realizar valor sem, contudo, gerarem mais-valia. Dado ainda que 

a realizagao no mercado (numa luta intercapitalista para nao dividir com outros a sua 

mais-valia), os processos naturais impoem ainda custos de armazenagem, que 

tambem nao sao contrapartidos com valorizagao, nao geram mais-valia e nao 

reproduzem o capital constante, nem o variavel opera fazendo os dois. 

Lembrando que a base material de uma sociedade determina suas 

expressoes, a produgao dita camponesa tern sua logica determinada pela base 

material geral da sociedade capitalista conforme suas determinagoes, sendo 

tambem parte da sociedade capitalista. Submete-se ela aos processos naturais e 

para sua reprodugao a logica fundamental nao Ihe e interna, sendo, sim, a 

valorizagao de valor. 

0 campones - aqui entendido como agricultor que nao acumula -

mesmo modernizado pelo capital, nao consegue ser capitalista porter sua unidade 

de produgao tambem entravada no sentido de valorizar valor. Ou seja: nao e que 

exista uma logica interna a unidade de produgao "camponesa" que a faga ser 

camponesa; e a logica do modo de produgao dominante que - ao afastar objetiva-

mente o capital da agricultura -aproxima agricultores do proprio campo. E dizerque 

o campones nao e nem uma normalidade, nem uma anormalidade, nem um 

problema para o desenvolvimento capitalista; sim, que a unidade de produgao 

camponesa e uma diferenga complementar ao desenvolvimento capitalista: fragil, 

portanto, enquanto tal. 

0 movimento particular da unidade de produgao camponesa para 

se inserir no mercado e o da circulagao simples (M-D-M), por nao desenvolver zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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internamente a si mais-valia, consubstanciando comprar para vender, de preferencia 

mais caro. Esta preferencia que Ihe oferece um delta de capital inicial para por em 

marcha a valorizagao de valor - vez em quando concretizada com seus excedentes 

-, e assim sair o campones para uma reprodugao ampliada (desenvolvida), ou D-M-

D', pode concretizar-se a partir de duas vias: emprestimos- credito- de capital 

dinheiro para aquisigao de capital constante e compra permanente de forga-de-

trabalho, fato que levaria a "condigao de campones" se desfazer. Aoutra via passa 

pela propria unidade de produgao fornecendo excedentes comercializaveis em 

melhores condigoes de concorrencia. Por nao conseguirem libertar-se dos proces-

sos naturais, sendo os mesmos mais efetivos na pequenes economica effsica dos 

camponeses, a conjugagao desses processos caracteriza a unidade de produgao 

como camponesa, mesmo quando moderniza-se. Esta condigao, no desenvolvi-

mento capitalista, tern como opositividade os capitalistas, que buscam veneer os 

processos naturais modernizando suas unidades de produgao. 

Complementam-se camponeses e capitalistas na sazonalidade de 

suas unidades de produgao pelo trabalho assalariado, que tambem e sazonal em 

ambas: tem-se na unidade de produgao camponesa uma diferenga entre as 

unidades desenvolvidas capitalisticamente - especificamente desenvolvidas - exa-

tamenteporseremcamponesas (naocapitalistas). Tal peculiaridadecomplementa-

se e e complementada pelo movimento fundamental do desenvolvimento capitalista. 

Simplesmente a unidade de produgao dita camponesa e parte da base material da 

acumulagao capitalista. Como tal flutuam os camponeses entre a condigao de 

exercito de reserva e sua busca em ser capitalista, possibilitando porem aos 

capitalistas resistir a agudizagao das condigoes naturais, garantindo ainda sua 

reprodugao enquanto classe que controla os meios de produgao. 

3.2. Seus paradigmas tecnologicos 

No Brasil, dois modelos tecnologicos conduzem a modernizagao: 

o que convencionou-se chamar de revolugao verde e o das biotecnologias. Vejamos 

tais paradigmas, para melhor entendermos a matriz do desenvolvimento aqui 

apresentado. 

3.2.a. Revolugao Verde 

Deu-se modernizagao na agricultura pela introdugao de insumos 

poupadores de terra e trabalho nas grandes e medias propriedades, ocorrendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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somente vieses de mudanga tecnica, como assinalou SANTOS, pelo cultivo agricola 

a partir de melhoramentos feitos nos Estados Unidos e Mexico, sendo as culturas 

parte de um pacote tecnologico que compreende basicamente fertilizantes, defen-

sives e racoes, melhoramento genetico e nutricao animal, alem do uso de maquinas 

agricolas. 7 

Como consequencia, a modernizagao foi desigual com a presenga 

da dita agricultura atrasada ao lado da dita agricultura modernizada. 

Esteresultado,segundoDELGADO,recebeimpulsodepoliticasdo 

Estado (financiamento, fundiaria e desenvolvimento rural), viabilizandoaformagao 

do chamado Complexo Agroindustrial -CAI, com a mudanga da base tecnica da 

agricultura, assim: modificagao do desenho da politica agricola interna e externa; 

redefinigao de mecanismos de transferencia de renda com o proposito explfcito de 

financiar e viabilizar os CAIs; o Estado passou a ter papel na administragao 

financeira visando suprir o setor privado e financiar investimentos em infra-estrutura 

compativel com a modernizagao; ocorrendo aprofundada e crescente integracao 

em escala nacional dos mercados de produtos agricolas, agroindustriais e de 

insumos. 

Ao mesmo tempo ocorre integragao do mercado de trabalho; a 

fronteira agricola- ate entao "aberta"- e ocupada com a concentragao de terra; e 

se imprime ao mercado de terras um carater nacional, assumindo os tltulos de terra 

uma racionalidade financeira. 8 

Portanto, com a revolugao verde muda a agricultura- entendida 

como lugar onde efeita a produgao agricola- mas na especificidade do desenvol-

vimento ocorrido no Pais, o capital conseguiu transformar a agricultura num misto 

de novo e velho, a seu servigo. 

3.2.b. Biotecnologias 

Enquanto representagao em pequena escala do que se pretende 

reproduzir, apresentam-se avangos tecnologicos como meio de "desenvolver" o 

campo. 

Dois movimentos articulados e complementares se realizam, com 

o fim de limitarem a natureza (terra, espago, reprodugao biologica e trabalho 

humano) enquanto entrave ao processo de valorizagao de valor, compondo um zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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processo unificado capaz de revolucionar os meios de produgao, e tentando resolver 

questoes que a revolugao verde nao teria conseguido. 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apropriacionismo 

Processo descontlnuo e persistente de eliminagao de elementos 

discretos da produgao agricola, com sua transformagao em atividades agricolas e 

reincorporagao na agricultura sob a forma de insumos, quais sejam: apropriagao 

pelos implementos agricolas (arados, mecanizagao de colheita, etc), da oferta de 

nutrientes agricolas (torta de sementes oleaginosas, fertilizantes, sintese da 

amonia), de novas sementes e produgao confinada de animais. 

As estruturas rurais, a partir da combinagao de inovagoes e da 

organizagao interna da produgao agricola, sofrem mudangas, e os resultados 

apresentam-se na queda da populagao rural, marginalizagao das unidades 

subcapitalizadas e na concentragao da produgao. Com apropriacionismo, sem se 

levar em conta os danos causados ao meio ambiente, a dimensao da terra 

explorada numa dada unidade produtiva continua sendo a mesma ao final de um 

mesmo perfodo. 

Substitucionismo 

A atividade nao apenas representa uma proporgao de valor agre-

gado, mas o produto agricola, depois de ser reduzido a um insumo industrial, sofre 

cada vez mais a substituicao porcomponentes nao agricolas. A tendencia e reduzir 

o produto rural a um simples insumo industrial. 

Afirmando o paradfgma, o substitucionismo se da no processamento 

e preservagao de alimentos em grande escala (moagem de farinha, lacticinios, 

enlatamento e refrigeragao, processamento de came, margarina), em materias 

primas nao-alimenticias (industria textil) efracionamento de produtos e alimentos 

industrial izados. 

Tanto o apropriacionismo quanto o substitucionismo tern agoes 

paralelas, onde o capital gradualmente e initerruptamente busca a troca de 

atividades rurais por atividades industrials. As biotecnologias caminham, conforme 

GOODMAN et al, para dissolver a diferenga entre agricultura e industria. A 

natureza, seja enquanto terra, espago ou reprodugao biologica, ja nao representa 

uma barreira intransponivel a transformagao capitalista do processo de produgao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e divisao social do trabalho. 

No avango do capital manipulando a natureza surgem novas 

diregoes de movimentos e industrias afins adveem pelas inovagoes de produtos e 

processos das biotecnologias, destacando-se os vegetais modernos (na fixagao 

biologica do nitrogenio, culturas resistentes a herbicidas e pragas), engenharia 

genetica vegetal e animal, automagao e engenharia genetica na industria de 

alimentos (proteinas de celula unica e adogantes artificiais). 

As biotecnologias provocam uma reestruturagao nao nofundiario, 

e sim nas proprias industrias, com os capitals ligados a elas se realinhando para 

defender posigoes no "campo" onde o fazendeiro apresenta-se dando lugar ao 

bioadministrador, prenunciando uma reorganizagao da produgao agricola, na qual 

esses fazendeiros tomam-se empreiteiros e as cadeias de comercializagao sendo 

superadas, ainda conforme GOODMAN et al, por refinarias agricolas. 

Ao observarmos a revolugao verde e as biotecnologias, caminhos 

do capital para "modemizar" a agricultura sem transformar estrutura fundiaria, 

percebe-se um encadeamento entre ambos e a precedencia da primeira. Mesmo 

sabendo-se que existem no Brasil "fazendas de ponta", enfocando o uso das 

biotecnologias, convive-se com propriedades que ainda nao "receberam" a revolu-

gao verde por complete 

Embora tenha mudado a base tecnica da agricultura brasileira ou 

existindo a presenga de vieses de mudanga tecnica na agricultura, a propriedade da 

terra e concentrada e assume o papel de titulo financeira. Portanto, sob o paradigma 

do capital e de sua busca da valorizagao plena de valor, nao e de seu interesse lutar 

para que ocorram transformagoes na estrutura de propriedade, bastando somente 

que ocorra modernizagao dessa estrutura- para que nao sirva de estorvo ao 

processo de desenvolvimento capitalista-, pela retirada plena dos entraves que a 

natureza fisica criara sendo, enfim, sob o ponto de vista da manutengao dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status 

quo, sem sentido se falar de uma "questao agraria", por estar sendo ela resolvida 

no paradigma do capi ta l . 1 0 

Vejamos como se processa no semi-arido, especialmente no 

estado do Ceara, o fenomeno da seca - momento climax do flagelamento de 

trabalhadores pelo capital - para que possamos melhor entender o desenvolvimento 

capitalista historicamente constituido neste estado, no qual valorizacao de valor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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defronta-se com condicoes naturais especificas sem, contudo, o capital abdicarda 

propriedade, junto da complementaridade do campones como exercito de reserva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. DESENVOLVIMENTO CAPITALISTA NO CEARA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1. Regiao semi-arida e a agao do Homem. 

A regiao semi-arida no Nordeste brasileiro compreende as regioes 

agreste, sertao e vales irrigaveis, com pluviosidade em alguns locais inferior a 400 

mm anuais podendo chegar ate 800 mm, numa superffcie de 860.342 km2. Localiza-

se a oeste da zona sub-umida e umida, abrangendo terras que se localizam desde 

o litoral setentrional norte riograndense ate os espacos meridionais no estado da 

Bahia e parte de Minas Gerais. A zona semi-arida pode ser dividida em agreste, 

sertao e vales irrigaveis: a primeira e de atenuada semiaridez, os vales irrigaveis 

apresentam condigoes de solos e de agua que permitem irrigagao durante o ano 

inteiro em todos os estados do Nordeste. No sertao e onde se verifica maior 

irregularidade nas precipitagoes pluviometricas compreendendo parte dos estados 

doPiaui, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Ceara, 

conforme ilustram os mapas em anexo. 

Genericamente pode-se afirmar que a caracteristica mais comum 

ede maior destaque das regioes semi-aridase afalta de precipitagoes pluviometricas 

suficientes, confiaveis e oportunas. Verificam-se grandes variagoes nas precipita-

goes sazonais e anuais. Ha incidencia periodica de secas. Ao ser feita uma 

correspondencia entre a classificagao de Koppen e o Nordeste brasileiro tambem, 

no sentido generico, observa-se que a regiao em sua maior parte e BSh, ou semi-

arido. 1 1 

Quando e buscada uma regionalizagao do Nordeste, obedecendo 

fatores climaticos - especialmente com respeito as variagoes de precipitagoes -

podemos observar diversificagao em sub-regioes conforme e ilustrada no quadro 

seguinte, notando-se que o estado do Ceara situa-se na zona semi-arida. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO 1 

REGIONALIZAQAO DO NORDESTE 

BASEADA NOS TOTAIS DE PRECIPITAQAO PLUVIOMETRICA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Continua 

Estado Zona semi-arida Zona de transi^ao 

A g r e s t e S e r t a o V a l e s 

i r r i g a v e i s 

M e i o n o n e P r e - a m a - P a r n a i b a 

zon ia e a lem S . 

m a r a n h e n s e F r a n c i s c o 

Maranhdo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX X X -

Piaui - X x X - X 

Ceara X X X -

Rio Grande 

do Norte 

X X X -

Paraiba X X X zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Pernambuco X x X -

Alagoas X - X -

Sergipe X - X -

Bahia - X X X 

Norte de Minas - X X -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: SUDENE.PAPP.EMBRAPA.CPATSA e PNUD, 1990 
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Q U A D R O 1 

R E G I O N A U Z A Q A O D O N O R D E S T E 

B A S E A D A N O S T O T A I S D E P R E C I P I T A Q A O P L U V I M £ T R I C A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Contlnuagio 

Estado Zona Subumida e Umida Zona dos Cerrados 

Literal 
s u b c o s t e l r o 

Area 
c a n a v f e t r a 

Serras 
r j m l d a s 

Areas gerais Serrado 
m l n e l r o 

MaranhSo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX 

Ceara - - - X 

Piaui - - X -

Rio Grande 

do Norte 
- X X -

Paraiba X X X -

Pemambuco X X X -

Alagoas X X X -

Sergipe X X - -

Bahia X X X X 

Norte de Minas - - - X 

Fonte: SUDENE.PAPP,EMBRAPA.CPATSA e PNUD, 1990 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Observando-se os mapas em anexo e o quadro anterior, nota-se 

que o Ceara em quase toda sua totalidade e semi-arido, salvo excecoes pequenas. 

No sentido de uma classificagao agroecologica - indicando uso agricola na regiao 

- e o estado, em sua maior parte, composto pelo espaco sertao. 

0 sertao constitui-se ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA habitat mais agressivo da regiao; uma regiao 

quente, onde se verifica maior irregularidade nas precipitagoes pluviometricas e 

predomfnio da Caatinga Hiperxerofila. DUQUE ensina, tratando do chamado 

pol igono das secas - em si a regiao Nordeste-, que expandir lavouras sem um piano 

conservacionista na abertura de novos lotes, significa intensificar a destruigao e 

aumentar o deserto. Neste sentido aponta que agricultar a terra arida e ajustar-se 

as suas condigoes, ajustando os processos tecnicos da populagao a manutengao 

mais ecologica possfvel do habitat. 

A caatinga alcanga seu climax de estabilizagao quando: 
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"Na caatinga a associacao floristica com o solo e a atmosfera e 
quase uma simbiose, tal e o regime de economia rigida da agua para entreter as 
funcoesemequilibrio; auniaodensa.fechadadecaatingueiras, acacias, umbuzeiros, 
manicobas, macambiras, cactaceas, pereiro, etc., protege o solo no inverno com a 
sua folhagem verde e no verao cobre-o com uma camada defolhasfenadas que sao 
em parte comidas pelo gado e o restante aduba o chao; as especies para 
sobreviverem em relativa harmonia fisiologica absorvem umidade do ar, com 
abaixamento da temperatura a noite, quando a terra seca Ihes nega agua e forga-
asaorepouso" . 1 2 

Este equilibrio, agora na possibilidade de uso agricola, como 

limitado por uma interdependencia entre solo, planta e clima, que - ainda segundo 

Duque - sao limitacoes naturais que 

"... impoem um cerceamento na liberdadeou no direito de explora-
gao dos recursos naturais. 0 desrespeito ao codigo, nao escrito, da Natureza produz 
efeitos imediatos ou tardios, sutis ou graves, conforme a intensidade da transgres-
sao". 1 3 

Por outro lado, IANNI diz que: 

"A humanizagao da terra, segundo as condigoes da sociedade 
burguesa, compreende a transformagao em relagao social, relagao de produgao, 
propriedade burguesa. A natureza transfigura-se em historia na trama das relagoes 
de produgao, das contradigoes de c lasse" . 1 4 

Tal humanizagao se da no processo de trabalho em que o homem 

entra em intercambio com a terra, apropriando-se dela e 

"A terra transforma-se em uma vasta dispensa de meios de vida e 
imenso arsenal de instrumentos de trabalho na medida em que e inserida no 
processo de produgao. Entretanto, a medida em que se desenvolve o intercambio 
entre o homem e a terra, ocorremdistintasmetamorfoses da terra. Istoe, as formas 
de trabalho, enquanto formas de producao e reprodugao, criagao, constituematerra 
sob diversas fisionomias. 0 intercambio do homem com a natureza revoluciona a 
natureza, ao mesmo tempo em que modifica o homem modificam-se as condigoes 
de criagao e recriagao da vida, da terra e do homem". 1 5 

Reforgado e o ponto de vista de lanni quando recordamos EN-

GELS,, no momento que adverte sobre as respostas que a natureza fisica da a 

humanizagao. Neste sentido, o Homem fazendo as transgressoes apontadas por 

Duque - dominio da natureza pelo Homem, a submetendo, pondo-a a servigo de fins 

determinados - apesar de ser uma vitoria, faz com que seja necessario o conheci-

mento das leis da natureza: 

"E assim, somos a cada passo advertidos de que nao podemos 
dominar a Natureza como um conquistador domina um povo estrangeiro, como 
alguem situado fora da Natureza; mas sim que Ihe pertencemos, com a nossa came, 
nossosangue, nosso cerebro; que estamos no meio dela; e que todo nosso dominio 
sobre ela consiste na vantagem que levamos sobre os demais seres de poder chegar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

37 



a conhecer suas leis e aplica-las corretamente". 1 6 

4.2. A ocupagao do espaco cearense 

A ocupacao do espaco no Ceara, vista como humanizagao, acha-

se dividida em dois periodos: o primeiro - que se deu com a ocupagao indigena -, 

e o segundo - que vem desde a colonizagao ate nossos dias. 

0 primeiro marca-se pela exploragao da terra coletivamente e 

visando a manutengao dos recursos naturais: "Essa forma de utilizagao, alem de 

estabelecer o marco diferencial entre estas comunidades e o grupo colonizador, 

concorreu para a manutengao dofragil equilibrio dos ecossistemas litoraneos e das 

chapadas" 1 7 

0 segundo periodo, no qual a produgao de mercadorias e marca 

fundamental, a terra e explorada individualmente por cada ocupante ou proprietario, 

sem a preocupagao com a manutengao dos recursos naturais, ocorrendo somente 

preocupagao com a comercializagao de produtos, caracterizando historicamente os 

periodos dos ciclos economicos, assim: 

" 0 primeiro ciclo economico do Estado no Seculo VIII, pela 
industria agropastoril. Neste, a pecuaria foi a atividade economica que motivou a 
devastagao da cobertura vegetal (desmatamento), alcangando maior expressividade 
durante o periodo de maior desenvolvimento da industria (carne de charque)". 1 8 

Outro ciclo - o do algodao - transcorre a partir de 1877, quando a 

devastagao da mata primitiva se da em funcao da alta do produto no mercado devido 

a falta deste no mercado europeu, face a guerra civil nos Estados Unidos. 

Outros ciclos de produtos, sempre diferentes do milho, feijao e 

mandioca, ocorrem no estado do Ceara como os da cana-de-acucar, do cafe e do 

caju - durando ate presentemente, sendo que "derivando um aumento da produgao 

em detrimento das condigoes ambientais que nas ultimas decadas se encontram em 

elevadograudedeterioragao". 1 9 

Pode ser dito que existe estreita correlagao entre uso das terras no 

estado com os periodos de ocupagao do espago. Correlagao esta que mostra a nao 

aceitacao pela exploragao capitalista das indicagoes feitas pela natureza fisica, 

enquanto que os indigenas imemorialmente aceitaram as indicagoes de uso 

ocorrendo, a partir da colonizagao, separagao entre natureza fisica e natureza 

economica - fato que nao se dava com as exploragoes coletivas dos indios, que 

produziam milho, feijao e mandioca para subsistencia. Os colonizadores romperam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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com a natureza, ao produzirem com preocupacoes do mercado - que no periodo 

indfgenaera inexistente- acarretandoefeitosnegativos, salientando-seque 

"... a economia do Estado do Ceara foi, desde seus primordios, 
fundamentada na utilizacao do colonizador no setor primario. Foi deste embasamento 
economico que se iniciou lenta e paulatinamente a degradacao de meio antes 
preservado pelo indigena". 2 0 

E ainda: 

"Do ponto de vista climatico, os efeitos principals estao represen-
tados pela redugao da pluviometria e da umidade relativa; o aumento da tempera-
tura, das perdas, por evaporagao e alternancia de secas e inundacoes cada vez mais 
frequentes, surgem como os efeitos mais graves" . 2 1 

Alem de que 

"Do ponto de vista de interacao dos recursos naturais, os efeitos 
decorrentes da cobertura vegetal sao refletidas diretamente sobre os solos que 
ficam expostos a acao dos fatores erosivos. A erosao processada em funcao dessa 
exposigao e acelerada pelas aguas e enxurradas no periodo chuvoso". 2 2 

Estas consequencias da ocupagao do Ceara, que nao levou em 

conta as potencialidades das terras porter levado em conta somente a producao de 

mercadorias, mostram que nao sao proprios do semi-arido as secas e as inunda-

goes, enquanto fenomenos sociais, valendo ainda ressaltar que: 

"Os rigores de maior intensidade destes fenomenos sao refletidos 
sobre as populagoes que pagam pregos muito altos porestes procedimentos, muitas 
vezes com a propria vida. 0 sertao cearense tern sido palco de duradouras secas, 

sendo estas as mais violentas e portadoras de saldos negativos catastroficos". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 3 

Estes efeitos, que no periodo indigena nao existem, relacionam-se 

com fatores que sao impeditivos ao uso agricola - declividade, extensao das 

pendentes, suscetibilidade a erosao, baixa profundidade dos solos e utilizagao de 

tecnicas agricolas inadequadas-, os quais impoem praticas conservacionistas e 

observancia das potencialidades dos solos. 

A passagem do primeiro para o segundo periodo pode ser consi-

derada como a ruptura da sociedade indigena feita pela sociedade capitalista. Isso 

se da com o que denomina TORRES de etnocidio e escravizagao dos indigenas, 

pelo qual e montada a estrutura capitalista de produgao no Ceara. Tal estrutura 

separou a produgao agricola pela segmentagao - ou setorizagao - dos recursos 

naturais, a qual ehomogeneizadaadministrativamente, sobre uma estruturafundi-

aria que se forma em fungao dos designios daquela estrutura de produgao, em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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slntese: 

"A base economica dos primeiros seculos foi a pecuaria, seguida 
posteriormente pela agricultura, atividade que ainda hoje domina a area rural do 
Estado. A exploragao agropecuaria esta baseada na estrutura fundiaria existente, 
historicamente em sesmarias, depois fragmentando gradualmente, hoje distribuida 
entre as 23 microregioes do Estado" . 2 4 

Sob este enfoque, da ligagao existente entre a privatizagao de 

terras e seu uso agricola, ha que ser salientado que no primeiro periodo os recursos 

naturais sao utilizados em fungao do uso e administragao coletivos, enquanto que a 

inversao administrativa - a divisao do estado em microregioes - traz tanto no 

etnocfd io /escrav izagao, quanto na conso l idagao admin is t ra t iva (na 

microregionalizagao), a privatizagao da terra como sustentaculo do uso individual 

dos recursos naturais: no primeiro momento - da ruptura - as sesmariasfragmentam 

a natureza agroecoiogica pela exploragao pecuaria e posteriormente agricultura. No 

segundo e presente momento, sedimentando a privatizagao da natureza agroeco-

iogica e uma estrutura fundiaria que e de terra concentrada. 

4.3. Fenomeno social: seca 

Antes do seculo XVII, o nativo da regiao, o Indio brasileiro, tambem 

submetido estava a condicoes ambientais que hoje poderiam ser chamadas de seca. 

No entanto a historiografia nao registra movimentos de indios apresentando-se 

comoflagelados pelas secas. Impossfvel serfeito registros de tal fenomeno, dado 

que o mesmo e constitufdo apos a chegada do colonizador na regiao Nordeste, onde 

a exploragao de terras - no seculo em epigrafe - se da buscando valorizagao, sendo 

o fenomeno expressao dessa utilizacao de terras apropriadas privadamente. MARX 

esclarece como as colonias se inserem historicamente no conjunto da economia 

internacional deentao. Mesmosemtratarocasoespecificodo Brasil, ficaevidente 

que as colonias sao parte, e com elas o Nordeste do Brasil, no momento em que sao 

privatizadas as terras, docapital ismo. 2 5 

Os registros oficiais esmiungados por ALVES e POMPEU SOBRI-

NHO, apresentam movimentos de "tribos" no semi-arido do Ceara buscando 

resistencia as condigoes naturais sendo que, porem, sao apresentados como 

praticas diferentes das do colonizador e que serviram de fundamento para que o 

sertanejo tambem passasse a resistir as condigoes prophas do semi-arido. 2 6 

Com a presenga da agricultura diferente da "agricultura indigena", zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

40 



fundamentalmente que desconhece a propriedade, valorizacao de valor e condigao 

para que a propriedade seja mantida por aqueles que pelo Rei foram beneficiados, 

assim como apresentam-se os primeiros contingentes de habitantes do Ceara que 

- antes de nao resistirem ao clima - tiveram sua propriedade comum usurpada e 

privatizada: os indios. 

Com a presenca da agricultura servindo a acumulagao capitalista 

no Ceara e na Metropole surgem os primeiros flagelados, que sao despossuidos de 

propriedade, entendida esta como plena quando aquele que cultiva a terra tern a sua 

posse, controla seu uso, e goza dos seus frutos. Os flagelados recebem o socorro 

dos proprietaries do capital para salvar "sua" forga-de-trabalho migrante. 0 nativo 

"resiste ao clima" que agudiza-se atraves de praticas agroecologicas, porem, com 

a presenca da privatizagao de parte do semi-arido, tambem com ataques as 

fazendas dos colonizadores. Responde o colonizador a estes ataques defendendo 

sua propriedade com violenciaf isica contra o fndio, complementando a usurpagao 

do semi-arido pelo capital. 

No rastro da privatizagao das terras - com o advento das capitanias 

hereditarias - o fenomeno das secas surge com novas faces tanto para o nativo, 

quanto para o colonizador. Para esse, pelo uso diferenciado de terras, significa a 

busca de outras - com manutengao das conquistadas - que reproduzam, mesmo 

com a agudizacao das condicoes naturais, suas capitanias, e depois o parcelamento 

daquelas - as sesmarias. Possuindo capital inicial suficiente para valorizar valor, 

nunca sendo camponeses, os donatarios encontram terras que nao sao homogene-

as em fertilidade e que tern o seu potencial de uso agricola reduzido pelo clima. Os 

sesmeiros vivenciam situagao semelhante acentuada pela diminuigaof isica do meio 

fundamental de valorizagao na agricultura, a terra. Para os indigenas significa 

redugao f isica da natureza, ate entao plena de possibilidades e que proporcionara 

ilimitadamente o seu uso comum. 

Emerge, assim, o fenomeno da seca - com o flagelamento - sobre 

a privatizagao das terras no Ceara: apos o genoefdio dos indios executado pelo 

colonizador, a agudizagao de determinantes naturais proprios do semi-arido e 

flagelo pelo capital de habitantes do Ceara destituidos de terra. 0 colonizador, que 

essencialmenteemotivado para desenvolver capitalisticamente a regiao, apesar da 

propriedade plena das terras, tern no fenomeno climatico uma dificuldade que poe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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em crise seu desiderato, "flagelando-o" de nao poder (momentaneamente) ser 

disponivel o trabalho que o mantera capitalista. 

Assecas, do seculo XVII aopresente, repetem-seciclicamentesem 

que o Ceara deixe de lograr desenvolvimento, bem como sem a repeticao das 

chamadas frentes de emergencia. A sua periodicidade e registrada pela historia mais 

como do flagelamento, ao inves da agudizagao do clima semi-arido. 

Junto aoflagelo das populacoes existe a preocupacao em nao ser 

perdida a capacidade de producao dos proprietaries. Nao se separam, portanto, as 

condicoes de producao dos proprietarios das terras das condigoes em que os 

flagelados sao apresentados. Portanto, a seca e, em sua essencia, fenomeno social 

enquanto resultados para os trabalhadores e para os capital istas. Para estes e a nao-

plena acumulagao. Para aqueles e sua apresentagao no mercado de mao-de-obra, 

vendendo-se a prego inferior ao salario que seria minimo para sua reprodugao, ou 

migram em busca de postos de trabalho. 

Por isso, seca nao e meramente urn fenomeno climatico. Seca e, 

com o flagelamento sendo sua maior expressao, fenomeno social que apresenta os 

flagelados enquanto exercito de reserva, expressao do desenvolvimento capitalista, 

regido por leis que sao certas para a natureza e leis que sao certas para a sociedade, 

onde ofenomeno da "escassezde aguas" se da. Assim, o flagelamento e fenomeno 

social proprio da particularidade do semi-arido, movido por leis universais do 

desenvolvimento capitalista, corroborando o que disse ENGELS: 

"E o que e certo para a natureza tambem o e para a sociedade. 
Quanto mais uma atividade social, uma serie de processos sociais, escapam ao 
controle consciente do homem, quanto mais parecem abandonados ao puro acaso, 
tanto mais as leis proprias, imanentes, do dito acaso, se manifestam como uma 
necessidade natural" 2 1 . 

Por isso, o fenomeno do flagelamento aparece de cabega para 

baixo aos nossos olhos: mesmo sendo conhecidas as leis naturais do semi-arido, as 

leis quefazem terras diferentes, e ate mesmo serem conhecidas possibilidades da 

seca enquanto fenomeno climatico, repetem-se osflagelamentos como resultado 

de algo imprevisivel, desconhecido ate, como algo oriundo do acaso. Com isso, esta 

inversao do que e o flagelamento, passa a ser tida como verdade sobre a seca. 0 

flagelamento passa a ser causa de seca, porque e mostrado como inadaptacao do 

agricultor a regiao, ocasionando falta de agua ja "escassa"; sendo mostrado como 

solugao para a seca (e nao do flagelamento), a obtengao de agua, seu racionamento, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sua armazenagem, etc. A semiaridez, propria da regiao, nessa inversao, "fica 

esperando ser compensada" - ou resolvida - pela negacao da aridez, pela esperanga 

da chegada de chuvas. 2 8 

Assim, inverte-se o fenomeno do flagelamento, ou sendo suas 

causas nao vistas, passando o mesmo a piano secundario. Enfim, o desenvolvimen-

to capitalista - com os movimentos e leis que Ihe sao proprias- e esquecido no 

momento da seca, ou entao dado como eterno, por ser a seca, enquanto 

irregularidade de chuvas no semi-arido, tambem eterno enquanto fenomeno da 

natureza. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. FRAGILIDADE DO PEQUENO PRODUTOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Propondo aiternativas para o desenvolvimento autosustentavel do 

semi-arido, FREIRE apresenta perfil da regiao e algumas consequencias da seca: 

migracao regional nas tres ultimas decadas foi aproximadamente 77,7 milhoes de 

pessoas, superior quase tres vezes a atual populacao do semi-arido. Com respeito 

ao tamanho das propriedades observou que 69,2% estao entre zero e 20 ha; outros 

22,8% entre 21 a 100 ha; e somente 8% sao supehores a 100 ha. Buscando-se 

analisar com respeito a formalidade da propriedade, com base tambem em Freire, 

observa-se que os flagelados em sua maioria nao possuem propriedade (70%). 2 9 

CARVALHO identificou o dito pequeno produtor como pequena 

burguesia agraria, que eespoliada pela burguesia, mantendo-se, namaior parte 

das vezes, nos limares da proletarizacao e apresentando inumeras fracoes (uma 

diferenciacao), as quais se determinam objetivamente pela area de terra que 

possuem, pela natureza das atividades agricolas que exploram, pelo nfvel de 

desenvolvimento dasforcas produtivas em que se encontram, e pelas relacoes de 

producao que estabelecem durante o processo de trabalho. Salienta ainda fragilida-

de, na pequena burguesia agraria, pelas razoes: 

"... enquanto proprietaries dos meios de producao, a pequena 
burguesia agraria tende a ser dirigida pelo projeto historico da burguesia, com a qual 
tern forte contradicao, mas nao o suficiente para romper com ela. Enquanto 
proprietaries dos meios de producao ... cujos membros tambem trabalham como 
produtores diretos, nao pode se identificarcom os interesses do proletariado, cujo 
projeto historico e a socializacao dos meios de producao". 3 0 

LOUREIRO tambem observa fragilidade na pequena burguesia 

agraria e, ao descrever o carater de seu trabalho, salienta que este nao e definido 

pela familia, porem e acionado pelo capital, pela producao de mercadorias, assim: 

"Em outras palavras, nao sao demandas internas de urn determi-
nado grupo definido como familia, ligado ideologicamente por lacos de sangue (pais 
e filhos) e de alianca (marido e mulher) que orientam o processo de producao, em 
termos, por exemplo, do que produzir, em que quantidades faze-lo, que ritmo 
imprimir ao processo de trabalho - tal como ocorria em unidades domesticas 
fechadas ou semi-fechadas". 3 1 

O trabalho familiar, ainda segundo Loureiro, sedacom a familia 

assalahando trabalhadores defora ou assalariando parte dafamfliafora, ou varias 

familias em torno de uma mesma unidade produtiva, porem sendo estas aiternativas 

definidasfora da unidade familiar, isto e, no movimento de producao de mercadorias 

que visa a valorizacao do capital. Indica ainda que parentelas, mesmo produzindo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

44 



em terras indivisas, maquinas comuns e forca de trabalho coletiva, tiveram essa 

coletivizagao determinada pela concorrencia nos mercados de produtos e trabalho, 

relacao com os bancos, "enfim, a determinagao do capital no movimento concreto 

de seus ciclos, foi, de fato, o que dimensionou a unidade produtiva e quern trabalharia 

em comum, e nao a familia e os vfnculos de parentesco". 3 2 

Vale ressaltar ainda que assim se configura a debilidade da 

pequena burguesia agraria: 

"Expressa em seu diminuto capital e em sua mais vulneravel 
insercao no mercado, onde enfrenta o poder oligopolico dos grandes comerciantes 
e dos bancos. Mas sua fraqueza tambem e notavel no carater retardatario de sua 
producao, que ainda nao conseguiu controlar inteiramente o processo de trabalho, 
submetendo-se as imposicoes que a natureza flsica coloca a sua expansao". 3 3 

Pelo que foi mostrado temos que concordar com Carvalho e 

Loureiro no que diz respeito aos ditos pequenos produtores, dado que a seca - o 

flagelamento - e a passagem do limiar apresentado por Carvalho bem como define 

a posicao de quern compra a forca de trabalho - e quern a vende - alem de que os 

meios de producao mostram-se claramente como instrumento de exploragao; alem 

disso, e nas migracoes que os ex-pequenos produtores (agora ao lado de posseiros, 

sem terra e assalariados) se identificam pela realizacao de sua fragilidade, materi-

alizando-se no exercito industrial de reserva. 

CARVALHO afirma ainda que para "... o materialismo dialetico o 

singular, o particular e o universal sao conceitos reais, verdadeiros, sendo que a 

relacao entre o singular e o universal constitui urn aspecto importante dessa 

concepcao do mundo". 3 4 Neste sentido, a compreensao do flagelamento do 

chamado pequeno produtor - principal "atingido" pela seca - deve ser buscada nas 

naturezas singular e universal de sua realidade. Portanto, pelo que vimos, sua 

flagelizacao e uma relacao entre seu particular-fruto das condigoes que oflagelizam 

- e o universal, tambem condigoes historicamente determinadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. EFEITOS DA FRAGILIDADE DO PEQUENO PRODUTOR zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Concordando com Carvalho e Loureiro que os chamados pequenos 

produtores sao por si frageis frente ao capital, assim como sao uma fracao da 

burguesia agraria, bem como que sua producao e mercantilizada, onde os produtos 

e seus trabalhos sao mercadorias e os meios de producao mostram-se a eles como 

instrumento de exploragao, vejamos como "pequenos produtores" apresentam-se 

frente na seca, sinteticamente a partir de CAMPOS et KHAN. 

Analisando os efeitos da seca (1979-83) e da seca verde -1987 -

sobre a produgao, emprego e renda do pequeno produtor no Nordeste, mostram o 

que resulta ao pequeno burgues agrario em momentos de agudizagao da seca: 

"Concentrando seus efeitos, particularmente, sobre o pequeno 
produtor - proprietario ou nao de terra - as secas inicialmente destroem sua unica 
alternativa de sobrevivencia. Desprovidos de terra ou mesmo dispondo delas, mas 
impedidos de produzir, em decorrencia das adversidades climaticas, nao dispondo 
de urn minimo de excedente economico e sem aiternativas de nenhuma fonte de 
renda, a unica tendencia para os agricultores e migrar para os centros urbanos, seja 
dentro da propria Regiao, seja para outras areas do Pais. A parcela da populagao 
que nao migra encontra como unica alternativa o engajamento nas frentes de 
servigo, quando a oportunidade existe". 3 5 

Examinando a realidade do dito pequeno produtor, mais do que 

qualquer determinismo frente as condicoes do semi-arido, as possibilidades objeti-

vas que se Ihe apresentam estao intimamente ligadas a sua fragilidade e o seu 

"destino" e o da migragao e do assalariamento ou, em f icando no "seu" semi-arido, 

e lutar para conseguir colocagao nas frentes de emergencia. 

6.1. Quern sai da terra: sem terra 

0 flagelamento, enquanto expressao da opositividade riqueza e 

pobreza, tern sua mais contundente ilustragao nas frentes de emergencia - as 

chamadas frentes produtivas durante o ano de 1993 - no momento que a "seca" 

agudiza-se. Vejamos entao o quadro apresentado na dita maior seca do seculo, 

auscultando de onde provem os flagelados, e como estao faces do enriquecimento 

e da pauperizagao, destacando o estado do Ceara e o municipio de Itatira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO 2 

SITUAQAO DA S E C A 

FLAGELADOS NAS FRENTES DE EMERGENCIA 

1993 

ESTADOS MUNICIPIOS POPULAQAO RURAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ceara 181 2.203.814 

Piaui 144 1.153.580 

Maranhao 42 840.783 

Rio Grande do Norte 136 595.423 

Paraiba 159 1.071.533 

Pernambuco 123 1.491.396 

Alagoas 42 440.579 

Sergipe 32 219.113 

Bahia 245 3.070.905 

MinasGerais 50 602.587 

TOTAL 1.15411 689.713 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Coordenadoria Regional da Defesa Civil da SUDENE 

O quadro ilustra, antes de tudo, que existe engajamento de traba-

Ihadores em postos de trabalho. Ilustra que o contingente de trabalhadores apresen-

tado esta afastado da terra vendendo sua forca-de-trabalho nas frentes de 

emergencia. 

CAMPOS et al oferecem outras informagoes, a partir de pesquisa 

feita no Ceara . 3 6 

Verificaram que 16,67% eram agricultores proprietaries - que 

possuem formalmente terra -, 27,98% posseiros, 25,59% arrendatarios, 2,38% 

estavam na condicao de ocuparem terra (posseiros), 2,38% apresentaram-se como 

parceleiro de projeto do governo, outro tanto na condicao de morador em uma 

propriedade, 3,57% eram assalariados, enquanto que 19,03% apresentavam-se na 

situacao da pesquisa como "outros", que traz flagelados em atividades urbanas. 

Com respeito aosflagelados da situacao agricultores proprietaries, 

viram que a maior parte usa terra com dimensoes f fsicas pequenas, assim: 14,29% 

estao no estrato de zero a 2 ha; 28,57% entre 2 a 5 ha; 32,14% situando-se entre 

5 e 10 ha; e 7,14% entre 10 e 20 ha, total izando 82,14% dos flagelados proprietaries 
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de terra nao possuindo mais de 20 ha. 

No momento que fazem estratificacao por tamanho de area culti-

vada entre os flagelados situados como nao-proprietarios, apresentam que mais de 

90% deles cultivavam terras menores que 5 ha, assim: 33,98% ate 1 (urn) ha; 28,16% 

de 1 (urn) a 2 ha; a porcentagem de 18,44% entre 2 a 3 ha; e entre tres a cinco 

hectares 10,68%. 

De urn modo ou de outro ilustram que a estiagem no Ceara agudiza 

a condicao de sem terra daqueles que vao as frentes de trabalho, ou, que as 

condigoes climaticas de seca simplesmente mostram que existe uma parte da 

populagao que efetivamente nao possui terra, sendo a ida as frentes produtivas 

consequencia da real condicao dos que as procuram. 

Portanto, os flagelados, migrantes ou nas frentes de emergencia, 

sao verdadeiramente sem terra. E esta realmente sua condigao frente ao meio de 

produgao terra no momento que a seca se apresenta com mais nitidez: estao 

separados da terra por umafragilidade de si proprios enquanto agricultores, tendo 

como saida unica a venda da forga de trabalho - condigao de trabalhadores nas 

frentes de emergencia e de migrantes. 

Se lembrarmos que o desenvolvimento capitalista engendra venda 

em mercado de forga-de-trabalho de urn exercito de reserva ativo bem como seu 

incremento pela transformagao de urn latente - oriundo do campo -, temos que olhar 

as migragoes como urn processo determinado sob condigoes historicas de reprodu-

gao capitalista. 

Assim vendo as migragoes, FERREIRAmostra que seus movimen-

tos sao busca de saidas para o subemprego/desemprego e a pobreza e marginalidade 

social. No entanto esta busca nega a si mesmo, na medida que intensifica os 

elementos da problematica: concentragao dos meios de produgao, na origem e no 

destino das migragoes. Na origem, no campo, assim podem ser entendidas as 

causas das migragoes: 

"A raiz do problema migratorio no Estado (do Ceara), ou em areas 
com caracterfsticas reprodutivas semelhantes esta na estrutura de posse e uso da 
terra ... (e) pelos programas modernizadores calcados na agroindustria capital-
intensiva e monocultura e no incentivo a pecuarizagao extensiva quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aparece como 
forma de atenuar os riscos do produtor". 3 7 

SANTOS adentrou na modernizagao ocorrida no Pafs, e demons-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trou que tal processo se deu pela presenca de "vieses de mudanca tecnica" na 

agricultura, conservando a estrutura de propriedade da terra, significando que sob 

este desenvolvimento o capitalismo no Brasil nao conseguiu gerar auto-

sustentabilidade da maior parte das unidades produtivas. 

0 objetivo central da modernizacao foi o aumento da produgao a 

curto prazo a ser obtido pela".. .concentragao de esforgos nos grupos de agricultores 

que teriam maior capacidade de absorver a tecnologia existente e de dar respostas 

mais rapidas aos incentivos do governo, grupos estes pertencentes aos estratos de 

medios e grandes produtores". 3 8 

No entanto isso, que aparentemente suscitaria modernizagao 

endogenamente a agricultura, significou modernizagao de fora para dentro, com a 

presenga de vieses de mudanga tecnica- "poupandofatores que sao abundantes na 

agricultura brasileira (terra e mao-de-obra) e utilizando fatores que sao escassos 

(maquinasefertil izantes)". 3 9 

Com uma estrutura de propriedade da terra concentrada, a agricul-

tura brasileira modernizou-se moldando-se a essa estrutura, conservando o modelo 

de desenvolvimento, sendo criado, pelo capital, dois problemas: 

"... a existenciade amplasfronteiras internas (as grandes proprie-
dades) sem uso, ao lado da existencia de uma abundante quantidade de trabalha-
dores rurais, subutilizados, devido ao tipo de estrutura que predomina. Urn outro e 
a destinagao das areas utilizadas pelas grandes propriedades a produtos de 
exportacao, perpetuando o problema da produgao de alimentos basicos para a 
populagao, principalmente aqueles que nao sofrem processo significante de indus-
trializagao". 4 0 

COSTA, por seu turno, mostrando que no Ceara isso tambem 

ocorrera, assim sintetiza: 

"Dentro deste contexto, a manutengao da estrutura fundiaria no 
meio rural nordestino e urn dos pilares em que se assenta o modelo de exploragao 
no campo, refletindo ainda uma alianga entre o setor urbano industrial e o setor 
agrario. Entretanto para nao onerar com a baixa produtividade agrfcola o custo dos 
salarios e consequentemente o custo de reprodugao da forga de trabalho urbano, 
a solugao burguesa para esse impasse esta na modernizacao da estrutura produtiva 
pela introdugao de maquinarias e tecnologias inovadoras". 4 1 

Enfim, a raiz do problema do flagelamento esta no proprio modelo 

de desenvolvimento, com a especificidade particular da concentragao de terra que 

historicamente se constitui. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Pode-se concluir, que o flagelamento e resultado do desenvolvi-

mento capitalista (e nao como resultado do clima semi-arido) o qual tern a 

peculiaridade de ser mais claramente agudo quando o clima agudiza suas condigoes 

proprias e que tern em si a desigualdade na distribuigao de riquezas geradas e - na 

particularidade nordestina -com desigualdade de posse da terra, sendo os flagela-

dos frageis frente a isso e a propria natureza - por nao terem a propriedade plena 

da terra. 

6.2. Miseria e pobreza 

0 Brasil apresenta o crescimento de seu PIB em media de 2,91 % 

entre 1980 e 1989; no Nordeste cresceu no mesmo perfodo 4,98 e no Ceara 6,94. 
4 2 Por serem quantitativos agregados, vejamos nos quadros seguintes estratifi cacao 

por classes de renda: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 3 

BRASIL 

CONFRONTO DA DISTRIBUIQAO DE RENDA 

POR FAIXA DE SALARIOS % 

Faixa de salarios Anos 

1986 1989 

Zero a 2 SM 58,4 57,0 

2 a 5 S M 26,2 25,4 

5 a 10SM 9,2 9,3 

mais de 10 SM 6,2 8,3 

Zona Rural 

Zero a 2 SM 79,8 79,5 

2 a 5 S M 14,9 14,8 

5 a 10SM 3,8 3,7 

mais de 10 SM 1,5 2,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: IECC, 1991 
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QUADRO 4 

NORDESTE 

CONFRONTO DA DISTRIBUIQAO DE RENDA 

POR FAIXA DE SALARIOS % 

Faixa de salarios Anos 

1986 1989 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zero a 2 SM 78,1 77,9 

2 a 5 S M 15,1 14,5 

5 a 10 SM 4,2 4,2 

mais de 10 SM 2,6 3,4 

Zona Rural 

Zero a 2 SM 88,5 87,3 

2 a 5 S M 9,2 9,8 

5 a 10SM 1,6 2,0 

mais de 10 SM 0,7 0,9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonte: IECC, 1991 

QUADRO 5 

CEARA 

CONFRONTO DA DISTRIBUIQAO DE RENDA 

POR FAIXA DE SALARIOS % 

Faixa de salarios Anos 

1986 1989 

Zero a 2 SM 80,3 82,4 

2 a 5 S M 13,0 12,2 

5 a 10 SM 3,9 2,6 

mais de 10 SM 2,8 2,8 

Zona Rural 

Zero a 2 SM 92,4 93,5 

2 a 5 S M 6,1 5,1 

5 a 10 SM 1,0 1,2 

mais de 10 SM 0,5 0,2 

Fonte: IECC, 1991 
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Observa-se que sao as maiores partes da populagao no Brasil, no 

Nordeste e no Ceara que situam-se no estrato ate dois salarios minimos. Aceitando 

salario mfnimo como indicador, ve-se que o Pais, a regiao, e o estado, estao plenos 

de concentragao de renda, alem de que e no Ceara onde estao as maiores 

percentagens da populagao que estao na faixa ate dois salarios, alem de que no 

Ceara evolui a concentragao. 

0 IPEA publicou urn "mapa da fome" no Pais que apresenta 

estimativas de pobreza e fome. Amiserabilidade (vista como abaixo da linha de 

pobreza) situa-se abaixo de dois salarios minimos ou, segundo o instituto de 

planejamento, a nao possibilidade de ser adquirida uma cesta basica de alimentos. 

Os numeros indicam que no Brasil existem 32 milhoes de miseraveis, sendo que a 

parcela mais representative da pobreza esta no Nordeste (7,2 milhoes), com o 

estado com maior numero de miseraveis sendo o Ceara. Os numeros globais 

mostram que 30% dos famintos sub-vivem nas grandes cidades brasileiras. 4 3 Os 

quadros seguintes apresentam os quantitativos violentos da indigencia no Pais, no 

Nordeste e no estado do Ceara. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 6 

BRASIL 

ESTIMATIVAS DE FAMJLIAS INDIGENTES 
SEGUNDO LOCALIZAQAO -1990 

Discriminagao Metropolitana 
Urbana nao 

metropolitana 
Rural Total 

Brasil 1.527.879 3.592.472 4.054.247 9.174.598 

Regiao Norte 43.320 154.930 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 198.250 

Regiao Sudeste 902.289 950.806 760.493 2.613.588 

Regiao Sul 144.557 478.711 674.467 1.297.736 

Regiao 

Centro-Oeste 
- 385.707 214.479 600.187 

Regiao Nordeste 437.713 1.622.318 2.404.809 4.464.839 

Ceara 135.304 212.559 409.283 757.145 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: IPEA, 1993. 
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QUADRO 7 

BRASIL 

ESTIMATIVAS DO TOTAL DE INDIGENTES 

POR SITUAQAO DE DOMICfUO -1990 

Regiao Metropolitana 
Urbana nao 

metropolitan 
Rural Total 

Norte 131.418 553.786 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 685.204 

Nordeste 1.493.438 5.649.353 10.145.737 17.288.528 

Sudeste 2.397.912 2.845.149 2.739.392 7.982.453 

Sui 373.653 1.281.801 2.426.859 4.082.314 

Centro-Oeste - 898.138 742.459 1.640.597 

C e a r a 484.126 786.467 1.763.925 3.034.518 

Brasil 4.396.421 11.228.228 16.054.447 31.679.095 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: IPEA, 1993. 

Q U A D R O 8 

B R A S I L 

D I S T R I B U I C A O P E R C E N T U A L D O S I N D I G E N T E S , 

S E G U N D O R E G I O E S E S I T U A Q A O D E D O M I C I L I O - 1990 

R e g i a o Metropol i tana 
U r b a n a nao 

metropol i tana 
R u r a l Tota l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Norte 19,18 80,82 - 100,00 

Nordeste 8,64 32,68 58,68 100,00 

Sudeste 30,04 35,64 34,2 100,00 

Sul 9,15 31,40 59,91 100,00 

Centro-Oeste - 54,74 45,26 100,00 

C e a r a 15,98 25,92 58,13 100,00 

Brasil 13,88 35,44 50,68 100,00 

Fonte: IPEA, 1993. 
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Q U A D R O 9 

C E A R A 

CONFRONTO DA CONCENTRAQAO DE TERRA 

Grupos 

deArea 1970 1980 1985 
(Ha) 

Estab.<%) Area(%) €stab.(%) Area(%) Estab.(%) Area(%) 

Menos de 

10 
48,9 3,9 47,8 3,7 63,3 6,1 

10 a menos 

d e 1 0 0 
41,5 27,5 42,4 29,0 29,9 28,5 

100 a 

menos de 9,0 44,3 9,2 46,6 6,4 45,5 

1.000 

1.000 a 

menos de 0,6 50,7 0,5 18,7 0,4 17,9 

10.000 

10.000 e 

mais zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- 3,6 0,1 2,0 - 2,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Junto da presenca da concentracao de renda, existe a concentra-

cao de terra. O quadro ilustra que em 1985, alem de que 63,3% dos estabelecimen-

tos situavam-se em grupos de area com menos de 10 ha detendo somente 6,1 % da 

area, 6,8% dos estabelecimentos - entre 100 e 10.000 ha - detinham 65,4% da area 

do estado, indicando ainda que esta ocorrendo urn processo de minifundizacao. 

Portanto, no estado do Ceara, o meio de producao fundamental 

para agricultura esta concentrado, ao mesmo tempo que agricultores buscam 

produzir em terras que os levam - no momento da seca - a se apresentarem como 

flagelados. Enf im, existe a condicao para que trabalhadores sem terra mostrem-se 

na seca como tal - pauperizados, em situacao de miserabilidade, que migram da 

terra para o mercado de trabalho. 

Entremos urn pouco na realidade do estado do Ceara, especial-

mente no municipio de Itatira, devendo antes ser lembrado que em Fortaleza sub-

vivem em favelas quase seiscentas mil pessoas, convivendo a cidade com 

prostituicao infant i l . 4 4 O quadro apresenta a situacao das favelas. 

Antes, porem, vale lembrar que os conflitos de terra no Pais, no zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nordeste, e no Ceara, mostram que o desenvolvimento ocorrido resulta numa luta 

em torno da terra; o que pode ser visto nos quadros seguintes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q U A D R O 10 

F A V E L A S EM F O R T A L E Z A 

C O M P A R A T I V E D E E V O L U C A O 

Discr iminagao A n o s 

1985 1991 

Numero 234 313 

Numero d e c a s a s 64.035 98.258 

Numero defamil ias 70.450 108.145 

F a m i l i a s s e m c a s a 6.415 9.887 

Populacao 352.250 540.720 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Governo do Estado, 92; CEARA (1992). 

QUADRO 11 

NORDESTE 

C O N F U T O S NO CAMPO 

(Violencta contra a pessoa) 

Discriminaca Numero Area (Ha) 
Pessoas 

envolvidas 

Ameacados 

de morte 
Presos 

Nordeste 180 503.429 54.629 49 84 

C e a r a 433 5.629.211 185.996 164 304 

Fonte: CRT, 1993. 

QUADRO 12 

BRASIL 

C O N F U T O S NO CAMPO -1992 

(Violencia contra posse/propriedade) 

Discriminagao Numero Area (Ha) 
Pessoas 

envolvidas 

Familias com 

rogas 

destruidas 

Nordeste 142 503.429 47.067 622 

C e a r a 10 22.000 2.190 52 

Brasil 361 5.692.221 154.223 1.040 

Fonte: CPT, 1993. 
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Outraface da concentragao de terra e vista na presenca do trabalho 

escravo. SANTANA diz que: 

"Se, por um lado, nao se constata grande incidencia de trabalho 
escravo no Nordeste, por outro, pode-se constatar que a Regiao, notadamente o 
Ceara, tern se caracterizado como exportador de mao-de-obra barata ou ate mesmo 
escrava para outros Estados". 4 5 

Isto e ilustrado, quando apresenta casos de denuncias de aliciamento 

de trabalhadores e exploragao de trabalho escravo, dos quais o estado do Ceara 

"contribuiu" com 8 casos e 761 pessoas. Ver quadro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q U A D R O 13 

C E A R A 

TRABALHO ESCRAVO 

(Aliciamento de trabalhadores e denuncias de exploragao) 

Casos (n°) 
Fazenda/ 
Empresa 

Unidade da 
Federacao 

N°de 

Trabalhadores 
Procedencia 

01 C O N V A P Uniao-PI 400 V i c o s a - C E 

0 2 P A G R I S A Paragominas-P 84 ttapaje-CE 

03 C O I M A R Imperatriz-MA 80 M o m b a c a - C E 

04 Guanabara Rio Bonito-RJ 21 S a o Benedi to -CE 

05 Diversas L e m e - S P 50 Pedra B r a n c a - C E 

06 Campo Belo - 105 T a u a / A m e i r o z - C E 

07 Corrego Novo Cei landia-MA 21 Santa Qui ter ia -CE 

08 Fabricio Xinguara-PA - C e a r a 

Tota l (36) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 761 C E A R A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: SANTANA, 1993. 

0 aliciamento de mao-de-obra para trabalho escravo e explicado 

como a agao pessoal do "gato" ou "empreiteiro" que arregimenta 

"...jovens agricultores para trabalharem em empresas rurais nas 
regioes Sudeste, Centro-Oeste ou Norte, oferecendocarteiraassinada, assistencia 
medica, transporte e salarios razoaveis. Promessas que jamais serao cumpridas". 
46 

Entretanto, ressalta Santana, o aliciamento se da porque objetiva-

mente as condigoes criadas no estado do Ceara - o proprio desenvolvimento do 
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estado - oferecem a migracao como alternativa a expulsao do campo, ou seja, as 

populacoes se deslocam af im defugir das condigoes de desemprego e subemprego, 

e a tentativa de conseguirem - trabalhadores rurais, expulsos do campo - melhores 

condigoes de trabalho em outras areas rurais. Em sintese: o trabalho escravo e 

resultado de uma migracao que, conforme adiantou Ferreira, tern sua origem na 

estrutura da propriedade da terra do modelo de desenvolvimento. 

6.3. 0 quadro do Municipio de Itatira 

Sabendo que o engajamento nas frentes de emergencia em 1993 

foi generalizado no estado do Ceara, vejamos como se apresenta em urn de seus 

municipios, que o fez estar tambem na "emergencia". Antes vejamos urn pouco a 

situagao fundiaria no estado do Ceara. 

Com base em levantamentofeitopelo I DACE pesquisando 11.954 

imoveis em mais de 612 mil ha, em seis microregioes, chega-se as seguintes 

conclusoes: a media percentual no estrato de zero a 15 hectares e 64,10% utilizando 

somente 5,61 % da area; nos estratos maiores ocorre uma absorgao da area com 

a diminuigao do numero de imoveis, ou seja, entre o modulo e 100 ha tem-se 8,12% 

dos imoveis e 9,6% da area; entre 100 e 500 ha estao 7,66% dos imoveis detendo 

30,54% da area; 0,93% dos imoveis estao com 12,40% da area no estrato de 500 

a 1.000 ha, e somente 0,76% dos imoveis estao no estrato acima de 1.000 ha 

detendo 32,5%. Os quadros seguintes ilustram referida pesquisa. 4 7 
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Q U A D R O 14 

C E A R A 

E S T R U T U R A F U N D I A R I A P O R M I C R O R E G I A O E E S T R A T O D E A R E A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONTINUA 

Microregiao 0- 15 h a 15 h a a o m o d u l o 

I m o v e i s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% Area % I m o v e i s % Area % 

S e r t o e s de 

Q u i x e r a m o b i 

1.215 48,93 5.205 1,95 504 20,29 14.362 5,40 

S e r t o e s de 

C a n i n d e 

222 27,04 1.239 0,92 227 27,64 7.386 5,48 

S e r t o e s de 

I n h a m u n s 

1.815 69,09 8.150 12,83 491 18,69 12.974 20,43 

Car i r i 205 64,26 1.138 11,19 58 18,18 1.401 13,77 

B a i x o 

J a g u a r i b e 

1.478 86,83 6.740 27,06 141 8,28 3.087 12,39 

Macico de 

Baturi te 

710 63,11 3.737 12,92 227 20,17 5.868 20,29 

S e r r a d a 

Ib iapaba 

2.018 70,14 8.224 9,70 556 19,32 15.667 18,48 

T o t a i s 7.663 64,10 34.433 5,61 2.204 18,43 60.745 9,91 

Fonte: CEARA.IDACE, 1991. 

(1) Modulo - Referente ao modulo fiscal 
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QUADRO 14 

CEARA 

ESTRUTURA FUNDIARIA POR MICROREGIAO E ESTRATO DE AREA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONTINUA 

Microregiao Modulo a 100 ha 100 a 500 ha 

Imoveis % Area % Imoveis % Area % 

S e r t o e s de 

Q u i x e r a m o b i m 

248 9,98 17.484 6,57 402 16,19 84.440 31,74 

S e r t o e s de 

C a n i n d e 

145 17,6 10.481 7,78 180 21,92 37.507 27,85 

S e r t o e s de 

I n h a m u n s 

190 7,23 10.655 16,78 123 4,68 24.367 38,38 

Car i r i 36 11,2 1.915 18,82 16 5,01 2.973 29,23 

B a i x o J a g u a r i b e 59 3,46 3.180 12,77 18 1,05 3.104 12,46 

Macico de 

Baturite 

131 11,6 7.382 25,53 57 5,06 11.925 41,24 

S e r r a da Ib iapaba 162 5,63 6.899 8,13 117 4,06 22.907 27,02 

T o t a i s 971 8,12 57.996 9,46 913 7,63 187.223 30,54 

Fonte: CEARA.IDACE, 1991. 

(1) Modulo - Referente ao modulo fiscal 
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QUADRO 14 

C E A R A 

ESTRUTURA FUNDIARIA POR MICROREGIAO E ESTRATO DE AREA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OtmNUACAO 

Micro -

regiao 

500 a 1.000 ha mais de 1.000 ha TOTAL 

Imoveis % Area % Imovei % Area % Imovei % Area % 

Sertoes de 

Quixeram. 

68 2,73 45.907 17,25 46 1,85 98.597 37,06 2.483 99,97 265.995 99,97 

Sertoes de 

Caninde 

23 2,80 16.221 12,04 24 2,92 61.794 45,89 821 99,98 134.628 99,96 

Sertoes de 

Inhamuns 

3 0,11 2.079 3,27 5 0,19 5.253 8,27 2.627 99,97 63.478 99,99 

Cariri 4 1,25 2.744 26,97 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 319 99,98 10.171 99,98 

Baixo 

Jaguaribe 

5 0,29 3.041 12,21 1 0,05 5.747 23,08 1.702 99,96 24.899 99,97 

Macico de 

Baturite 

• - - • • - - 1.125 99,98 28.912 99,98 

Serra da 

Ibiapaba 

9 0,31 6.029 7,11 15 0,52 25.046 29,54 2.877 99,98 84.772 99,98 

Totais 112 0,93 76.021 12,40 91 0,76 196.437 32,05 11.964 99,97 612.855 99,97 

Fonte: CEARA.IDACE, 1991. 

(1) Modulo - Referente ao modulo fiscal 

Esta estrutura fundiaria, no bojo de concentragao de riqueza, 

explica porque o Ceara detem seus numeros de "flagelados da seca", de miseraveis, 

e sobretudo: em 1980, enquanto a populagao residente era de 5.291.376 habitantes, 

1.116.102 cearenses estavam presentes em outros estados da federagao - 21 % -

, alem de que aumenta o percentual de emigrantes em relagao a populagao censo 

a censo, ou seja, em 1950 migraram 9,75%, em 1970 migraram 16,3%, em 1980 

mais 21 % e estima-se que em 1991 teriam migrado 28%. Nao sao ainda estimados 

os emigrantes no ano de 1993. Sabemos, contudo, que pobreza e riqueza no estado 

intimamente ligam-se a estrutura da propriedade e uso da te r ra . 4 8 

Asintesedo recentedesenvolvimentoocorrido no Ceara, podeser 

vista com as constatagoes de LEMOS et ROSA, quadro 15, que avaliaram os 

impactos das pol iticas de ajuste do setor publico sobre a agricultura, e mostram que 

evolui a opositividade enriquecimento-pauperizagao no estado, quando apresentam 
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confronto dos rendimentos da populagao. 4 9 Quadro 15. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 15 

CEARA 

CONFRONTO DOS RENDIMENTOS DA POPULAQAO (1) 

(INDICE DE GINI) 

setor 

Ano Global Urbano Rural 

1985 0,6937 0,6675 0,5998 

1990 0,7935 0,7856 0,7425 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: LEMOSet ROSA, 1993 

(1)0 indicc de Gini varia de Zero a 1. Os quantitativos maisproximos da unidade representam maiores 

concentragoes. 

Atentando agora para Itatira, podemos ver que ja em 1985 a terra 

estava concentrada - conforme ilustra quadro. Anexo apresenta informagoes gerais 

sobre omunicipio. 

QUADRO 16 

ITATIRA - Estrutura Fundiaria-1985 

GRUPO DE AREA(ha) ESTABELECIMENTO AREA 

Quant % Media (ha) ha % 

menor de 10 1.344 70,22 3,94 5.297 7,92 

10 a menos de 100 414 21,63 30,04 12.437 18,60 

100 a menos de 1.000 150 7,84 260,93 39.139 58,54 

1.000 e mais 6 0,31 1.664,50 9.987 14,94 

TOTAL 1.914 100,00 34,93 66.860 100,00 

Fonte: IP LANCE, 1992 

Podemos notar ainda que entre 1990 e 1992 - anos da chamada 

maior seca do seculo - a populagao global do municipio teve redugao em suas 

quantidades. Ver quadro. 
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QUADRO 17 

ITATIRA 

CONFRONTO DA POPULAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1) 

Discriminacao 1990 1992 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

Q % Q % Q % Q % Q % Q % 

MuniClpiO 3.289 21,00 12.372 79,00 15.661 100,00 3.564 22,81 12.057 77,18 15.621 99,99 

Distr. Bandeira 555 17,55 2.6O6 82zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,44 3.161 99,99 606 20,39 2.365 79,69 2.971 99,99 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: CEARA, 1992. 

(1) Q= Quantidade 

A populagao rural no periodo reduziu de 79 para 77,18%, enquanto 

que a populagao urbana aumentou de 21 para 22,81 %, o que mostra migracao da 

zona rural para fora do municfpio; 

Alem disso, no distrito de Bandeira, mais evidente fica o exodo 

quando ve-se que sua populagao reduzde3.161 pessoas para 2.971 no periodo 

de 1990 a 1992. Vale salientar que na zona urbana do distrito ocorre urn incremento 

da populagao, enquanto que a populagao "rural" no mesmo periodo cai de 82,44% 

para 79,60% da populagao total. 

Migragao em Itatira, bem como no distrito de Bandeira, cuja 

populagao e parte composta pela fazenda Vitoria, municipio que tern, segundo o 

IPEA, 2.009 familias indigentes. 

Mais evidente fica a situacao de miseria quando lembramos que em 

outubro de 1993 era esperada a distribuigao de 1980 sacolas de alimentos para 

flagelados no municfpio, isto conforme informagoes do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais- STR de Itatira. 
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7. O SURGIMENTO DE UM FENOMENO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7.1 Reestruturacao agraria: umfato 

Introdutoriamente aqui adiantamos que nao e vivenciado no Pais 

urn processo de reforma agraria. Frente a isso, frente a ocorrencia de uma 

reestruturacao agraria, ainda perdura no Brasil, no Nordeste e no Ceara condicoes 

para que (caso olhemos para o Ceara) "assentados" se apresentem afastando-

se da terra e, num ano de seca, mostrem-se nas frentes de emergencia. 

Pelo que adiantamos, existe uma "questao da terra" a ser resolvida. 

Ao mesmo tempo, a presenca dos assentamentos de "reforma 

agraria" pode ser considerada importante, mesmo sabendo-se que ainda nao 

existem enquanto resultados de uma Reforma Agraria. 

QUADRO 18 

BRASIL 

ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA (1) 

Regiao Assentamentos Familias Area 

Numero % Numero % Ha % 

Norte 139 13,15 39.857 32,51 2.883.050 46,62 

Sudeste 121 11,44 10.532 8,59 243.699 3,94 

Sul 292 27,62 15.701 12,80 282.577 4,56 

Centro-Oeste 103 9,74 17.274 14,08 863.178 13,95 

Nordeste 402 38,08 39.235 32,00 1.911.361 30,90 

Ceara 96 9,08 6.730 5,48 239.394 3,87 

Total 1.057 99,98 122.599 99,98 6.183.865 99,97 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: MST, 1994. 

(1) Ate julho de 1993. Foram exclufdos os projetos de colonizacao e regularizacao de antigos 

posseiros. 

Destacando o estado do Ceara, nota-se que na parcial reestrutu-

racao agraria os quantitativos mostram numeros importantes, a destacar: 

a) Superam os assentamentos (Via PNRA/PRRA-CE) os quanti-

tativos das acoes dos programas anteriores PROTERRA/FUNTERRA, Projeto 

Ceara e desapropriacoes, observando-se que estes programas se deram de 1971 
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a 1985, e obtiveram 307.273 ha, ou seja: em sete anos, na vigencia do PNRA/PRRA-

CE, os assentamentos representam 77,90% do quantitative de terras obtidas por 

trabalhadores nesse periodo de catorze anos. 

b) Quando sao observadas as colocacoes em parcelas - os 

possiveis assentamentos - podemos notar que ate o ano de 1985 somente 1.151 

"assentamentos" tinham se efetivado, denotando que os parcelamentos nao 

garantem a chamada "fixacao do homem a ter ra" . 5 0 

Entretanto, quando comparamos os numeros apresentados no 

quadro, que fundamenta-se em numeros de uma organizacao nao governamental, 

que divulga numeros "do governo", os quantitativos de assentados sao (para o 

estado do Ceara) quaseseis vezes maiores, .indicandoser parcelamento diferente 

de assentamento e diferente parceleiro de assentado. 

7.2. Assentados no Ceara: assentamento x seca 

No relatorio da FAO sobre a situacao socio-economica em assen-

tamentos no Brasil observa-se que a renda familiar media e de 3,7 salarios minimos 

e no Nordeste 2,33, quantitativos esses acima da linha de pobreza indicada pelo 

IPEA. Destes 3,7 salarios, sao as atividades agrfcolas que mais contribuem para 

geracao de renda, ou seja, 1,4 salarios provem de auto-consumo, quantitative 

semelhante da venda de produtos no mercado e 0,90 de assalariamento e outras 

fontes. 5 1 

De uma maneira geral, e apontado no mesmo relatorio que os 

assentamentos aumentaram seu capital inicial na ordem de 206,49% com recursos 

proprios e 251,85% se forem incluidos emprestimos e doacoes. No Nordeste os 

assentamentos quase duplicaram seu capital. 

E afirmado, ainda, que se comparando a forca de trabalho potencial 

nos assentamentos com aforca-de-trabalho empregada, existe ocupagao de 87%. 

Diz o relatorio, que a renda de urn trabalhador num assentamento 

e superior ao salario ganho por urn mensalista e que as possibilidades do trabalhador 

aumentar sua renda fora do assentamento nao parecem muito promissoras. 

No momento que sao apresentados outros resultados, alguns 

merecem ser salientados: 

a. "... os assentamentos foram capazes de absorver de forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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bastante plena as capacidades de trabalho das fami lias - media de 3,16 equivalentes 

homem - e ainda gerar algum emprego para pessoas de fo ra " 5 2 

b. "Os dados do UNICEF revelam uma taxa de mortalidade para o 

Brasil de 53 criangas mortas por cada mil nascidas, enquanto que nos assentamen-

tos a taxa teria sido de 50 por m i l " 5 3 

c. "E interessante constatar que, apesar da seca e da pouca 

fertilidade dos solos nordestinos, se comparados com os da regiao Norte, os 

beneficiarios da reforma agraria nao abandonam tao facilmente suas ter ras" 5 4 

Em 1992, quinhentos trabalhadores ocuparam a Superintendencia 

do INCRAem Fortaleza e "nomearam" urn Superintendente que despachou durante 

uma semana. Em 1993 ocorre outra ocupacao reivindicando, entre outras, a 

substituigao do Superintendente do INCRA no Ceara -fato que ocorreu. Tanto numa 

como noutra manifestacao, o assentamento Vitoria compareceu com expressiva 

representacao. 

Em paralelo as ocupacoes de diversas naturezas (terras, logradouros 

publicos, orgaos de governo), desde 1989 o voto - em eleicoes nacionais ou 

estaduais - de assentados, que se dizem coletivizados, tern sido rotulado "de 

esquerda" ou "progressista". Sabe-se que no assentamento Vitoria esta grande 

parte dos afiliados ao PSB em Itatira alem de que existem simpatizantes do PT e PC 

do B . 5 5 

Desde 1991 existe no Ceara a Central de Cooperativas de Assen-

tados- CCA que se diferencia das cooperativas tradicionais porter em seu corpo 

singulares que surgiram de assoc ia tes em assentamentos e que, alem de 

prestarem servicos e realizarem comercializacao, fazem cooperagao na producao 

sendo chamadas de Cooperativas de Produgao Agropecuaria - CPA. 0 assenta-

mento Vitoria discute presentemente sua transformagao juridica de associagao para 

CPA. 

Afirma-se que viveu o Ceara a maior seca do seculo. Em 1993, ano 

mais agudo do fenomeno, assentados dizendo viver em fazendas coletivas nao 

correram as frentes de emergencia - as frentes produtivas - fora de suas terras, junto 

deque a fazenda Vitoria forneceu agua para o municfpio de Itatira: a seca nao teria 

flagelado alguns agricultores localizados no semi-arido. Urn fenomeno dentro do 

fenomeno da seca no qual assentados apresentam-se. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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8. REFORMA AGRARIA : CONQUISTA DA COOPERAQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Associagao Brasileira de Reforma Agraria- ABRA entende que 

reforma agraria e obter uma melhor distribuigao da propriedade da terra, bem como 

da renda e da riqueza provinda de sua exploragao produtiva. 5 6 

GRZYBOWSKI tecendo comentarios sobre novas frentes de luta 

no campo, ao mesmo tempo que remete para experiencias coletivas de pequenos 

grupos, arremata afirmando que: 

"Elas apontam para os dois lados da questao dos camponeses na 
estrutura agraria brasileira: para lutar contra a sua exclusao e/ou subordinagao ao 
capital devem lutar tanto por terra como por novas formas de integragao na divisao 
social do trabalho e na economia como urn todo. Residiriam ai os germes de urn 
projeto novo de Reforma Agrar ia?" 5 7 

0 MST, explicitando objetivos a serem alcangados pela coopera-

gao agrfcola na sua politica, afirma a cooperagao 

"ser uma retaguarda economica de sobrevivencia no capitalismo, 
acumulando forga politica e criando condigoes para liberar trabalhadores para 
atuarem nas organizagoes e em todas as lutas da classe trabalhadora por conquistas 
economicas e pela transformagao da sociedade; contribuir para a organizagao da 
classe para conquistar a Reforma Agraria e a implantagao de urn sistema socialista" 

Noutro sentido de ver a Reforma Agraria, esta o ponto de vista de 

como devem ser as propriedades reformadas. 

Ilustrando com a posicao de ALVES, tratando do 'desafio do 

pequeno produtor', afirmando que deixado as leis de mercado "... a agricultura 

tradicional de pequeno porte, sera eliminada, sem oportunidades, exceto a migracao 

para os que nao puderem modernizar-se" 5 9. Mais a frente e enfatico na justif icativa 

e num dos papeis da reforma agraria: 

"A distribuigao dos estabelecimentos em classes de area (no 
Nordeste) indica a presenga de elevado numero de estabelecimentos que nao 
alcangam o tamanho mfnimo que permita a modernizacao (...). Deve aumentar o 
numero de estabelecimento de 20 a 100 hectares e reduzir os de menos de 20,. os 
minifundiarios da classe". 6 0 

Uma questao agraria - posta para o capital e como pordiferencia-

gao e resolvida - recebe sintese de SANDRONI: 

" 0 fato de que a maioria dos pequenos produtores se arrufnam, 
proletarizando-se, enquanto umaminoriaconsegueseenriquecertransformando-
se em pequenos capitalistas agrarios, nao e outra coisa do quezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA uma das vertentes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pelas quais o capital resolve a questao agraria". 6 1 

E faz nota, que e um desafio: 

"Aforma concreta como o capital vem resolvendo a questao agraria 
no Brasil apresenta uma particularidade que certamente dificultara enormemente a 
organizagao da agricultura em bases socialistas. Isto e, a concentragao de propri-
edade territorial e a centralizagao de capital produtivo agricola nao vem resultando 
numa concentragao da producao semelhante a existente no setor industrial. Enquan-
to que neste ultimo setor a maior parte da produgao tern origem nas grandes 
empresas oligopolicas e monopolicas, na agricultura a produgao e infmitamente mais 
dispersa e a maior parte da produgao depende de fazendas de tamanho pequeno 
e medio. Encontrar formas de coletivizagao para esta produgao atomizada - mas 
geralmente mais eficiente do que a existente nas grandes propriedades agricolas -
sem que a produtividade se reduza, sera provavelmente uma das tarefas mais 
complexas colocadas para a construgao da sociedade socialista". 6 2 

Aceitando-se que nao se vivencia presentemente, nem foi vivenciada 

no periodo entre 1985 a 1990, uma Reforma Agraria, expressoes de praticas 

coletivas em assentamentos sao inusitadas, haja visto que a coletivizagao de terras, 

vis-a-vis a individualizagao, e rara sob o ponto de vista de estudos academicos; junto 

de que tais estudos - no momento dofato - nao existem. As experiencias - a exemplo, 

como a do Caldeirao - fazem parte de comparagao com outros paises, ou ainda 

quase levados aozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status de lendarias, apesar do esforgo. Veja-se que a experiencia 

citada, apesar de contar com remanescentes vivos, esta como que num passado 

longinquo: 

"... naquele pedago do Ceara, um tipo de vida e de trabalho e 
convivencia totalmente fora dos padroes individuals e capital ista...: A populagao do 
Caldeirao constituia uma especie de sociedade de trabalhadores rudes (...). Todos 
trabalhavam, inclusive o beato (Jose Lourengo). 0 produto de lavoura era deposi-
tado em armazens e distribuido de acordo com as necessidades de cada um...(19) 
. 0 Ceara. Em edigao de 10/jul/1929". 6 3 

Sem discutir a qualidade da experiencia e suas causas, a possibi-

lidade da existencia de fazendas coletivas ja fora apontada por ENGELS em 1894, 

mostrando que praticas fundamentals teriam que ser feitas numa transigao do 

capitalismo para o socialismo. Assim e, que afirma: "Hoje em dia, a propriedade dos 

meios de producao em maos dos produtores individuals nao confere a estes 

produtores nenhumaliberdade real". 6 4 

Opositi vamente a esta realidade e necessario transfehros meios de 

produgao aos produtores como propriedade coletiva, por conta da realidade dos 

produtores individuals, e oferece-nos indicagao de transigao:"... antes de mais nada, 

em canalizar sua producao individual e sua propriedade privada para um regime 
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cooperative-, e nao pela forga, senao pelo exemplo, e proporcionando auxilio social 

comessafinalidade". 6 5 

Essadiretriz, justificava Engels, deveserlevadaemconta, porque 

nas grandes fazendas redistribu Idas a coletividade a exploragao de terras coletiva-

mente e antes de tudo preparada no proprio capitalismo sendo, portanto, a 

expropriacao dos proprietaries fundamental e, sobretudo, possibilidadeconcreta. 

Em sua sintese: 

"Nessas propriedades a transformagao do sistema de exploragao 
capitalista em um sistema de exploragao coletiva ja esta totalmente preparado e 
pode ser realizado da noite para o dia, exatamente da mesma forma que, por 
exemplo, fabrica do Senhor Krupp ou do SenhorVon Stumm". 6 6 

Portanto, assentamentos coletivos, mesmo que sob ilustragao, 

inserem-se como fundamentals para a regiao Nordeste semi-arida, e nas possibili-

dades da organizagao de unidades produtivas, acima de tudo quando e levado em 

conta o posicionamento de ANDRADE ao falar da problematica da produgao do 

espago, dizendo que"... producao do espago geografico, do espago social, e da 

maior importancia para a sociedade, de vez que da forma produzida vai depender 

a vida da populagao". Importante ainda quando e ouvido o pensador no momento 

que o mesmo fala de ecologia, agricultura e organizagao do espago, esclarecendo 

possibilidades de assentamentos rurais: 

"... ao inves de se pensar na necessidade de intensificagao cultural 
da soja ou da cana-de-agucar para exportagao, deveria-se pensar na necessidade 
de estimular a producao de arroz, de milho, de mandioca e de feijao para que a 
populagao brasileira tivesse os alimentos de que necessita, produgao que poderia 
serobtida em pequenas propriedades familiares, aglutinadas em cooperativas que 
controlem a comercializagao dos produtos agricolas excedentes ou ate em coope-
rativas que explorem, de forma comunitaria, grandes areas, propriedades de porte 
medio e grande. Este tipo de cooperativas foi previsto pelos varios estudiosos 
juristas, economistas, geografos, sociologos, politicos etc. - que nesta segunda 
metade do seculo XX vem defendendo teses favoraveis a uma politica de reforma 
agraria". 6 7 

0 cooperativismo na produgao foi praticado em diversos pafses na 

forma de Kolkoz, Kibutz, Ejido, CAP e CPA. No entanto sao diferentes do modelo 

decooperativaque gragou no Brasil onde, apesar de cooperagao nos servigos e no 

consumo, naofoiobtida coletivizagao na produgao. 6 8 

Mostrando a desassemelhanga de cooperativas tradicionais no 

Brasil com a cooperagao socialista- mais expressiva no Kolkoz (Uniao Sovietica) e 

CPA, em Cuba - podem ser encontrados estudos das cooperativas aqui praticadas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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onde pode ser obtido esse cotejamento. A sfntese dos estudos pode ser apresentada 

com SARAIVA mostrando cooperativa como sociedade anonima e nao praticando 

a cooperagao na produgao, por serem de servigo a partir de unidades individuals. 6 9 

Em SCHENEIDER, encontra-se resumo: 

" 0 cooperativismo tfpico, quando sobreposto a uma base produtiva 
desigual comandada pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA livre iniciativa tende a aprofundar as desigualdades 
existentes (...). Por isso, continua utopico pensar-se que esse cooperativismo 
individualista, inserido no contexto de uma formagao social que tern no capitalismo 
o seu modo de produgao dominante, atue no sentido de reverter a dinamica da 
expansao do capital e das forgas sociais que sustentem este processo". 7 0 

8.1. Entre o parcelamento e a cooperagao. 

Do ponto de vista das propostas de cooperativismo em assenta-

mentos observam-se vias conflitantes. Uma que reforga o cooperativismo individu-

alista e outra propoe coletivizagao. 

Ilustra bem a primeira o modelo de CONTINI et al no qual tern como 

principios - entre outros - de que a agricultura moderna e competitiva e que 

cooperativismo e instrumento complementar para implementagao da justiga social 

no campo. Nesta proposta, sao apresentados modelos tipicos de propriedade que 

se diferenciam pelos tamanhos dos lotes (4,5 ate 400 ha) e diz: 

"... que os projetos (de assentamento) sejam constituidos por lotes 
com exploragao individual familiar. Nao se recomenda a exploragao coletiva das 
areas, a nao ser em casos especiais e com acompanhamento cuidadoso de seu 
desempenho". 7 1 

A outra vertente, na qual pode ser incluida a proposta de SILVAet 

SILVA, por verem 'uma tendencia conservadora nos loteamentos', antevendo 

exploragoes em comum, com a "... area original nao (sera) dividida, pelo menos na 

primeira etapa que se segue a instalagao do assentamento". 7 2 

Do ponto de vista da cooperagao na produgao, a vertente em tela 

e mais sistematizada pelo MST, que propoe um sistema cooperativista como 

construgao de um sistema economico alternative para alcangar mais rapidamente 

o desenvolvimento social das familias assentadas. Dentre orientagoes para esse 

desenvolvimento destacam-se: 

"Ir desenvolvendo as diferentesformas de cooperagao agrfcola, de 
maneira gradativa, combinando as diferentes formas estimulando sempre a forma 
superior de organizagao social da produgao que e a COOPERATIVA". 7 3 

porque zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"A permanenda de pequenas parcelas individuals para o trabalho 
ou a delimitacao de lotes individuals de terra, nao deve ser obstaculo para 
implementacao deformas cooperativas de producao e outras iniciativas associativas". 

Tambem situado nesta vertente- do nao parcelamento- mais 

explfcito com respeito a cooperagao nos assentamentos, SANTANA fundamenta 

suas propostas no questionamento ao modelo de desenvolvimento vigente no Pais 

e dentro de uma questao agraria: 

"A luta pela reforma agraria hoje, no Brasil, muito alem da questao 
social, se coloca como uma luta politica e economica que, em sua essencia 
questiona a forma como vem se organizando e desenvolvendo a agricultura na 
economia brasileira. A questao da terra representa, de fato, a real dimensao do 
problema global do modelo de desenvolvimento brasileiro". 7 5 

No seu ponto de vista, assim deveriam ser implantados os assen-

tamentos: 

"Que o imovei nao seja parcelado imediatamente, para garantir 
autonomia dos assentados na discussao da melhorforma de potencializar todos os 
recursos naturais e humanos existentes, a partir da compreensao de que o imovei 
e uma unidade produtiva e que deve estar integrado ao processo de desenvolvimen-
to do municfpio e da regiao onde esta localizado". 7 6 

Esta proposta, que radicalmente e diferente de propostas como a 

de Contini et al, tern tambem sua fundamentacao a partir da observacao dos 

movimentos populares que se processam no campo, mostrando que tais movimen-

tos -como o MST- estao questionando "nao (e) apenas a forma de apropriacao, mas 

tambem o uso e a gestao dos recursos naturais necessarios a producao agricola, 

agroindustrial e industrial". 7 7 

A proposta em tela critica parcelamento eapontapossibilidades 

de assentamento, assim: 

"Desta forma, nao teremos uma reforma agraria de faz-de-conta, 
que divide terras e miseria, e que resulta em pequenos proprietaries isolados, 
descapitalizados, impotentes diante das regras do mercado capitalista e das 
condigoes naturais de cada regiao. Nesta concepgao de reforma agraria, os projetos 
de assentamento tornam-se uma unidade produtiva integrada (intemamente e com 
a economia de mercado), que, atraves de uma organizagao cooperativa, passa a ter 
uma identidade empresarial coletiva, com capacidade de contrair emprestimos, 
comercializar sua produgao, firmar convenios e, o que e mais importante, reter a 
populagao ocupada e produtiva no campo". 7 8 

8.2. Frente a experiencia do parcelamento 

Ate 1985 nao eram conhecidas experiencias de "assentamento" 

onde as fazendas nao fossem divididas, loteadas, seccionadas, parceladas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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0 primeiro parcelamento no Ceara foi o da fazenda Japuara, 

localizada a 8 km ao sul de Caninde e 120 km de Fortaleza, com area de 1.863 ha, 

sendo desapropriada em marco de 1971 apos conflito que resultou em quatro 

mortos. Em 1973 foram titulados 44 parceleiros que nao respondiam a processo 

criminal e em 1985 outros 7, apos absolvicao. Os parceleiros tern como atividades 

economicas algodao, mamona, milho, feijao e pecuaria em pequena escala, em 

lotes com area media de 35,72 ha. A sintese da acao assim pode ser vista: 

" 0 proprio INCRA encarregou-se de realizar azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA anti-reforma. Limi-
tou-se a levantar o perimetro e parcelar especialmente a area... A unicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA obra 
realizada pelo INCRA, foi a colocacao de uma imensa placa com os dizeres: Projeto 
de Assentamento Presidente Medici - Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma 
Agraria". 7 9 

No Periodo de 1971 a 1985, a "reforma agraria" deu-se com 

parcelamentos que se concretizavam com as titulacoes aos posseiros. 

Tal fornecimento de titulos dava-se apos aquisicao de terras pelos 

programas PROTERRA/FUNTERRA, Projeto Ceara e Desapropriagao. 0 primeiro 

adquiriu 250 imoveis com 229.752 ha e titulou 1.907 familias. 0 segundo adquiriu 24 

imoveis com 36.151 ha e forneceu titulos de terra a 572 familias. As desapropria-

coes- no periodo de 1971 a 1983 - somaram 41.370 ha, existindo nas fazendas 1.244 

familias. Ate julho de 1985 haviam se realizado 1.151 assentamentos - colocacao 

em parcelas -, estando por se realizar 95, e foram entregues 836 titulos e sendo 

previstos outros 1.407. 

Essas titulagoes tinham como pressuposto a participagao ativa do 

latifundiario, fundamentalmente: 

"a) Selegao da area que iria ceder. (Sempre as terras de baixa 

qualidade destituldas de benfeitorias, principalmente em termos de recursos hidricos). 

b) Selegao de beneficiarios. (apontava os trabalhadores mais 

proximos, visando a continuar o status quo). 

c) Projeto de Parcelamento. (Verdadeiro crime contra o Planeja-

mento ffsico. Existem parcelas com ate 600 h a ) " . 8 0 

Vimos que flagelados sao tambem oriundos de parcelamentos, 

indicando que a pratica do loteamento e nao-recomendavel para o semi-arido. Ate 

mesmo o INCRA admite que as condigoes dos posseiros apresentam resultados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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negativos desta "reforma agraria": 

"... a situacao dos parceleiros do PROTERRA/FUNTERRAmerece 

atengao especial. Por todos os equivocos cometidos em sua implantagao, neces-

sario se faz uma revisao por parte do INCRA. Sao quase 2.000 familias em 

dificuldades...".8 1 

Executar um parcelamento significa dividir, lotear, repartir uma 

fazenda, conforme e ilustrado na planta em anexo. 

8.2.a. Capacidade de uso das terras: um alerta 

Sabe-se que as terras nao se mostram na natureza com uma unica 

fertilidade. MARX demonstrou o significado de diferentes fertilidades de terras que 

se apresenta quando existe loteamento efetivo de propriedades; ou seja, demons-

trou que a apropriagao privada - individualizada portanto - de terras, leva a produgoes 

nao homogeneas, e explicou as diversas rendasfundiarias. A sua presenga da-se 

com a agricultura capitalista sendo que a figura do proprietario territorial esta 

separada da figura do capitalista, ou seja, a produgao esta organizada pelo 

capitalista. Duas rendas surgem: a absoluta e a diferencial. A primeira surge porque 

o proprietario de terra recebe do capitalista um tributo suplementar ao prego social 

de producao pelo monopolio das terras por parte daquele. 8 2 

A outra, a renda diferencial, e explicada partindo da existencia de 

diferentes fertilidades das terras: a renda e excedente sobre o lucro medio do 

locatario da terra, aquele que usa a terra. A renda, ressalta-se, nao e criada pela 

terra; porem pelo trabalho que em diferentes terras produz diferenciadamente. 0 

diferencial provem da diferenga entre o prego social dos diversos produtos agricolas 

e seu prego de produgao em cada terra individualmente. 

Sob propriedade privada de terras com fertilidades diferentes -

capacidades de uso diferentes-, tanto a renda absoluta quanto a diferencial surgem 

na agricultura. A propriedade privada de terras e fundamental para existencia da 

renda absoluta sendo, esta, parte da mais-valia que nao se transforma em lucro 

medio, e a diferenga de fertilidade de diversos solos e condigao para que ocorram 

diferentes produtividades do trabalho, o que e condicao para que ocorram formas 

diferentes de mais-valia. 

Portanto, e o monopolio de terras fundamental para que seja 
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formado um prego social dos produtos na agricultura, ou base material para que 

surjam as rendas absoluta e diferencial, ou seja: existindo terras com capacidade de 

uso diferentes ejustamente porque nas melhores terras o trabalho e mais produtivo, 

terras monopolizadas originam rendas do capitalista para o proprietario fundiario, 

sendo a uniao numa so figura destes uma forma de manifestacao da propriedade 

da terra e, sobretudo, nao eliminagao da propriedade nem da existencia de terras 

com diferentes fertilidades. 

0 conceito de capacidade de uso, nos diz que quantidades 

diferentes de produtos sao obtidas quando terras diferentes sao cultivadas por uma 

mesma quantidade de trabalho ou, por outro lado, que quantidade diferentes de 

produtos serao obtidos quando terras sao cultivadas por quantidades diferentes de 

trabalho. Depreende-se, com isso, que existirao diferentes producoes e produtivida-

des quando terras monopolizadas - lotes/parcelas - sao cultivadas. 

Mostra ainda o conceito que essa "desigualdade" na qualidade das 

terras aponta para resultados de producao dizendo que a natureza distribuiu classes 

de solo diferentes, porem nao e ela quern as monopoliza, significando que a 

concorrencia entre proprietaries de terra e busca em captar os resultados de 

produgao em diferentes solos; ou seja, existe na natureza da concorrencia entre 

monopolistas de terras- na figura fundida com a do capitalista ou nao - a 

individualizagao de diversas capacidades de uso e a sua fragilidade frente aquela 

concorrencia; ao mesmo tempo que e concorrencia a disputa entre proprietaries de 

terras e capitalistas -fundidos ou nao na mesma figura - para captarem efetivamente 

os trabalhos operados nas terras com capacidade de uso diferentes. Em suma: sob 

propriedade privada de terras, concorrencia capitalista mostra que existem terras 

com capacidade de uso diferentes e que, antes de tudo, a propriedade de terras 

aprisiona - monopoliza - diferenciadamente diversas capacidades de uso, que assim 

nao se apresentam na natureza. 

A capacidade de uso das terras e um conceito agronomico que se 

fundamenta em fatores limitantes das condigoes agricolas do solo - deficiencia de 

fertilidade, deficiencia de oxigenio, suscetibilidade a erosao e impedimento ao uso 

de implementos agricolas - que se combinam a mais outros trinta sub-fatores que, 

ao final de estudos pedologicos, e obtida uma classif icagao de solos expressada em 

oito classes, tendo cada uma cinco graus de limitagao. Tal classificagao e tambem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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feita pelos agricultores, sendo chamada no Ceara de qualidade das terras. 

As classes vao desde a possibilidade de culturas anuais sem 

nenhuma pratica conservacionista - passando pela possibilidade de diversos usos 

pecuarios - ate o impedimento total de qualquer pratica agricola. Evidente esta que 

o controle do uso dos solos (ser proprietario de uma dada fazenda) leva a 

apropriacao de rendimentos diferentes que as terras proporcionam, ao lado do 

controle estrategico frente ao fenomeno climatico da seca, no caso do semi-arido. 

Apropriar-se do conjunto mais diversificado de classes de solos e apropriar-se de 

potenciais naturais para resistencia a seca e, numa relacao com o mercado, 

possibilidade de uma produgao diversif icada. 8 3 

Distingao fundamental ha que ser aqui feita. Dois conceitos sao 

postos quando e buscada possibilidade de uso agricola. 

Um segundo conceito indica potencial de uso em grandes exten-

soes de terra e uso a partir de condicionantes inerentes ao clima, relevo e solo. 

No Pais RADAMBRASIL produziu estudos e relatorios que indicam 

capacidade de uso a partir deste conceito, que preocupa-se com o mercado na 

determinagao das classes de solo: 

"0.. . potencial economico esta condicionado nao so pela qualidade 
intrfnseca dos recursos naturais, mas tambem pela tecnologia aplicavel na sua 
transformagao em bens de consumo, pela magnitude de uma demanda insatisfeita 
e pela existencia de uma infra-estrutura que permite a sua comercializagao compe-
titivamente". 8 4 

Acapacidade de uso indica para horticultura, lavoura, agricultura, 

fruticultura, pastos, silvicultura e preservagao, conceituando como boa, regular, 

limitadae marginal. 

No momento que e definida a classificagao das terras sao indicados 

os solos encontrados nos estudos, sendo que apresentando grandes manchas de 

um unico tipo de solo nessa grande area de terras. Por exemplo, no Ceara, sao 

apresentadas terras, onde situa-se o municfpio de Itatira, classificados comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Re em 

aproximadamente 1/3 da area do municfpio. 

Ora, este conceito e abrangente no sentido de area ffsica e 

homogeneizador no sentido de classificagao de terras: trata grandes extensoes de 

areas, fazendo com que uma dada fazenda aparentemente seja somente de solos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Re, ao mesmo tempo tende a levar toda a extensao classificada para uma unica 

cultura. Por conseguinte, e nao separando-se da abrangencia citada, a 

homogeneizacao da extensao de terra faz com que diferencas entre solos - por 

exemplo litolicos ou nao - nao seja observada. 0 conceito faz com que uma grande 

extensao de area seja tida como de uma unica qualidade de uso. Alem do mais, deve 

ser levado em conta que a classificacao busca conhecer os solos somente na 

verticalidade de si proprios, os solos sao estudados dentro deste conceito, a partir 

das possibilidades de ampliacao da sua fertilidade. 

Para melhor compreensao de que existem diferencas entre os dois 

conceitos, vale destacar: 

Este segundo conceito, ilustrando com levantamentos feitos na 

fazenda Vitoria, quando e feita uma relacao quantitativa de cada classe (de solo) em 

funcao de toda a area, as porcentagens apresentam-se em termos absolutos: cada 

classe de solo apresenta-se indi vidualmente em relacao ao total da area da fazenda. 

Por exemplo, sendo observado o quadro 19, podemos ver que a classezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PE 

representa 11,1 % da area da fazenda, enquanto a classe Re representa 28,9 %. 

Q U A D R O 19 

F A Z E N D A V I T 6 R I A 

S l M B O L O , E X T E N S A O E D I S T R I B U I C A O P E R C E N T U A L D A S U N I D A D E S D E M A P E A M E N T O 

Unidade de mapeamento Extensao (ha) % em relacao a area total 

PE1 340 8,5 

P E 2 

P E 103 2,6 

P E 103 2,6 

N C 

N C 1.112 28,0 

R e 740 18,6 

Re1 511 12,8 

R e 2 24 0,6 

R e 3 

Re 615 15,5 

P L 404 10,2 

Sub-total 3.952 99,4 

Espe lhosd agua 23 0,6 

Total 3.975 100,0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: CEARA. FUNCEME, 1990 
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No primeiro conceito a apresentacao das classes em termos 

quantitativos seda a partir de area equivalente: a partir de ponderacoes, participa-

cao relativa da classe de capacidade de uso, dentro da fazenda, e apresentada 

em funcao da relacao que existe entre as classes, nao sendo cada classe vista 

individualmente; existindo relacao quantitativa em fungao da qualidade de cada 

classe. Por exemplo, sendo observado o quadro 20, podemos ver que a classe I llec 

(com 206 ha) tern uma area equivalente a 74 ha e sua participacao relativa nas terras 

da fazenda e de 6,2%, enquanto que a classe VIII tern uma area absoluta de 24 ha 

e uma equivalente de 0,64 ha, ao mesmo tempo que a participacao relativa e 0,7%. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 20 

FAZENDA VIT6R1A 

EXTENSAO E DISTRIBUICAO PERCEPTUAL DAS CLASSES DE CAPACIDADE 
DE USO EM  RELACAO A AREA TOTAL E RECOMENDACAO DE USO 

Claate da 
capacidad*  

de u s o 

E x t e n s a o Participant Araa 
(ha) relativazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (%) Equivalent* Racomendacao da uao 

IVes 

Vlec 

Vies 

Visa 

Vl les zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

206 

874 

330 

1.016 

300 

501 

6,2 

26,6 

10,0 

31,0 

9,1 

15,3 

74,16 

188,78 

25,41 

78,23 

23,10 

23,04 

No periodo chuvoso plantio de 

culturas de ciclo curto como 

feijao, milho e mandioca. Cultura 

do sistema radicular bem 

desenvolvido para captacao de 

umidade nas camadas mais 

profundas, tais como fruteiras. 

Utilizar com culturas perenes, 

pastagens e reflorestamento. 

Culturas anuais, desde que 

obedecidas praticas 

conservacionistas. Melhor uso 

sera com pecuaria. 

Impropria para culturas anuais. 

ode ser usada com cultivos 

permanentes, pastagens e 

reflorestamento. Praticas 

conservacionistas devem ser 

usadas rigorosamente. 

Apresenta resticoes para uso 

agricola. Utilizar com pastagens 

e pasto adaptado as condicoes 

locais. Reflorestamento com 

especies nativas para a 

producao de cerca/lenha. 

Recomenda-se o seu uso com 

pastagens e pasto nativo 

selecionados. 

Impropria para culturas anuais e 

mesmo para certas culturas 

permanentes. Utilizacao com 

pastoreio e producao de madeira 

com restricoes 

Vl l les 24 0,7 0,64 Impropria para qualquer cultivo 

SU B-TO TAL 

ESP ELH O 

D'AGUA 

3.251 

23,4 

98,9 

0,7 

413,36 

TO TAL 3.274,4 99,6 413,36 

FONTE: CEARA. FUNCEME, 1990 e ASSENTAMENTO VITORIA, 1992 
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Um segundo ponto, e que liga-se ao primeiro, esta na apresentacao 

decada classe. 

No segundo conceito existe a apresentacao da classe em fungao 

dela mesma, sua absoluta classe em fungao dela mesma, sua absolutizacao 

enquanto classe de solo. 

0 primeiro aceita a classe de solo, porem submetida ao conceito -

ou a classificagao - de capacidade de uso. Ou seja: no conceito as classe de solo -

absolutas e individualizadas - estao submetidas a capacidade de uso, sendo "parte" 

da classificagao das terras. 

Tomandoo exemplo citado da classe, o solozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA litolico eutrofico A 

fraco textura media fase pedregosa caatinga hi perxerof ila relevo montanhoso 

substrato granito e gnaisse e parte da classe em questao, sendo que nos quadras 

ja comentados a apresentacao da classe e "impropria para qualquer cultivo". 

Pode ser dito, enfim, que: 

0 segundo conceito redunda na individualizagao de cada mancha 

de terra e descreve-a verticalmente. 

0 primeiro conceito desindividualiza cada mancha de solo, ou poe 

cada mancha no seu contexto horizontal, como de um todo, ou nao parcela o todo. 

Mais ainda: o conceito classifica terras por admitir que os solos tern um uso - sao 

humanizados - e que este e em funcao de outras terras com diferentes qualidades. 

8.2.b. Frente ao dilema de Duque 

A regiao semi-arida esta sujeita a emergencia da seca, bem como 

a diversidade da regiao determina uso agricola diferente, ou seja, os usos agricolas 

devem ouviro que a regiao oferece como potencial e como impedimentos. Classicos 

sao os ensinamentos de DUQUE para o chamado polfgono das secas: 

" 0 homem pode se considerar desarmado diante do clima e das 
forcasfisicas se ele nao se agarrar aos outros seres vivos para tirar proveito das suas 
influencias beneficas, das assoc ia tes coletivas, de coabitacao com plantas e 
animais no uso comum de determinado espago" 8 5 . 

Quando propoe administragao de fazendas nas zonas secas do 

Nordeste, recomenda propriedades grandes como garantia de sucesso. 

Atentando para uma analise considerada esthtamente "tecnica", tal 

administragao deve ser, sob o ponto de vista ainda de Duque, feita sob um piano zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fundado nas condigoes agroecologicas do semi-arido a partir de uma classificagao 

de capacidades de uso. 

Observa-se em Duque uma contradigao entre o tecnico - visto como 

preocupado com o estudo da semiaridez - e entre o pesquisador social - aquele 

preocupado com a humanizagao do semi-arido. De sua obra saem ensinamentos 

fundamentals para se buscar uso de terras no semi-arido. Ve-se que, mesmo 

esquecendo ser a propriedade privada como causa do flagelamento, sao dados 

indicatives sobre possibilidades de uso. Veja-se que quando busca formular uma 

'doutrina das secas' ele combina irrigagao - quando possivel - com a grandefazenda 

sertaneja, assim: 

"Advogando a exploragao particular da grande fazenda, na area 
seca, nos procuramos dar ao proprietario o rendimento suficiente para ele manter 
os moradores, fazer melhoramentos e preservar os recursos naturais. Ao mesmo 
tempo somos favoraveis ao trabalho coletivo, liberal, da familia pobre nos agudes 
publicos, porque sao esses os unicos pontos onde e possfvel f ixarmos trabalhadores 
moveis, garantirmos as colheitas de alimentos para a gente da terra da seca la fora, 
evitarmos aszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA retiradas nas crises, e estabelecermos assistencia medica, religiosa, 
educagao civica e higiene e instrugao tecnica, agr icola". 8 6 

Nao obstante o carater de buscar manter propriedade, fica I impido 

que esta combinagao reforga o quefoi aqui adiantado sobre o que e proprio do semi-

arido e as fertilidades diversas de terras. 0 trabalho "coletivo liberal" e parte da 

contradigao em Duque, que mesmo assim oferece indicativos de exploragao de 

terras na regiao semi-arida. Sem muitos rodeios indica que possiblidades de 

resistencia no semi-arido passam pela cooperagao na produgao, a partir da 

experiencia do indigena e sintetiza: 

"Em 300 anos a civilizacao Nordestina pode ter evoluido muito na 
tecnica das comunicagoes, no emprego das maquinas em geral, no regime politico, 
na alfabetizagao parcial, etc., porem ela regrediu tremendamente na cooperacao. 
na harmonia, na uniao do trabalho mutuo. nas qualidades de individuos como 
unidade da multidao". 8 7 

Nao so nestas passagens, porem em toda a obra de Duque sobre 

o "poligono das secas", existe a contradigao entre o que e indicado para o semi-arido 

eoquefazoflagelamento-apropriedade capitalista- devendo, portanto, serlevado 

em conta o que ensina Duque, concedendo a ele as devidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA venias neste sentido. 

Assim e que, aqui, quando vemos possibilidades de uso no semi-arido, aceitamos 

os pontos de vista "tecnicos" de Duque lembrando sempre dessa sua preocupacao 

com a propriedade das terras. Vejamos mais o contraditorio de Duque, buscando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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outros indicatives de possibilidade para o semi-arido, no momento que ele discute 

questoes de exploragao em agudes publicos - complementar a propriedade 

particular conforme acima foi adiantado - sobre a questao especif ica de exploragao 

em lotes, portanto em parcela. 

Parte da suposigao de que "Excluindo as terras devolutas nao efacil 

encontrar-se um latifundio" para dai propor o uso dos agudes publicos, irrigagao. 8 8 

Mesmo assim admite que "0 lote familiar grande facilita mais a conservagao do 

solo...", ao mesmo tempo que ve como possibilidade de exploragao explorar todo 

o reservatorio como uma celula agricola, sob uma unica administragao. 8 9 

Esta possibilidade de exploragao - sob a forma de "cooperativa ou 

sociedade" - seria para fazer 

"... todas as operagoes de compra e venda, em grande escala, que 
industrialize as colheitas, que empresta dinheiro a familia do irrigante e que esta, em 
lavrando o seu lote, entregue as safras ao organismo supervisorjuntamente com a 
sua confianga". 9 0 

Sem discutir que o modelo de cooperativa ou sociedade proposto 

por Duque e, em essencia, o que gragou nas cooperativas tradicionais e aqui ja 

comentado, nem discutindo que o modelo objetiva - pelo menos em Duque -

"estomagos nutridos e emogoes acalmadas", ve-se que reproduz um parcelamento. 

Apesar disso, as economias de escala a montante e a jusante de cada parcela sao 

coerentes para como modelo. Porem, efundamental, esta presentena possibilidade 

da proposta -fundada no que diz a semiaridez e na capacidade de uso - de serfeita 

agricultura em lotes grandes e sob uma administragao unica. 

Em sintese, os estudos de Duque sobre o semi-arido revelam que, 

mesmo sob o manto de um parcelamento, indicagoes de uso comum da regiao. Este 

ponto de vista "tecnico", entretanto, vaideencontro a propriedade, como fez Duque 

no momento que se preocupou com a concorrencia. 

Esta em Duque, emblematicamente, uma sintese de possibilidade 

de exploragao de terras no semi-arido, buscando utilizar o conceito de capacidade 

de uso. Ve-se que na sua propositura existe cuidado em manter a propriedade o que, 

por conseguinte, faz mover a possibilidade dentro de propriedades individuals. Ao 

mesmo tempo a possibilidade individualista, tanto no sentido do uso quanto ate de 

insergao no mercado que tenta preservar a propriedade, frente ao semi-arido sao 

possibilidades numa unidade de produgao, e coletiva. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A garantia de sucesso, evidentemente para o proprietario, apre-

senta administragao devendo ser unica e em grandes propriedades, sob um piano 

fundado nas condigoes agroecologicas a partir da capacidade de uso. 

Com respeito a cooperagao e vendo o Duque "liberal", pode ser 

encontrada sua justificativa quando o pesquisador trata das experiencias dos 

"amerindios". 

Sem discutir se houve ou nao a regressao apontada, observa-se na 

passagem o assumir de que a cooperagao e fundamental para a possibilidade 

buscada. Importante ainda e ressaltar que a exploragao em lotes, portanto em 

parcelas, no momento que individualiza - privatiza - a apropriagao dos resultados da 

produgao, coletiviza as terras. 

Mesmo se fosse admitida a suposigao de que nao existiriam terras 

devolutas no Nordeste, pode ser visto que os minifundios nao sao viaveis. Ao mesmo 

tempo a possibilidade seria: "... explorar todo o reservatorio como uma celula 

agricola, sob uma unica administragao". 

Sob o manto do parcelamento, sob a forma de cooperagao 

tradicional, fica explfcito que a possibilidade e preocupada com a propriedade, com 

a concorrencia e com a semi-aridez. Portanto, o modelo, ou possibilidade, nao 

consegue fugir do que e proprio da regiao, ao mesmo tempo que assim fazendo e 

coletivista enquanto "tecnico" e individualista enquanto "pesquisador social", sendo 

que o segundo busca manter ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status social. 0 segundo contradiz-se com o primeiro 

porque o "tecnico" e coletivista. 

8.2.c. Uma ilustragao de parcelamento 

0 parcelamento traz possbilidade de que algumas parcelas sejam 

diferentes de outras. Dado que um parcelamento nao e autarquico, a concorrencia 

intra-parceleiros advinda da propriedade de terras diferentes, dar-se-a tambem junto 

da concorrencia entre o "parcelamento" e o mercado no qual os parceleiros 

interagem. E possibilidade de um loteamento reproduzir "artificialmente" a causa 

que faz pequenos produtores flagelados. Isto pode ser ilustrado quando e sintetizada 

a experiencia do parcelamento Monte Castelo, do qual foi aqui anexada planta. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO 21 

PARCELAMENTO MONTE C A S T E L O 

POSSIBILIDADES DE USO EM FUNQAO DAS C L A S S E S DE S O L O S 

Parcelas em 

uma unica 

classe de solo 

Quantidade 

(N°) 

!ndicacao de uso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i l l 2 2 ,29 Cul tura de c ic lo curto, ta is c o m o 

m i l ho , fe i jao e mand ioca 

IV 9 10,34 Cu l tu ras perenes, pastagens e 

f lo res tamento . Melhor uso c o m 

pecuar ia 

VI 22 25 ,28 Restr icao para uso agr ico la . Ut i l izar 

c o m pecuar ia e/ou pastos 

se lec ionados 

Tota ls 33 37,91 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: ALENCAR et al, 1985 

(1) Em relacao ao total de 87 parcelas 

Ve-se que 33 parceleiros estao restritos a produzir somente em 

uma unica classe, ou, dois somente poderao produzir culturas como feijao, milho e 

mandioca; nove somente culturas perenes; e, 22 nao podem realizar cultivos 

daquelas culturas alimentares. Quer dizer: trinta e um parceleiros nao podem 

produzir em suas areas milho e feijao, fundamentals para subsistencia. 

Nos lotes com classe III - para cultivo alimentar - existe uma 

diferenciacao com respeito ao tamanho: existem lotes na classe variando entre 22 

a 2,8 ha. Sendo feita uma estimativade produgao de feijao (por exemplo) em 600 

kg por hectare, um parceleiro diferencia-se de outro com produgoes de 13.200 kg 

e 1.680 kg. 

Mesmo com a tentativa em obter um certo equilibrio nas diferenci-

agoes pela agregagao em cada lote (diferenciado na classe 111) de f ragoes de outras 

classes, nao foi possivel levar agua para todos os lotes. Alguns lotes com potencial 

para pastagens artificiais - irrigadas - nao tinham agua, enquanto que outros sim. 

Em levantamentos que realizamos com os parceleiros sobre os 

seus desejos de explorar as terras de Monte Castelo, 26 deles afirmaram que 

continuariamo parcelamento; outros 11 ocupando lotes quase que totalmente com 
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classe VI, somente para pecuaria, afirmaram que buscavam uma alternativa para 

o parcelamento; 46 foram categoricos em buscar exploragoes coletivas. Quatro dos 

parceleiros nao responderam. 9 1 

Necessario foi dividir a fazenda em sub-areas, o que foi praticado 

pelos assentados. Dascinco, somente uma (V) nao foi projetada contratacao de 

mao-de-obra. Nolevantamentovimosque ocorria venda de mao-de-obra, fora do 

"assentamento". 

No momento que realizamos esse levantamento, passavam os 

parceleiros por duvidas internas entre a exploragao em lotes ou tentar coletivizagao. 

Nao obstante a demonstrada insatisfagao para com o loteamento, decidiram 48 

parceleiros sobre a possibilidade de buscarem ou nao meios para exploragao em 

comum conforme quadro seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Q U A D R O 22 

P A R C E L A M E N T O M O N T E C A S T E L O 

S I N T E S E D E D E C ISA O E N T R E U S O C O M U M O U INDIVIDUAL( I ) 

Objeto da d e c i s a o Vo tos 

F a v o r Cont ra 

1. Construcao de portoes/cancelas 20 21 

2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R050 das paredes do agude 00 49 

3. Construcao de cercas do perfmetro 03 44 

4. Manutencao do caminhao da associacao 23 20 

5. Compradetrator 05 36 

6. Comprademotocicleta 03 39 

7. Montagemdeserraria/madeireira 05 35 

8. Silotrincheira 04 34 

9. Capital decirculacao comum 10 32 

10. Compra de veiculo tipo Jipe 15 29 

11. Borracharia/reparo de pneus 06 29 

12. Rebanho bovino 00 37 

13. Pasto 

14. Curral 03 34 

15. Aprisco 00 34 

16. Casa-de-farinha 01 34 

17. Queijaria 02 31 

18. Reforco financeiro a bodega 03 27 

19. Horta 03 36 

20. Cultivo de ervas medicinais 00 32 

21 . Centra comunitario 01 34 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: ObservagSo de campo em Monte Castelo 

(1) Assemblcia realizada em 17/07/90. Os objetos de votagSo indicam possibilidade de uso comum dos mesmos. 

83 



Ve-se que somente o caminhao foi decidido para ser "coletivo" 

enquanto que os demais meios, ligados a producao ou a servicos, nao deixaram de 

ser possibilidade. 

Hoje o parcelamento ainda e fato. 

0 flagelamento tambem e fato em Monte Castelo. 

Observando-se a planta apresentada e lembrando-se das possibi-

lidades de uso em fungao das classes de solo, pode ser visto que 33 parceleiros 

estavam (e estao ainda) forgados a produzir em uma unica classe de solo, sendo 

que dois deles podem produzir somente culturas alimentares, nove somente culturas 

perenes, e vinte e dois nao podem cultivar culturas alimentares tipo milho e feijao. 

A rigor, trinta e um parceleiros, pelofato de que as terras dos lotes nao sao indicadas 

para cultivo de culturas de ciclo curto (alimentares), tern possibilidade de produzir 

tais culturas, em terras que sao improprias para tal. 

Pode ser observado que em alguns lotes nao existe agua. Noutros, 

existe potencial para irrigagao enquanto que nos demais este potencial e inexistente. 

Enquanto parceleiros desejavam manter o parcelamento, outros 

buscavam aiternativas ao mesmo, os quais tern seus lotes quase que totalmente 

localizados em classes para pecuaria. Outros mais buscavam explorar terras sem 

parcelamento. 

Existe contratagao de mao-de-obra e/ou assalariamento intra-

parcelas, bem como entre a "fazenda" e outros produtores. 

Assim, a venda de lotes eoutrasconsequencias, mais do que uma 

estrategia para consolidar a fazenda Monte Castelo, que foi palco de lutas e 

conquistas, mostra fragilidade entre os parceleiros, indo isso de encontro ao que 

disse VIANNA, que afirmou que a venda ou troca de lotes podem cumprir papel na 

subsistencia e inicio de capitalizagao dos "colonos". 9 2 

FRANCO mostra que o oferecimento de credito para assentamen-

tos que se parcelizaram, instaurou o confronto entre assentados e suas liderangas. 

Identificandoque 

a) " 0 esforgo de viabilizagao economico - coadunado com o de 
adesao a um projeto politico - revela dificuldades e atualiza uma tensao entre a 
proposta contida nas formas organizativas dos pequenos produtores e os agentes 
portadoresde recursos". 9 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b) "A intervencao do Estado atraves da injecao de recursos, se 
constituiu um novo marco de diferenciagao entre pequenos produtores. Esta se 
manifesta nao so numa maior ou menor possibilidade de sucesso economico, mas 

agudamente na alteracao da correlacao de forcas internas ao proprio grupo, 
fortalecendo e legitimando uns em detrimento de outros". 9 4 

Chega a essas conclusoes encontrando a possibilidade de ser ou 

nao contemplado o assentamento com recursos do Estado como determinante de 

diferenciacao interna no assentamento. Outros determinantes, oucriteriosdefinidores 

de formas diversas de cooperagao, conforme diz Franco, existentes no assentamen-

to antes daquela possibilidade de recursos, sao apontados como tambem 

determinantes da diferenciacao, a saber, quantidade de membros porfamilia (forga-

de-trabalho); tamanho e condicoes tecnicas dos lotes recebidos; o sistema de plantio 

de cada familia assentada, nem sempre coincidentes; e mesmo questoes etnicas 

(por exemplo, caboclo x de origem). 

Do nosso ponto de vista os "criterios" sao o fundamento da 

diferenciagao: nasce no proprio assentamento e se potencializa e/ou aflora com o 

oferecimento de credito, porque antes do confronto entre assentados e suas 

liderangas ja existiam diferengas de forga-de-trabalho entre familias (quer de 

'caboclos' ou 'de origem') e entre tamanho e condicoes tecnicas dos lotes recebidos. 

Acertadamente Franco tira suas conclusoes de experiencias de 

organizagao (ou tentativa de conquista de cooperagao) de pequenos produtores, 

observando que: ao final da experiencia o Estado interferiu preponderantemente 

sobre os produtores; que a viabilizagao economica e dificultada com oferecimento 

de credito pelo Estado ao lado das diferencas entre os 'pequenos produtores'; e 

existe - ou se manifesta- uma diferenciagao entre os assentados, ocorrendo o 

fortalecimento de uns em detrimento de outros. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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9. RESISTENCIA COLETIVA EM T E R R A S CONQUISTADAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 . 1 . Autogestao: saida do capitalismo? 

Aceitando os pontos de vista de CARVALHO sobre Autogestao, e 

pressupondo que os trabalhadores tern o poder de tomar decisoes sobre a producao 

e distribuigao atraves da participacao direta, a nocao de autogestao deve ser vista 

como uma sucessao (um processo), torna-se uma gradacao no continuum de 

autogoverno, tendo como climax unidades de produgao antiburocraticas e 

antilucrativas, apresentado quatro maneiras de autogoverno: 

1. Democracia participante: 

"Nesses tipos de organizagao qualquer pessoa pode se tomar um 
lider e todos ajudam na escolha de um lider, mas, uma vez escolhido, ele/a lidera 
e os outros seguem, ate nao mais considerarem que o lider esteja representando 
eficientemente seus interesses". 9 5 

2. Co-determinagao 

"Nao importa os antecedentes dos indivfduos, desde que ele ou ela 
sejam membros de uma organizagao desse tipo, compartilham de toda autoridade 
existente". 9 6 

3. Comunidade-de-interesses: 

"Nela, todos lideram. Por causa do reconhecimento profundo de 
seus interesses comuns, qualquer pessoa esta na posigao de falar em nome do 
grupo. (...), os grupos organizados em comunidades-de-interesses querem estabe-
lecer uma base de poder independente atraves do qual pretendem inf luenciar o curso 
da sociedade em geral". 9 7 

4. Autogestao 

Neste tipo de autogoverno algumas caracteristicas destacam-se: 

a. Todos os trabalhadores administram diretamente a unidade de 

produgao, ou firma como denomina Carvalho. 9 8 

b. Contem em sua complexidade todos os modelos anteriores do 

continuum. 

c. Os trabalhadores podem votar, se transformar cada um em lider, 

tendo este que responder as necessidades e interesses das mais extensas comu-

nidades entre as quais a firma esta localizada. 

d. Pela rotatividade da diregao, os lideres e seguidores sao as 

mesmas pessoas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Poracertaremresponsabilidadesexternase intemasasunidades 

de produgao, os autogestionarios adquirem identidade como trabalhadores e como 

cidadaos. 

Esta ultima caracterfstica apontada leva a uma outra - de carater 

globalizante - na qual o governo autogestionario "... nao e apenas urn modo de 

organizar uma unica firma, mas e - simultaneamente - uma forma de organizacao 

social". 9 9 

Tendo em vista que os trabalhadores da fazenda Vitoria, pelo que 

anotamos aqui inicialmente, estariam dando sinais de uma nova organizacao social, 

o questionamento surge: 

0 que leva os agricultores de Vitoria, no momento agudo de seca, 

nao se mostrarem vivenciando o fenomeno? Que elementos de existencia da 

fazenda se constituiram para que seja buscada a formalizacao de propriedade 

coletiva, ao inves da individualizacao da terra? Estaria acontecendo exploracao 

coletiva no Ceara - a partir de uma conquista de terra, numa reestruturacao agraria 

- que faz os assentados resistirem ao flagelamento? Em sendo Vitoria como se 

expressa, eapresentaro presente nafigura dofuturo, problematizandoasi proprio? 

9.2. Uma hipotese: resistencia de Vitoria 

0 questionamento apresentado, forma para representar as ilustra-

goes mostradas inicialmente, representa a constituicao dos assentados em Vitoria. 

Portanto, o movimento que se desenvolve no tempo e no espaco do assentamento 

Vitoria sao a propria constituigao do nao-flagelamento. 

Sob este enfoque, o nao-flagelamento teria se dado fundamental-

mente a partir do assentamento, vis-a-vis a atuagao "externa" a ele: a situagao 

presente em Vitoria confirmaria a hipotese do que chamamos de resistencia 

coletiva em terras conquistadas, a qual emABRA e expressada nos pontos de 

vista de Silva, Carvalho e Stedille, que enfocam possiblidades para assentamentos 

no processo de reestruturacao presente (ou reforma caso a caso), na perspectiva 

de Reforma Agrar ia . 1 0 0 

Antes de tudo existe o assumir, na hipotese, que as praticas dos 

assentados sao referenda politica do MST. Essa referenda, ou a hipotese em si, 

funda-se na nao existencia presente de uma reforma agraria, na gestao coletiva dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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meios de produgao conquistados e na propria resistencia - vista como resultado e 

pratica dos pontos anteriores - dos assentados ao flagelamento.. Em sfntese: a 

resistencia coletiva em terras conquistadas seria constituigao historica propria de 

Vitoria ilustrando o que e apresentado pelos pensadores acima citados. 

STEDILLE apresenta a resistencia como desafio a veneer nas 

terras conquistadas, apos apresentar outros cinco para conquista da Reforma 

Agraria: 

"E o sexto desafio que nos enfrentamos e o de garantira viabilidade 
da produgao nas areas conquistadas. Talvez, nao tanto naquele espfrito que estava 
presente urn pouco no Piano Nacional de Reforma Agraria, criando urn campo de 
agricultura reformada - ja que a correlagao de forgas nao esta para isso - mas o 
espfrito de que a viabilizagao da produgao nas areas conquistadas exerce urn poder 
didatico para amplas massas provando que a Reforma Agraria e viavel, que e 
possfvel nos mudarmos, nos fazermos a agricultura brasileira de outra maneira. E 
essa forma, essa prova de que e possfvel a agricultura brasileira estar organizada 
a servigo das amplas massas trabalhadoras nao se consegue so no discurso. E 
preciso ter exemplos concretos. O povo so acredita enxergando, e esses exemplos 
concretos nos temos que construir nessas areas conquistadas, embora nao possa-
mos chama-los de areas reformadas porque, evidentemente - como Jose Gomes 
afirmou recentemente num artigo - os assentamentos sao arremedos de Reforma 
Agraria; nem nos mesmos os chamamos de Reforma Agraria. Mas sao areas 
conquistadas pela classe trabalhadora e nessas mesmas areas nos precisamos dar 
urn exemplo para a burguesia: que nos temos capacidade de produzir, produzir 
melhor que eles, assimilar as tecnicas que sejam adequadas as nossas condigoes, 
ao nosso meio ambiente. E provar que e possfvel organizar uma agricultura que 
atenda aos interesses da classe trabalhadora nao so do meio rural, mas tambem da 
classe trabalhadora da c idade" . 1 0 1 

Vejamos o que diz SILVA: 

"Minna hipotese e de que a polftica de gestao desses assentamen-
tos ilhados e fundamental parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA neutralizar as determinagoes externas que os 
empurram no sentido de uma regressao a condigao anterior. 

Na verdade, sao esses dois elementos - a organizacao e a gestao 
dos assentamentos-que possibilitariam, aomenosem tese, superarasdeficiencias 
oriundas de uma polftica agraria caso-a-caso, criando urn horizonte maiorpara essas 
ilhas. Nao foi por outra razao que a de tentar estabelecer uma polftica comum de 
gestao, no seu sentido mais amplo, que o MST criou uma Associagao Nacional dos 
Assentados. 

Creio que somente com uma organizagao autonoma (em relagao 
as demais categorias de trabalhadores rurais e pequenos produtores) e que os 
assentamentos e suas organizagoes se tornarao interlocutores obrigatorios e 
conseguirao fazer ouvir as suas reivindicagoes espeefficas. Caso contrario, o que 
restou do PNRA ira se diluindo lenta e dolorosamente, no tempo e no espago". 1 0 2 

Lembrando que tempo e espago, juntos, em movimento, constitu-

88 



em a historia, o que diz CARVALHO: 

"Alem da lutapela terra, ha oresistire produzir na terra. Neste ultimo 
sentido, urn consideravel amadurecimento politico do MST deve ser ressaltado. 0 
avango das negociacoes do MERCOSUL, a competitividade capitalista e a experi-
encia objetiva de que somente culturas tradicionais nao conseguem reproduzir os 
meios de vida e de trabalho dos assentados tern determinado mudancas relevantes 
na organizacao economica dos assentados, tais como a incorporacao de tecnologias 
de ponta, novas inovadoras formas de gestao da terra, do trabalho e do maquinario 
e, principalmente, aformacao de cooperativas de assentados. No Estado do Parana 
(como em alguns outros Estados) a criacao de cooperativas camponesas e urn fato 
objetivo com a qual o MST teve uma enorme vitoria na organizacao economica". 1 0 3 

Do nosso ponto de vista a explicagao do nao-flagelamento, da 

qualidade de Vitoria, de sua resistencia, estaria na constituigao historica dos 

assentados, devidoa nao separagaoda naturezaagroecologica da fazenda (contida 

nas terras) da natureza economica do assentamento, substancialmente porque a 

capacidade de uso das terras aponta para uma exploragao coletiva, sendo que 

inseparavel disso esta a constituigao historica dos assentados, em dois momentos 

tambem inseparaveis: o inicial - visto como antes da conquista da terra - e o seguinte 

(de "assentamento") que movimenta-se numa tensao entre exploragoes individuals 

ecoletivas. 

Neste sentido e importante lembrar que a proposta de cooperagao 

plena nos assentamentos - de resistencia coletiva em terras conquistadas - nao esta 

fora da concorrencia capitalista, nem de que o desenvolvimento da cooperagao e 

fundamental para a resistencia dos assentados ao "mundo exterior"- quer seja na 

face do capital, quer na face das agoes do Estado. 

Tambem e importante lembrar que mesmo nao sendo aqui buscada 

uma teoria do valor no assentamento, muito menos ainda ser conhecida a realidade 

total do fenomeno, adianta-se que CARCANHOLO oferece rumos - ou cuidados -

quando se busca conhecer como se desenvolve uma produgao de riqueza, a partir 

da teoria do valor. 1 0 4Vejamos: 

I - Tratar a teoria do valor como mera teoria dos pregos e 

metodologicamente equi vocado (e ser nao-cientif ico) porque incorre-se em erros ao 

se querer saber somente a magnitude da riqueza, devido dificuldades, e tal 

procedimento envolve uma extrema simplificagao do verdadeiro conteudo da teoria 

do valor e existindo dificuldades neste sentido: "A primeira dificuldade que surgiria 

nessa forma de ver o problema seria a escolha dos pregos que nos serviriam de base zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para o calculo da riqueza produzida", 1 0 5 e a outra dificuldade seria 

utilizar com elemento homogeneizador algum tipo de prego especial: "prego natural 

(naforma de Smith ou de Ricardo), preco de equilfbrio (naforma marginalista), preco 

tecnico de reproducao (na forma Sraff iana)". 1 0 6 

II - A nao correspondencia entre preco e valor, leva-nos a tentar 

entender"... que implicacoes tern ofato de que os pregos das diversas mercadohas 

nao sirvam de medida adequada da riqueza produzida?" 1 0 7 

Propoe-nos Carcanholo que numa correspondencia ou nao-corres-

pondencia entre preco e valor, e necessario obter urn equilfbrio - uma igualdade - que 

garanta que nao ocorra a transferencia de valor entre a produgao e a apropriagao 

de urn bem, chamado esse prego particular de "... prego correspondente a 

magnitude da riqueza produzida ou, simplesmente, PREQO CORRESPONDENTE 

AO VALOR"; existe urn so prego - na igualdade - que corresponde ao valor de cada 

mercadoria produzida. 1 0 8 

Concordando com Carcanholo, segue-se que uma teoria do valor 

deve responder a tres perguntasfundamentals: qual a natureza da riqueza? Qual a 

unidade de medida da riqueza ou valor? E quais sao os fatores que determinam a 

diferenga entre o valor produzido e valor apropriado por urn determinado produtor, 

setoreconomico, regiaoou pafs? 

Fundamental e ainda o conceito que e feito de riqueza. Ainda 

segundo Carcanholo, David Ricardo teria distanciado-se devido nao buscar a 

medida do valor, mas simplesmente uma particular unidade de medida de pregos 

relativos dos valores-de-troca. Enquanto que Adam smith tern como ponto de partida 

urn conceito relativo da riqueza capitalista, aproximou-se de uma teoria do valor -

trabalho obtido por Marx por preencher as perguntas adiantadas. Encontrar a 

natureza da riqueza e identifica-la como uma relagao social, ou ainda: "Para Smith, 

entao, riqueza e uma relacao social: e a relagao social que implica domfnio sobre 

trabalho alheio, capacidade de compra, de controle sobre o trabalho humano. Uma 

certa quantidade de uma mercadoria qualquer representa uma determinada mag-

nitude ou grandeza de riqueza igual a quantidade de trabalho que com ela se pode 

comprar. Isso ocorre na sociedade capitalista, onde o trabalho e assalariado. Em 

sociedades mercantis nao capitalistas, a riqueza seria o domfnio nao sobre o 

trabalho, mas sobre o produto de le " . 1 0 9 

9 0 



10. CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 desenvolvimento capitalista no Ceara e razao fundamental da 

presenca dos "flagelados da seca". Ao mesmo tempo a regiao semi-arida nao e a 

"culpada"desseflagelamento, apresentando-se, pelocontrario, como possibilidade 

de ser razao de nao-flagelamento. 

Acondigao de sem terra nao e prioridade somente de trabalhadores 

que nao tern a posse/propriedade da terra. Essa condicao e parte do desenvolvimen-

to em curso e que, no Ceara, e realidade para os ditos pequenos produtores e para 

os que def initivamente nao tern terra. Neste sentido, os trabalhadores que estao em 

parcelamentos de terras "reformadas" tambem sao trabalhadores sem terra. 

As condicoes agroecologicas do semi-arido apresentam-o como 

naturalmente nao parcelavel, indo isso de encontro ao desenvolvimento que se deu 

no Ceara, o qual tern por base a prophedade individual da terra. Neste sentido, a 

estrutura de prophedade da terra existente e questionavel, se observada sob urn 

ponto de vista estritamente tecnico. 

Entre a demonstracao historica das praticas de parcelamento e a 

presenca em todo o Ceara de flagelados, apresentaram-se os assentados da 

fazenda Vitoria negando a ambas. 

Vejamos como e constituida tal negagao no capftulo seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOTAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Como referenda desta secao utilizamos de MARX, 0 capital; 0 
trabalho assalariado e capital; e Capftulo VI inedito de o capital 

2. MARX , s.d. : 41 

3. 0 Exercito Industrial de Reserva no Ceara, expresso pelo 
desemprego aberto e somente uma fragao da "populacao ativa" empregada, e 
ilustradoemanexo. 

4. MARX, s.d.: 5 2 . 

5. MANN et DICKINSON, alem de WANDERLEY, ofereceram 
fundamentos para a presente secao. 

6. 0 movimento D-M-D', sinteticamente adiantamento de capital 
na forma de capital-dinheiro que transmuta-se em mercadorias (M)- meios de 
produgao (Mp) e forga-de-trabalho (Ft) queaposavalorizacao, talcapital-dinheiro 
D, aparece como urn D'- valorizado, ou D-M...P...M'-D\ Consultar MARX, 1980. 
Veja-se que o processo do capital e uma unidade de circulacao e producao, abrange 
ambas. " 0 ciclo do capital-dinheiro e forma geral do ciclo do capital industrial que 
se pressupoe urn modo de producao capitalista. Assim o processo de produgao 
capitalista pressupoe-se, e condigao primordial", p. 63. E ainda: "Este ciclo (odo 
capital produtivo- Mp e Ft) significa ofuncionamento periodicamente renovado do 
capital produtivo, portanto a reprodugao, ou seja seu processo de producao como 
processo de producao com referenda a mais-valia; nao so a producao, mas a 
reprodugao periodica de mais-valia; fungao do capital industrial em sua forma 
produtiva, nao como fungao que se exerce uma unica vez, mas como fungao que 
periodicamente se repete, de modo que o reinicio ja se supoe como ponto de 
partida." p. 64. Bern com: "Quando funciona o capital produtivo consome suas 
partes componentes, afim de transforma-las em massa de produtos de maiorvalor. 
Operando a forga-de trabalho como urn de seus orgaos, e tambem fruto do capital 
o excedente do valor do produto (gerado pelo trabalho excedente dessa forga) 
acimadovalordoselementosconstitutivosdoproduto... Seu valor e = P + m, igual 
ao valor do capital produtivo consumido em sua elaboragao mais a mais-valia m que 
esse capital produziu." p. 40-41. 

7. SANTOS, 1986. 

8. DELGADO , 1986. Ver tambem DELGADO, 1989. 

9. GOODMAN et a l , 1986. 

10. Apesar de nao ser o tema central da presente dissertacao, e 
acautelando-se que a economia brasileira em muito difere da americana do norte, 
alguns indicatives do processo de modernizagao la ocorrido podem ser vistos como 
sinais do que poderia se constituir comofuturo da modernizagao brasileira, a partir 
de urn breve manuseio de dados e analises realizados por GOODMAN et al, tendo 
como balizamento principal as novas estruturas rurais gestadas no processo la 
ocorrido: "... com o objetivo ostensivo de melhorar a renda dos agricultores-
obtendo assim legitimagao ideologica dos poderosos simbolos: fazendafamiIiare 
objetivos de seguranga alimentar nacional- o Estado promoveu implacavelmente a 
inovagaotecnica..." eque "...apesardisso, oprodutoragrfcolaindividualmente 
e urn tomador de pregos cujos lucros dependem (...) da manutengao de urn (fator) 
positivo entre custos unitarios e pregos, na porteira da fazenda... As consequencias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sociais do fracasso a (esse) 'aperto' de custo-preco, oude 'reprodugao', podem 
ser vistos no exodo rural contlnuo, desaparecimento de fazendas, ubiquidade da 
agricultura de tempo parcial e marcante concentracao da produgao agrlcola. As 
fazendasestaoficandomaiores, maisintensivasemaisespecializadas." (Cf p 147/ 
148). 

Observaram ainda, que sao as maiores fazendas que proporcio-
nam padrao de vida adequado, alem de responderem por maior porcentagem de 
produgao, e que seapropriam da maior parte da rendaliquida (Cfp153). Poroutro 
lado, as pequenas nao conseguem gerar renda suficiente para sustentar uma 
famflia atraves da agricultura. (Cf p 155) 

Evidente que se faz necessario aprofundamento do caso america-
no. No entanto fica tambem evidente que, na busca de superar barreiras da 
natureza, o capitalismo (la) ainda nao conseguiu operar uma superagao de si 
proprio, apresentandoproblemasdepafses (comooBrasil) que sao vistos ainda 
como "atrasados" sob urn ponto de vista dito tecnologico, fazendo as passagens 
anteriores parecer argumento pro-reforma agraria nos EUA 

11. A classificagao de Koppen e de facil aplicagao uma vez que 
utiliza como parametros precipitagao e temperatura, que sao determinadas mesmo 
porestagoesclimatologicasordinarias. 

12. DUQUE, 1973:26. 

13. IDEM: 18. 

14. IANNI, 1983: 5. 

15. IDEM: 17 

16. ENGELS, 1985:224. Aceitamos que humanizagao e producao 
de espago, conforme diz SANTOS (1978), assim: "... o espago humano 
reconhecido, tal qual e, em qualquer perfodo historico, como urn resultado da 
produgao. 0 ato de produzir eigualmenteatode produzir espago. Apromogaodo 
homem animal a homem social deu-se quando ele comegou a produzir". p. 161. 

17. CEARA. SEM ACE , 1992 : 20. 

18. IDEM : 21 . Sobre as charqueadas consultar NOBRE. 

19. IBDEM : 21 

20. Op cit : 22 

21. Op cit: 23 

22. Op cit : 23 

23. Op cit : 23 

24. TORRES, 1993:27. . 

25. Tanto em MARX (1985) como em MARX (1981) podem ser 
obtidos elementos fundamentals para o entendimento do capitalismo na epoca do 
"descobrimento" do Brasil e de sua colonizagao. 

26. A presente segao ancorou-se nos estudos historicos de ALVES 
(1982) ede POMPEU SOBRINHO (1982). Tais historiadoreselaboraram asobras 
para o Instituto Historico do Ceara. Na nossa garimpagem sobre historia das secas 
nos valemos da colaboragao do Professor Luiz Teixeira Barros - tambem membro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de referido Institute-, a quern aqui agradeco. Aceitamos de AGUIAR (1984) o 
resgate das ocorrencias da secas no Nordeste. 

27. ENGELS , 1991 : 232. Engels localiza o nativo brasileiro 
historicamente na barbarie, que edividida em fase inferior, mediae superior, a qual 
antecede a civilizacao. Aqueleperfodo, comaseparacaodasfases, desenvolve-
se sobainterferenciadascondicoesnaturais, tanto nocontinente oriental (ovelho) 
quanto no novo. "Em virtude dessas condicoes naturais diferentes, a partir desse 
momento a populacao de cada hemisferio desenvolve-se de maneira particular, e 
os sinais nas linhas de fronteira entre as varias fases sao diferentes em cada urn 
dos dois casos" (p.58). 

E como ele caracteriza o estagio posterior? 

" 0 estagio da producao de mercadorias com que comeca a 
civilizacao (que no Brasil e adiantada pela colonizacao) caracteriza-se, doponto 
de vista economico, pela introducao: 1)damoedametalica (e, comela, do capital 
em dinheiro), dos juros e da usura; 2) dos comerciantes como classe intermediaria 
entre os produtores; 3) da prophedade privada da terra e da hipoteca; 4) do 
trabalho escravo como forma predominante na producao". (p. 234). 

28. Sobre a previsibilidade das secas consultar GUERRA (1981) 
e AGUIAR (1984). A revista Veja, disse: " 0 estado do Ceara vive urn surto de 
prosperidade, mas esta muitolongede ser rico. Seporexemplo, ogovernodeixar 
de pagar os 20 dolares mensais aos 313.000 trabalhadores nas frentes de 
emergenciadaseca, urn quarto da populacao passarafome". p. 90. Pergunta-se: 
sabendo que a cotacao do dolar, na mesma semana, fechou em 245 Cruzeiros 
Reais, o que significa para esses trabalhadores na emergencia receber por mes 
CR$ 4.900,00 (32,62% do SM) ? "Passarfome" e literalmente nao comer? 

29. FREIRE.1992. 

30. CARVALHO , 1985 a : 19 - 26. 

31. LOUREIRO , 1987 : 99. "Em outras palavras, enquanto o 
trabalho se torna coletivo pela determinacao do capital, a aprophacao de seus 
resultados pode permanecer privada, definida pelo montante individual de capital 
investido, quesedelimitaaquota-partee, portanto, o excedente de cada urn", p 
101. Na obra citada esta o aprofundamento do que e a pequena burguesia agraria. 

32. IDEM: 99. 

33. IBDEM: 131. 

34. CARVALHO, 1985 :6 . 

35. CAMPOS et KHAN , 1992 : 18. 

36. CAMPOS et al , 

37. FERREIRA, 1984: 147 

38. SANTOS, 1986: 17. 

39. IDEM: 18. 

40. IBDEM. 176. 

41. COSTA, 1984: 115 

42. Consultar IECC, 1991. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

94 



43. IPEA, 1993: 5 - sgs. 

44. Ate 1993 o turismo sexual em Fortaleza, capital da dita ilha 
daprosperidade, nao tinha sua existencia "assumida" pelo Governo do Estado, pelo 
menos em diversas declaracoes na imprensa local. Em conversas com turistas 
ouvimos declaracoes "elogiando o frescor e iuventude provados". Basta urn 
pesquisador e/ou curiosp circular na noite de Fortaleza que podera ver, ou comprar, 
a prostituicao infantil. E so conferir!! 

45. SANTANA, 1993:21 

46. IDEM : 24. 

47. CEARA.IDACE , 1991. E relatorio/memoria de atuacao do 
orgao estadual de terras entre 1987 a init io de 1991. Ressalte-se que e o unico 
documento em toda a historia do orgao que diz urn pouco da realidade fundiaria no 
Ceara. Os dados coletados estao "esquecidos" numa saleta na sede do IDACE. 
Quando sao obtidas as areas medias nas microregioes e dentro de cada estrato, 
nota-se concentracao de terra, por exemplo nos Sertoes de Caninde: enquanto que 
a area media da microregiao e 163,98 ha, nos estratos (alem de areas medias em 
cada estrato) ve-se diferenga entre o estrato observado (5,58 ha, 208,37 ha e 
2.574,75 ha, a exemplo) e a media total da microregiao. Fica evidente tambem 
concentracao de terra quando se olha todo o estado do Ceara. Ver anexo. 

48. CEARA. IP LANCE , 1991. 

49. LEMOS et ROSA , 1993 : 24. 

50. Sobre PROTERRA/FUNTERRA, Projeto Ceara, consultar 
MIRAD.INCRA, 1985. 

51. FAO/Relatorio Projeto BRA/87/022,1992. Foram avaliados no 
Pafs 440 assentamentos atraves de uma amostra de 44. Dos 162 projetos de 
assentamento no Nordeste, com 19.169 famflias, foram pesquisados em amostra 
de 16 assentamentos, com 243 famflias pesquisadas. Dos 3,7 salarios mfnimos 
para o Brasil, assim se apresentaram as diversas regioes: Centro-Oeste 3,85; 
Nordeste 2,33; Sudeste4,13; Sul 5,62. 

52. IDEM: 11. 

53. IBDEM. 11. 

54. Op. Ci t , 21 . Ainda sobre a ocorrencia de nao-migracao, diz 
relatorio:"... apesarde inumeras carencias, urn numero consideravel de beneficiarios 
originais, tern preferido ficar na terra a migrar para as cidades". 

55. Ao final de julho de 1993 ocorreu acampamento na Avenida 
Bezerra de Menezes, em Fortaleza, no qual estavam assentados de Vitoria. 

56. ABRA. Artigo primeiro, paragrafosegundo, dosseusestatutos. 
Conferir revistas de tal associagao. 

57. GRZYBOWSKI, 1987:46. 

58. MST, 1991: 147 

59. ALVES, 1988:57. 

60. IDEM : 66 

61 . SANDRONI , 1980:29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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62. IDEM: 27. 

63. LIMA, 1979 . 20 - 21 . Alem de Lima, os fatos sao resgatados 
por AGUIAR (1982). Uma boa slntese pode ser encontrada em MAIA (1992). 

64. ENGELS, 1981 : 66 

65. IDEM : 73. 

66. IBDEM : 78. 

67. ANDRADE, 1980: 107 

68. Com respeito aos conceitos e praticas das experiencias de 
coletivizacao ver MST, 1991 :119-127. Literatura minima, que cpnfronta pontos 
de vista sobre praticas de cooperagao pode ser resumida em MANEVITCH (1985), 
BELOUSSOV (1984), BENSON (1963), GRIFFITHS (1961), PRADO JR (1976) 
e SHANIN (1990). 

69. SARAIVA (1981), alem de demonstrar que cooperativas no 
Brasil sao verdadeiramente Sociedades Anonimas, indica possibilidades de urn 
"cooperativismodiferente". 

70. SCHENEIDER, 1981 : 31. 

71. CONTINIe ta l , 1991 : 170. 

72. SILVAetSILVA, 1991 : 77. 

73. MST, 1991 :6 . 

74. IDEM : 7. 

75. SANTANA, 1993a: 13. 

76. IDEM; 15. 

77. IBDEM : 13. 

78. Op. Cit : 15. 

79. MIRAD.INCRA, 1985 :2 . 

80. IDEM : 3 

81. IBDEM : 3. 

82. Consultar MARX ( 1985 ). 

83. Consultar LEPSCH , 1983. 

84. RADAMBRASIL, 1981 : 620. 

85. DUQUE, 1973. Sobre as classes de terras consultar pag. 171. 

86. IDEM : 136. Sobre a administracao de terras no semi-arido 
consultar tambem Duque entre as pags. 160 e 172. 

87. IBDEM : 144. Os grifos nao estao no original 

88. Op. Cit : 152. 

89. Op. Cit : 153. 

90. Op. Cit : 153. 

91. Tivemos a sorte de executartal levantamento quando estava-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mos no IDACE. Os parceleiros de Monte Castelo nos ofereceram oportunidade de 
melhor conhecer um parcelamento. Agradego aqui outras oportunidades com eles 
e esta aqui comentada. 

92. VIANNA, 1990. 

93. FRANCO, 1991:73. Aautoratecesuasconsideracoesapartir 
de ZIMMERMANN ( 1989 ), que estudou um evidente caso de parcelamento, 
mesmo que sob a aparencia da cooperagao. 

94. IDEM : 73. 

95. CARVALHO , 1983 : 9. 

96. IDEM: 10. 

97. IBDEM: 10. 

98. Op. Cit: 10-sgs. 

99. Op. Cit : 11. 

100. ABRA , 1993 , apresenta o que dizem. 

101. STEDILLE, 1993:45. Como apresenta os cinco desafios na 
lutaporuma "ReformaAgrariadecaraterpopularesocialista", emsintese: primeiro, 
massif icar e char formas de luta pela Reforma Agraria e pela terra; o segundo e que 
a Reforma Agraria nao mais ser"... apenas um projeto particular dos sem-terra mas, 
necessahamente, da classe trabalhadora como um todo"; terceiro, ampliar tal 
alianca e serem sensibilizados amplos setoresda sociedade "... para perceberem 
justamente esse carater da Reforma Agraria, que nao e apenas resolver problemas 
de terra para pobres, mas, maisdoisso, significa amplas mudancas estruturais do 
ponto vista economico, social e politico na nossa sociedade"; o quarto e a obtencao 
de maior organicidade: ".. .a questao da luta pela Reforma Agraria e uma questao 
que exige dos movimentos sociais uma organicidade muito maior, uma capacidade 
de organizacao superior a que nos estavamos acostumados..."; o quinto desafio e 
a formacao de quadros, entendidos como: "... pessoas capacitadas e com uma 
ideologia revolucionaria, que consigam colocaros conhecimentos cientfficos queja 
existem a disposicao da sociedade, a servigo da classe trabalhadora- seja nas 
Universidades, seja no campo agronomico, seja em todos os aspectos que 
envolvem a producao nas areas conquistadas, seja no campo politico, da 
propaganda e tambem da habilidade de lidar com as aliangas". Cf p 43-44. 

102. SILVA, 1993:27. 

103. CARVALHO, 1993 :41 . 

104. Conferir CARCANHOLO ,1991. 

105. CARCANHOLO , 1991 : 184. 

106. IDEM. 184. 

107. IBDEM, 187. 

108. Op Cit: 188. 

109. Op Cit: 191. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CAPITULO III-A CONQUISTA DO NOVO 

1. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 MST diz que a plenitude de um processo de cooperagao, visto 

como o "jeito de organizar a produgao atraves da divisao social do trabalho", e 

alcangada na Cooperativa de Produgao Agropecuaria- CPA. Concordando ainda 

que assentamento e uma retaguarda economica desobrevivencia no capitalismo, 

apresentaremos um cotejamento entre os indicadores de cooperagao daquele 

Movimento, lembrando que nao ebuscadaumameratransposigaodeum modelo 

apresentado. Serao aceitostrezepontospropostos pelo MST como referenda de 

instalagaode uma CPA plenamente coletiva, como meio de aferirmos qualitati-

vamente o processo de assentamento.1 

Para tanto faremos o esforgo de abstrair do mundo do capital- nao 

nos preocuparemos aphoristicamente com as mercadorias- atentando para o fato 

de que as que se encontram no mercado constituem condigoes permanentes do 

processo de producao e reprodugao capitalistas. 

Abstrairemos, portanto, que a fazenda Vitoria esta comprando e 

vendendo mercadorias, atentando para as criticas feitas por MARX a Smith com 

respeito a precedencia de se estudar as mercadorias antes de qualquer enfoque a 

circulagao: 

"A mercadoria de que trata A. Smith e, de infcio, capital-
mercadoria (que abrange mais-valia, alem do valor-capital consumidona produgao 
de mercadoria), sendo portanto produzida por capitalista, resultando do processo 
de produgao capitalista. Tal processo deveria ter sido analisado previamente e 
por conseguintetambemoprocessoneleimplfcitodegerar mais-valia e de produzir 
valor. Umavezqueesteporsuaveztem pressupostoa circulagao das mercadorias, 
sua caracterizagao exige uma analise independente e previa da mercadoria" 2 

Seguindo a indicagao, veremos como se constituiu o Assentado de 

Vitoria, que resiste aoflagelamento em terras conquistadas. 

Veremos que a luta pela terra caracteriza a primeira fase do 

assentamento. 

Tres momentos constituem a fase segunda, a "de assentamento": zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o primeiro, no qual e montada a estrutura fundamental de resistencia a seca e 

quando o governo do Estado atuafavoravelmente ao assentamento; o segundo, no 

qual os assentados garantem com sua forga coletiva de trabalho aquela infra-

estrutura e quando o Estado afasta-se do processo; e o terceiro, quando os 

assentados apresentam-se numa CPA parcialmente coletiva, ao mesmo tempo que 

apresentam-se nao-flagelizados. E o apogeu da resistencia nas terras conquis-

tadas 

Tais momentos, entre 1988 e 1993, apresentam ainda o 

desenvolvimento da tensao entre exploracoes individuals e comuns, sendo que 

esse desenvolvimento leva o acionamento feito pelo capital das exploracoes 

individuals a se transformar em acionamento de exploracoes auxiliares, feito pela 

constituigao da cooperagao ainda nao plena. 3 

Entrando com os assentados nas terras que conquistaram, os 

acompanhando na construgao de sua historia, entra-se no lugar onde os meios de 

producao nao apresentam-se como prophedade privada e onde ainda poderia 

estarescritonaentrada da fazenda: terras Iiberadas para construgao do novo, para 

construgao da cooperagao da producao no semi-arido. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. A FAZENDA VITORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1. Duas associacoes 

Estao na fazenda Vitoria sessenta e sete famflias, que a adminis-

tram conforme organograma seguinte: 

FAZENDA VITORIA 

ORGANOGRAMA DE ADMINISTRAQAO 

A S S E M B L E I A 

G E R A L 

CONSELHO 
FISCAL 

DIR. ASSENTAMENTO 
PEQUENO PRODUTOR 
CACHUEIRA CERCADA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COMISSAO 
DE 

SERVICOS 

COMISSAO 
DE 

PRODUCAO 

C O N S E L H O 

D E U N I F I C A Q A O 

C O M U N I T A R I A 

E Q U I P E 

T E C N I C A 

COMISSAO 
D E C O M P R A 

E V E N D A 

COMISSAO 
DEACAO 
SOCIAL 

A S S E M B L E I A 

G E R A L 

DIR. ASSOCIAQAO 
COM. FAZENDA 

VITORIA 
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Parte da constituigao do assentamento pode ser assim descrita: 

Aocupagao das terras iniciou pela comunidade de Cachoeira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cercada em 1946 atraves de cinco famflias. Bandeira Velha comecou a ser 

ocupada em 1954 por quatro outras. A area estava sob domfnio do Sr. Antonio 

Umbelino que exigia das famflias trabalharem dois dias por semana e que toda a 

produgao de milho, feijao e algodao fosse comercializada com e l e . 4 

Entre 1965 e 1977 a fazenda era administrada pelo Sr. Juraci 

Sabino, que era sobrinho de Umbelino. Este passou a cobrar novo sistema de renda: 

quando o representante do proprietario brocava e cercava a area a renda cobrada 

era de 50 % da produgao; se o trabalhador recebesse a terra virgem para explorar 

era cobrada outra renda, de cada cinco partes ele tinha direito a uma, de 5/1. 

Em 1977 Juraci conduziu ate a area um oficial de justiga com a 

finalidadedeinibiros trabalhadores e forga-los a assinar umcontratodemoradores 

novos na area, tendo estes se recusado a assinar tal contrato. 

Apos a morte de Umbelino, dos seus 17 herdeiros, 15 venderam 

sua heranga ao Sr. Joaquim Magalhaes, que no perfodo de 1977 a 1979 passou a 

cobrar dos trabalhadores renda de 5/1, sobre toda a produgao. 

Em decorrencia da seca, em ano de 1979 no programa de 

emergencia do Grupo Executive de Socorro as Calamidades Publicas- GESCAP, 

que estabelecia o sistema de contrapartida a ser paga pelo patrao ( o Governo 

do Estado pagava 80% e o patrao 20%), Magalhaes negou-se a pagar referida 

contrapartida e exigiu que os trabalhadores pagassem a mesma. Os trabalhadores 

nao aceitaram a imposigao do proprietario e levaram a questao para o Sindicato 

de Trabalhadores Rurais- STR de Caninde e para a Federagao dos Trabalhadores 

na Agricultura do Estado do Ceara- FETRAECE. 

Com a fazenda em questao o proprietario arrendou pasto para o Sr. 

Valdetario Alencar char gado por um perfodo de quatro anos, a partir de 1979. 0 

arrendatario, entao, convocou todos os moradores para uma reuniao, na qual 

estabeleceu novas condigoes: 

a. Renda de 5/1 sobre toda a produgao; 

b. Que toda a madeira das brocas que servisse para caibro, ripa, 

linha, etc., era dele. A que servisse para construgao de cerca seria para cercar a 

propriedade. A de lenha era para ser posta numa estrada, que passa por dentro da 

fazenda, para que o seu "carro" pegasse para depois ser vendida, sendo que o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dinheiro seria dividido em duas partes: para o arrendatario e a outra para os 

trabalhadores. 

c. Propos ainda que assinassem contrato de moradores novos na 

area. 

Como os trabalhadores nao aceitaram as condicoes impostas.foi 

marcada uma nova reuniao. Um dia antes da data marcada o arrendatario conduz 

a polfcia para prender no imovel dois trabalhadores, os quais foram obrigados a 

depornadelegaciadepolfciadeCaninde. A partir de entao agudiza-se o conflito, 

c o m a resistencia das duascomunidades.Vinteeseisfamfliasabandonamas 

terras e outras se submetem as exigencias do arrendatario. Outros resistem. 

Em 1984, Alencar troca 11 hectares da fazenda por 55 do Sr. 

Joaquim Joao, que tinha terras ao sul das terras em questao, voltando-lhe a diferenca 

em dinheiro. Em seguida a "nova area" e registrada no cartorio de imoveis com 

1.853 hectares. Daf em diante o proprietario intensifica perseguicao aos Ifderesdo 

movimento de resistencia. 

Deste momento em diante o STR de Itatira oferece apoio macico 

aos trabalhadores, ao mesmo tempo que sao presos por seis vezes. As primeiras 

prisoes foram feitas de forma individualizada; com o acirramento do conflito, 

quando as intimacoes de prisao chegavam nas comunidades para os Ifderes, 

todas as famflias compareciam apresentando-se na condigao de presos, na 

delegacia. 

Somente em 1985 o orgao de terras do Estado (Instituto de Terras 

do Ceara-ITERCE) iniciatrabalhos, que resultaramem1987na desapropriacao 

de 55 hectares earrecadacaodeoutros3.319,4comoterrasdevolutaseimissao 

de posse pelo Governo do Estado em 21 de dezembro deste mesmo ano. 

Apos seis meses de imissao de posse, Juraci entrou com processo 

administrative no agora Instituto de Desenvolvimento Agrario do Ceara- IDACE, 

provando serem as terras do ja criado Assentamento Vitoria propriedade particular 

e nao terras devolutas, argumentoquesustentarajuridicamenteadesaprophagao 

e arrecadacao sumaria. No processo solicita indenizacao das terras, bem como 

das benfeitohas construidas pelo espolio de Umbelino. Em 1989 o IDACE, apos 

demarches administrativas e batalhas jurfdicas, resolve a questao, estando zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

102 



presentemente o imovel livre de qualquer agravo em seus limites zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Atentemos um pouco para a historia de Vitoria 

Ja no momenta delutapela terra o trabalho nos rocados de grupos 

familiares dava-se com participacao de 16famflias em Cachoeira Cercada e 30 em 

Bandeira, sendo que nestafoi adotado o sistema detrabalharemduashoraspor 

dia em cada rogado. 

Em 1984 e criada uma associagao em Cachoeira e no ano seguinte 

a de Bandeira. Apos a imissao de posse, as duas associagoes fundem-se para 

representar todo o Projeto de Assentamento, que em vias estava de ser criado, no 

mes de dezembro de 1987. 

Em 1988, no mes de fevereiro, e feita a selegao basica dos 

assentados- dentre as setenta e tres familias existentes na fazenda-, a qual foi 

fiscalizada pelo Presidente do STR de Itatira e por um Delegado do STR de 

Caninde. 

OscriteriosestabelecidosforamosdolNCRA, que foram somados 

aos seguintes dos "assentados": o selecionado deveria ser trabalhador rural e morar 

na terra, ser ainda trabalhador que lutara pela posse da terra, e ainda ter "respon-

sabilidade." 

Em abri I o assentamento foi batizado de VIT6RI A, e em 29 de maio 

efundada a Associagao dos Assentados da Fazenda Vitoria (que foiformalizada 

em 28 dejunho de 1988 - DOE numero 14.848). Ateabri l do ano seguinte esta 

associagao foi composta por membros das duascomunidadese era responsavel 

pela fazenda frente o Governo do Estado, e quando do recebimento de credito 

e demais recursosfazia o repasse para cada uma das "bandas" do assentamento. 

Em13de abril de 1988 e publicado estatuto da Associagao 

Comunitaria dos Pequenos Produtores da Cachoeira Cercada (DOE numero 

15.045), mostrando isso que duas historias estavam se constituindo na fazenda que 

foraconquistada. 5 

Em 1994, a associagao de Cachoeira conta com 21 associados e 

reune-se de quinze em quinze dias aos domingos. Ade Vitoria reune sua assembleia 

no primeiro domingo de cada mes e conta com 46 socios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nao obstante orelatado, vejamos aconstituigaodo assentamento 

numa fazenda inserida no semi-arido e, sobretudo, sob o ponto de vista que seu 

movimento mostra a constituigao do Assentado. 

2.2. No semi-arido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Localizagao Geografica 

Tendo como base fotografias aereas e folhas da SUDENE, e 

situadanas coordenadas geograficas 4°30' a sui e 39°00' W de Greenwich, semi-

arido. (ver mapas/folha em anexo) 6 

Clima 

Distribui-se de modo uniforme, sendo tipico da regiao semi-arida. 

Os dados de chuva correspondentes indicam media de 678,8 mm, 

comthmestremaisseconosmesesde setembro e novembro, cabendo aosmeses 

de margo e abril os registros de maior concentracao de precipitagoes 

pluviometricas. Quanta a distribuigao regional, o climaavaliadosegundoKoppen e 

tropical quente de seca acentuada com estagao seca longa. Sobrequantitativos 

de chuva ver anexo. 

Vegetagao 

0 tipo de vegetagao caracteristica e de caatinga hiperxerofila, a 

qual se distribui em todas as formas de relevo, sendo conveniente observar a 

utilizagaointensaqueprovoca modificagoes profundas nafitofisionomia e tendo 

associagao estreita com os processos de degradagao ambiental. Importante 

salientarque a lavoura na caatinga deve serfeita respeitando o seu climax de 

estabilizagao, porque permite a recuperagao da fertilidade do solo. 

Recursos Hidricos 

0 sistema hidrografico e formado por riachos e corregos 

temporahos com regime associado a distribuigao das chuvas. Osagudespossuem 

espelhos d'agua entre 5,0 e 23,0 hectares. 

Relevo 

E movimentado com altitude media de 400 m caractehzando-se 

poragaoerosiva intensa, com predomfnio de intemperismo ffsico, emcondigoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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de clima semi-arido. As faixas aluviais, constituidas por sedimentos fluviais 

recentes, restringem-se atrechos predominantemente pianose poucoexpressivos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aguas para irrigagao 

As aguas do Acude Novo foram classificadascomo C,SV ou seja, 

saodebaixasalinidadeebaixosteoresdesodio, podendo ser usadasemqualquer 

solo e com pouca possibilidade de salinizacao e/ou sodificagao. As do Agude 

do Machado - "do sabonete" - foramclassif icadascomoC 2 S 1 , tendo salinidade 

media e o seu uso e limitado a solos com boa drenagem e para culturas 

moderadamente tolerantes a sais . 7 

2.3. Usos possfveis das terras 

Foi adiantadonocapituloll que para fazer aghcultura no semi-

arido e fundamental atentar para o que indica a natureza ffsica. Com isso, 

possibilidades de uso da fazenda Vitoria e buscar resistir e/ou conviver com 

possibilidade sempre presente de agudizagao das condigoes naturais, pois a 

fazenda e suscetivel passar pelo fenomeno climatico da seca. 

Um loteamento (parcelamento) significa ficarem trabalhadores 

ruraissubmetidosa produzir em terras que potencializam a semiaridez. Ilustrando: 

um parceleiro buscaria localizar-se em lote junto dos agudes ou riachos; ou nas 

situagoes de relevo que possibilitariamacumulodeagua;ou nas manchasdeterra 

menossuscetiveis a erosao; ouaindaondea caatinga oferece melhores condigoes 

de criatorio resistente a seca. Tudo isso buscandoum lote com boa situagao para 

moradia, alem de ter tal lote terras diversificadas para cultivos e pousio, com 

fertilidade melhor possivel. Nao sendo o loteamento disponfvel in totum para o 

parceleiro, por consequencia o mesmo iria se diferenciar dos demais- dado que 

parcelamento implica outros lotes. 8 

Outra possibilidade para parceleiros seria nao imputar para cada 

umdiferenciagao, naoocorrer desprivilegio frente ao clima e as terras, sobretudo 

com respeito a aguas, relevo e vegetagao, onde todos correriam os mesmos 

riscos se utilizassem os potenciaisoferecidospelas terras da fazenda. Sobeste 

ponto de vista a fazenda necessariamente poderia ser vista como de um unico 

parceleiro, portanto vista como um unico lote controlado por um unico parceleiro. 

Esta possibilidade implica - tratando especificamente das zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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condigoes naturais - aceitar a possibilidade das terras da fazenda oferecerem 

possiveis usos levando em conta solos diferentes. Vejamos, com mais detalhes, 

como apresentam-se as terras da fazenda, no quadro seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO 22 

FAZENDA VITORIA 

EXTENSAO E DISTRIBUIGAO PERCENTUAL DAS CLASSES DE CAPACIDADE 
DE USO EM RELAQAO A AREA TOTAL E RECOMENDAQAO DE USO 

capacidade ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA , E 
Area 

de uso 
relativa (%) Equivalente 

Recomendacao de uso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lec 

IVes 

Vlec 

Vies 

Visa 

Vlles 

206 

874 

330 

1.016 

300 

501 

6,2 

26,6 

10,0 

31,0 

9,1 

15,3 

74,16 

188,78 

25,41 

78,23 

23,10 

23,04 

No periodo chuvoso plantio de 
culturas de ciclo curto como 
feijao, milho e mandioca. Cultura 
do sistema radicular bem 
desenvolvido para captacao de 
umidade nas camadas mais 
profundas, tais como fruteiras. 

Utilizar com culturas perenes, 
pastagens e reflorestamento. 
Culturas anuais, desde que 
obedecidas praticas 
conservacionistas. Melhor uso 
sera com pecuaria. 

Impropria para culturas anuais. 
ode ser usada com cultivos 
permanentes, pastagens e 
reflorestamento. Praticas 
conservacionistas devem ser 
usadas rigorosamente. 

Apresenta resticoes para uso 
agricola. Utilizar com pastagens 
e pasto adaptado as condicoes 
locais. Reflorestamento com 
especies nativas para a 
producao de cerca/lenha. 

Recomenda-se o seu uso com 
pastagens e pasto nativo 
selecionados. 

Impropria para culturas anuais e 
mesmo para certas culturas 
permanentes. Utilizacao com 
pastoreio e producao de madeira 
com restrigoes 

Vllles 24 0,7 0,64 Impropria para qualquer cultivo 

SUB-TOTAL 

ESPELHO 
D'AGUA 

3.251 

23,4 

98,9 

0,7 

413,36 

TOTAL 3.274,4 99,6 413,36 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

FONTE: CEARA. FUNCEME. 1990zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e ASSENTAMENTO VITORIA, 1992 

107 



A fazenda nao apresenta uma unica classe de solo. Das seis 

existentes, nenhumaedeclasse I ou II, ou seja, nenhuma apresenta potencial pleno 

de uso para qualquercultivo sem restrigao maior de uso. Ve-se ainda que as terras 

servem para cultivos de ciclo curto, cultivos perenes e improprias para cultivos 

anuais. Ve-se restricoesaousocomagricultura, outrassaoproprias somente para 

pasto nativo e outras improprias para qualquer uso agricola. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O que significaria lotear a fazenda? 

Executar um loteamento significaria proibir parceleiros de 

algumas capacidades de uso, para outros risco maiorfrente ao clima, e para outros 

impossibilidade de qualquer cultivo.alem de que algunslotessituarfam-se junto as 

aguas dos riachoseacudes, enquanto que outros distantesdelas. Nomomentoda 

escassez de chuvas alguns parceleiros ainda conseguiriam produzir, outros susten-

targado e outros bem menos. Em lotes perto das aguas produziriam- uns mais, 

outros menos-, outros teriam somente agua para rebanhos, outros somente 

irrigariam pastagens, e outros nem uma coisa nem outra porque as terras eram 

improprias para qualquer uso. 

Outra possibilidade de um loteamento seria fazer uma ponderacao 

entre cada lote- com fragoes proporcionais a cada classe de solo- para que cada 

parceleiro se apropriasse de um lote indiferenciado: a fazenda teria que ser 

transformadaemfranjasdesolosaportadasumaauma, alem de que os parceleiros 

teriam que esperar que chuvas acontecessem em toda a fazenda por igual em 

quantidade, tempo, hora, etc. Sabe-se, no entanto, que a natureza ainda nao fez 

tais franjas de solo,, nem "manda" agua em equipamentos e no sistema de 

"irrigagao" conformefoi agora idealizado. 9 

Sendo a fazenda controlada por um" unico parceleiro", portanto 

indivisa, controlando este as seis classes de solo apresentadas.ficariade posse 

o mesmo de todas as diferengas com respeito ao clima e potencial de uso das terras, 

como que coletivizando para si a natureza. 

A fazenda e suscetivel passarpelofenomenofisico de seca. Um 

loteamento das terras- um parcelamento- significaria ficarem aghcultores 

submetidos cada um a produzir em terras que menos impusessem a 

potencializagao das condigoes do semi-arido. Ilustrativo seria dizer que um 

parceleiro buscaria situar-se junto dos agudes ou riachos, ou nas depressoes dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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relevos para future- acumulo de agua, ou nos lotes que menos fossem suscetiveis a 

erosao, ou ainda onde a caatinga oferecessemelhores condigoes para criatorio. 

Outra opgao para os possfveis parceleiros seria nao imputar uma diferenciagao 

frente ao clima: nao ocorrer privilegio com respeito a agua, relevo, vegetagao, etc., 

onde todos correriam riscos iguais; esta opgao seria nao ser feito o parcelamento, 

significaria que todos (ao mesmo tempo) explorassem todas as terras. 

Tomar a opgao alentada, sendo o conjunto de parceleiros um unico 

parceleiro, leva a naoformagao de lotes. 

Uma outra possibilidade seria pensar cada parcela aceitando 

diferenciagao com respeito a natureza. Na ideia, a decisao aceita que cada 

parceleiro iria ao mercado colocar seus produtos, ou a possibilidade deque cada 

parceleiro iria cooperar com outros para tal. A ideia aceitaria concorrencia entre 

os parceleiros. A opgao pensada leva consigo a decisao de que cada parceleiro 

seria proprietario de um lote diferenciado em fungao das condigoes naturais, ou que 

o parcelamento aceita propriedade de terras que sao diferentes. 

0 loteamento em Vitoria apresentava possibilidade de diferencia-

gao entre parceleiros, significando concorrencia entre proprietaries de lotes. 

Nao discutindo no presente momento como seria a administragao 

da fazenda, nem como seriamorganizados- por exemplo-currais, estabulos, silos, 

irrigagao, etc., nem discutindo como cada lote potencializaha ou nao as condigoes 

de cada classe de terra, pode ser dito que a fazenda Vitoria era coletivizavel 

ou apresentava uma natureza agroecologica coletivizavel, ou ainda que existia a 

possibilidade de nao ser o proprietario concorrente ou diferenciado em relagao a 

siproprio, precisamente porque existia a possibilidade desse proprietario nao 

parcelarsuas terras. 

Concordando com o MST que assentamento e ensaio de possibi-

lidade historicade reforma agraria, vejamos a fasede assentamento em Vitoria. 

Antes, sera vista a conquista da terra, oumelhordizendo, como se dao asprimeiras 

dores do nascimento da exploragao coletiva na Fazenda Vitoria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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3. RESISTENCIA COLETIVA : VENCENDO DESAFIOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. Proletarios em luta 

Ate a conquista da terra as exploracoes feitas pelos posseiros se 

davam atraves de familias, ocorrendo vez em quando mutiroes e/outrocasde 

dias de servico, sendo que os cercados de cada grupo familiar eram bem 

delimitados e identificados nas comunidades de Cachoeira e Bandeira pelonome 

de cada grupo; "eram os cercados dos M..., dos C..., dos P..., dos S..." etc, situados 

em areas de terras declasse IVou V I - nas "capoeiras", que sao terras maisproprias 

para pecuaria- e muito raramente nas terras de classe III - na "chapada" ou no 

"arisco". Os cercados, em terras queprecariamentetinhamcondicao natural para 

cultivo alimentar, nao ultrapassavamolimiteaproximadodecinco hectares por cada 

familia queformava o grupo, consumando areas aproximadas de vinte hectares por 

grupo. 0 restante das terras era reservado para o criatorio de gado feito pelo 

proprietario ou pelo arrendatario. 

Dez grupos familiares tinham esses cercados permitidos, onde 

algumas familias criavam algum gado em quantidades minimas. 

Com a intensificacao da luta, conforme adiantado, mutiroes entre 

os P.. e os M... (por exemplo) indo ao cercado dos C... , passam a ser mais 

frequentes, ao mesmo tempo que dois rocados sao tocados portodos os grupos em 

luta: um primeiro situado nas proximidades do agrupamento de moradia de Cacho-

eira e outro pelas "bandas" do Mato Grosso. Em ambos os rocados foram feitas 

cercas sendo que, agora, alem das cercas dos grupos familiares, passaramaexistir 

cercasdo conjunto dos grupos familiares. A partirdaiagudizou-seoconflito, que 

e caracterizado pelo momento relatado da assinatura de contrato novo, de 

arrendamento. 

A resistencia na terra feita pelos futuros assentados, no momento 

que conquistam mais dois rocados em terras (manchas) de classe III, e com a 

particularidade de serem "comunitarios", foi mais ameacada com a queima das 

cercas de alguns rocados, com excecao de um com aproximadamente vinte 

e cinco hectares, alem de que o gado do arrendatario iria para os novos dois 

rocados. Imperativo este imperfeito: nem o gado entrou nas novas areas ocupadas, 

nem todas as cercas foram queimadas. 

Retornemos um pouco na historia dos assentados da Fazenda zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Vitoria. 

Desde 1946 as familias nao tinham o controle do uso das terras da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fazenda. Desde aquele ano perambulavam em rocados que eramconcedidos, 

bem como quando do agravamento da semiaridez tornavam-sezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cassacos nas 

frentes de emergencia. 1 0 

Mesmo antes de 1946, a condicao de sem-terra ja se dava com 

os que hoje sao assentados. 0 quadro seguinte ilustra a origem dos quetiveram 

permissao para entrar na terra, ressaltando ainda que os que eram de Itatira e 

Caninde nao sao nativos das terras que hoje fazem o assentamento. 

QUADRO 24 

FAZENDA VITORIA 

ORIGEM DAS FAMILIAS QUE CONQUISTARAM TERRA 

MUNICIPIO NUMERO % 

ltatira(1) 49 67,12 

Quixeramobim 2 2,73 

Caninde 16 21,91 

Maranguape 1 1,36 

Santa Quiteria 1 1,36 

MonsenhorTabosa 1 1,36 

Caridade 1 1,36 

Quixada 1 1,36 

Baturite 1 1,36 

TOTAL 73 99,92 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa Direta no Assentamento 

(1) At6 1955 Itatira era distrito de Quixeramobim 

"Foram os velhos mais antigos que viero do saco, da serra e da 

lagoadomatojuntocomofiopequeno, que entraro na terra. Numlembroseeram 

de Itatira os outros; so sei que em 58 chegou outros". 1 1 

"Alguns que entraram tinham fora um naco de terra" 

Efetivada a grilagem das terras, o arrendatario teve em 1986/1987 

imposicao feita pela natureza a sua "poupanga" que pastava nas suas terras: 
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necessariamente tinha que salvar na seca verde - seca que somente produz pasto 

- o seu gado. Necessario era ter toda a forragem na forma de resto de cultura. 

Necessario era ter livres todas as terras que Ihe pertencia. Imperativoeragarantir 

que seu gado nao fosse atingido pelo fenomeno climatico. Imperativo era, para o 

proprietario, manter o seu gado. Sua poupanca nao podia ser flagelada. 

Seguramente o dono do gado, e das terras, nao iria as frentes de 

emergencia (como nao o foi), "pois nao cabe a quern tern terra suficiente para 

o gado serf lagelado, ir para a emergencia". Cabe aos "seus moradores" esta funcao 

(como assim sucedeu), porque a emergencia garante a reproducao de somente 

sua forca-de-trabalho. 

Acondicaode sem terra tambem e ilustrada na queima das cercas: 

por uma lado - pelo lado do fazendeiro - a busca de garantir rocados na forma de 

restos de cultura subtraindo estas dos posseiros e, ao mesmo tempo, a efetiva 

condicao de quern e a terra, por outro. 

No momento que os trabalhadores entram na emergencia afastan-

do-se da terra -da producao -.formalmenteerealmenteo uso e controle das terras 

da fazenda e condicao somente para o proprietario, quer fosse grileiro ou nao. 

Migrar da terra, vender forca-de-trabalho submetendo-se ao GESCAP, ou ate 

mesmo ao proprietario nas mesmas terras da fazenda, econdigaodo flagelado. 

Isso cabe a quern nao tern terra. 

Assim, o dono das terras (que ainda sao precariamente cercadas), 

propoe novas condigoes em 1987 aos grupos familiares, que visamatingir restos 

de cultura que giram em quase duzentos hectares, para que pasto extra seja 

liberado no momento de uma seca. Em surgindo resistencia, como aconteceu, 

a solugao encontrada pelo dono da terra foi usar de violencia contra quern resistiu. 

Para cada grupo familiar que tern seu rogadoameagado, a solugao encontrada foi 

continuarresistindo junto com outros grupos familiares. 

Do ano de 1987, na seca verde, sobressaem dois fatos: enquanto 

o gado do proprietario alimenta-se dos restos de cultura de alguns rogados 

individuals, os sem terra garantem alimentagao nos rogados comunitarios e 

complementam sua reproducao (mesmo minimamente) na emergencia. Vale 

lembrar que os pequenos criatorios individuais escapam somente, ao mesmo 

tempo que o agude da fazenda abastece a casasede e serve dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bebida para o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gado dofazendeiro. 

Como resultado da emergencia - nas terras da futura Fazenda 

Vitoria - fora de cada cercado individual, surgem tres cisternas e uma casa-de-

farinha. As cisternas sao construfdas junto do grupo demoradiasdo Bandeira, 

e a casa-de-farinha equidistante dos dois rogados e tambem perto do Bandeira. 

Naquele ano iniciava, ainda em luta, o assentamento. 

Ao termino do ano, no momento da conquista da terra, os posseiros 

contam com a possibilidade de produzirem numafazenda que nunca fora parcelada 

e com a experiencia a que foram submetidos pela condicao de sem terra. 

Apresentava-se a fazenda com todas as suas diversas classes de solo, formando 

um corpo indiviso e ainda: as cercas dos cercados dos grupos familiares foram 

queimadas; alem de que contavam com seus bragos, sua forga-de-trabalho. 

Conquistada estava a possibilidade de nao retornarem a condicao 

deflagelados, pela luta etrabalhocomuns; pela conquista da terra. Junto com a terra 

fora conquistada tambem a natureza de semiaridez daquelas terras, a qual 

aparecia como ameagadora. Conquistada tambem, com tudo isso, estava a 

possibilidade de nao serem mais flagelados frente a um patrao. 

Assim, apresentava-se a possibilidade deumfuturo no qual eles 

- assentados - teriam que conduzir as terras conquistadas como dono e trabalhador, 

e com algumas ligoes tiradas: 

A primeira era de que nos rogados da luta nao foram somente as 

familias, ou grupos familiares, que estavam produzindo. Nao eram osM..., osP..., 

ou os C.... Era um conjunto de membros de cada familia do grupo que produzia nos 

rocados, ouseja, ostrabalhos nos rogados davam-se com uma forga-de-trabalho 

diferente da familia ou do grupo familiar bem diferente do "cercado". 

"Eu tinha vontade de ir ajudar, mas meu filho ia e eu ficavam em 

casa cuidando da casa ou do nosso cercado". 

"Alguns ficavam vigiandoorogadocomunitario. Uma vez era os 

mais velhos, outras vez era os mais novo". 

"Sempre tinha alguem de cada familia: um jovem dos P..., dos 

M..., ou um mais velho. Sempre tinha, alguem de todos" 

A segunda ligao mostrava uma produtividade nova: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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"A gente unido no rogado rendia mais". 

"Oitenta pessoas trabalhando junto da muito mais trabalho. A 

uniaoe maior". 

Neste sentido, a produtividade do trabalho estava ligada a 

produtividadedaluta: 

"Num dia era feita a tarefa e ficava o resto da semana para o 

cercado ou para toca a luta". 

Terceira ligao: nao lotear, parcelaraterra. 

"Se a gente tava trabalhando junto, tava lutando junto, como nois 

podia retalharo rogado?" 

"Se retalhasse o rogado o Valdetario pegava nois. A gente ia pra 

terra pior e se serava na luta". 

Que estava ligada a terra conquistada e ate entao indivisa: 

"Retalhara terra era acabarcomopouco que nois tinha consegui-

do: terra, forga, brago e ate pouca agua". 

"Quando ganhemo a terra, conquistemo a luta do trabalho de todo 

mundo numa terra que nao era pra dividir". 

3.2. Segundo desafio: Iniciar a resistencia na produgao 

Afase de assentamento, segunda na constituigao dos assenta-

dos, inicia pela montagem de uma estrutura minima na fazenda. Aproveitado o apoio 

dado pelo Estado, os assentados garantem estrutura que seria fundamental para 

resistencia ao flagelamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mas como agiram as 73 familias ? 

Dado que nosso recorte de estudo abstrai de como foi o papel do 

Estado, continuemos na fazenda que foi batizada de VITORIA: 

"As terras era para plantar e char. 0 patrao criava, e maisalguns 

socio, e nois, plantava. Num dava pra fazer outra coisa" 

"Se a gente dividisse, C..., unsiafica com terra de arisco e outros 

ate com lageiro. Outros ia fica com terra sem agua" 

Utilizando recursos do Programa de Credito Especial para Reforma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Agraria- PROCERA os assentados incentivaram pequenos plantios comuns e 

estabilizaram plantios individuals, os quais foram limitados pelos assentados a 

quantidades que cada familia (e nao grupo de familia) poderia conduzir, "conforme 

os bracos de cadafamilia". Mesmo assim, o somatorio de areas individuals em 1988 

foi maior que o das areas em comum 

Com respeito ao gado - bovino, ovino e caprino -, como credito 

recebido incentivaram rebanho coletivo: um limite maximo de criatoriofoi estabele-

cido, sendo que aqueles assentados que cuidavamde gado "defora" entregaram 

para os donos, alem deque nao houve recebimento de credito para comprade gado 

individualmente. Foram compradas matrizesde bovino eovinos em comum, sendo 

liberado o criatorio de porcos e aves de fundo de quintal, que nao e cercado. 

Vale destacar, ainda, que na selecao feita para saber quern seria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

posseiro, alguns pontos eram fundamentals. 

Primeiro: que a selecao indicaria aqueles que receberiam os 

"projetos", indicaria quern teria parte no patrimonio a ser montado, quer para 

pagamento, quer "a fundo perdido". Assim, a condicao de posseiro -condicao 

de assentado - era condicao que passou a significar participacao no patrimonio que 

era valorada pela contribuicao com trabalho coletivo. 

Segundo: planejamento da fazenda levaria em conta o anterior, 

bem como a manutencao na terra dos associados - posseiros/assentados -

part icipates ou nao do patrimonio. 

Terceiro: os creditos, os projetos, os investimentos enfim, seriam 

para montar umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fazenda; seriam para montar um patrimonio comum. 

Quarto: as propostas anteriores teriam que garantir primeiro a 

subsistencia e, em seguida, excedentes para comercializacao. 

Quinto: a montagem da fazenda, a construcao do assentamento, 

nao poderia esquecer que a terra conquistada esta sob risco de seca. "A seca e coisa 

da natureza". 

Sexto: aceitar ser votado para assentado era aceitar os itens 

anteriores, alem de que nenhum candidato poderia ter terra individualmente, 

tercomercio, deveriater"bons costumes", e ainda nao querer ser "patrao" dentro 

da fazenda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Assim iniciaram a fase de assentamento, controlando a estrutura 

que fora conquistada e que e apresentada a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 25 

ASSENTAMENTO VITORIA 

INFRA-ESTRUTURA - CONQUISTA DA TERRA 

DISCRIMINAQAO QUANTIDADE 

Terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Estabulo 1 (um) 

Curral 1 (um) 

Aprisco 1 (um) 

Acude 2 (dois) 

Cercas -

Armazem 1 (um) 

Garagem 1 (uma) 

Mata Nativa -

Pasto Nativo -

Casa Sede 1 (uma) 

casa-de-farinha 1 (uma) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa Direta no Assentamento 

3.2.1. Nao parcelando a terra. 

Os cultivos alimentares foram feitos nas terras de "arisco" e da 

"chapada", terras classificadas como de classe III, ate entao presas com o patrao. 

Nao foram feitas cercas de divisao de pastos e quase foram raleadas boas 

quantidadesde pasto nativo. Diz-se quase porque, apesarde terem "cumprido" o 

que foi indicado pela assistenciatecnica, as podas no pasto nativo nao surtiram 

resultadossatisfatorios. Assim tambem sedeu com umplantio projetado com uma 

leguminosa (a leucena). 

"Ralearo pasto e bom. So que o corte das plantas foi feitoerrado". 

"Nois aprendemo: se a gente vai fazer agora o (r)valeamento do 

pasto, nois vai saber fazer". 

"Tambem a gente sabe fazer as mudas. A muda (de leucena) tern 
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que serfeita diferente". 

"Tambem a terra para leucena e aquela terra perto do serrote 

(terras de classe IV e VI); e nao as melhores terras". 

Nao obstante o fracasso deste pasto "moderno", e montada a 

fazenda com uma importante aquisicao: o agude novo. Marco importante na 

constituigao do assentamento, o agude, queteve seu lugar - locagao frente as 

aguas e possibilidade de armazenamento - escolhido pelos assentados, e marco 

na divisao das historias de Cachoeira e Bandeira/Mato Grosso: 

Em 1988 todas as familias que lutaram juntas buscavam construir 

um unico assentamento formado pelas duas comunidades. Afinal juntas lutaram 

e conquistaram a terra, ao mesmo tempo que o IDACE incentivou um unico 

assentamento. 

"Nos sabiamos que dois assentamentos eram risco para Cachoei-

ra. Suas condigoes de terra e recursos hidricos eram desfavoraveis para os vinte 

e tres de la". (Tecnico do IDACE) 

Pelo que se apresenta, tanto pela vontade do IDACE quanto pela 

vontade dos assentados, era de se esperarque hoje um so assentamento fosse fato. 

Afinal, Estado e assentados assim o queriam. Entretanto, duas historias constitu-

Iram-se: 

Mesmo entrando juntas na luta, a selegao feita pelos assentados 

mostrou que os de Cachoeira votaram em si, e os de Bandeira/Mato Grosso assim 

o fazem. Vinte e tres votos aparecem quando sao votados os de Cachoeira, e 

quarenta e seis votos aparecem quando sao votados os de Bandeira/Mato 

Grosso. (ver anexo Folha de Votagao) 

Ate com a tentativa de unificagao via credito, efetivamente cada zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lado da fazenda faz o seu projeto. 1 2 

No momento que seapresentou a possibilidade de ser construido 

agude tambem em Cachoeira, sua opgao se da pelo cercamento do perimetro da 

fazenda, isto no seu lado. 

Estesfatos mostram duas historias diferentes, que estao ligadas ao 

que foi adiantado quando do momento da luta: o apoio dado pelos sindicatos de 

Itatira e Caninde (base territorial onde se localiza Cachoeira), junto do apoio dado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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por uma "lideranca" politica, que tambem era presidente da entaoCEPA, que foi 

dado a Cachoeira. Se deumladoogri leiro era diretor tecnico do entao ITERCE, 

de outroexplicitamenteo presidente da CEPAapoiavamoralmente somente os de 

Cachoeira. Ossindicatosficavam ao lado dos "posseiros", sendo queaproximados 

detecnicosdedentro do IDACE e INCRA, que nao seaproximavam do presidente 

da referida Comissao de Planejamento. 1 3 

Esta diferenga no meio do Estado, sendo que a epoca da luta os 

"reformistas" nao eram hegemonicos, levou com que os de Cachoeira fossem 

menos atingidos pelo grileiro ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA couvertie Diretor Tecnico do ITERCE. 1 4 Os ataques 

as cercas, prisoes e espancamentos, sao coincidentemente quase raros em 

Cachoeira. Assim, janaluta, as condigoes defragilidadede ambas as comunida-

des, no momento que efetivamente fazem proletarias as familias, as fazem 

diferentes: os de Cachoeira enfrentam a luta relativamente mais amenamente, 

enquanto que os de Bandeira lutam de forma mais contundente. A luta dos de 

Cachoeira nao tern o Estado como principal oponente, ao mesmo tempo que a luta 

dos de Bandeira/Mato Grosso e "amenizada" nao pela agao de um tecnico ou 

"autoridade" do Governo do Estado, sim pela agao dos STR's de Itatira e Caninde. 

Com isso, ao definir-se Cachoeira pela cercas- declaradamente 

incentivadas por segmentos ligados ao agora ex-presidente da CEPA-, define-se 

em nao aceitar agua em seu lado. 

" 0 Erivan, que e amigo do Mosslair, disse que o governo nao ia 

deixar nois muito tempo na Vitoria. Disse, e nois quisemos, que melhor era garantir 

o cerco da terra, era para garantir a nossa terra." (Trabalhador de Cachoeira) 

Saindo agora da divisa entre Cachoeira e Bandeira, a qual 

consubstancia-se em duas associagoes, ve-se que caminho proprio instala-se 

definitivamente na historia dos quarenta e quatro que hoje nao vao as frentes de 

emergencia atravesde"pedidos" a politicos e/ou tecnico, lembrandoque Cachoeira 

assim o faz, alem de que Vitoria fornece agua do Agude Novo para seus companhei-

ros de Cachoeira. 

Valesalientar, sobreoquefezcomque nos aprofundassemos no 

caso de Vitoria: 

a. Alem de suas expressoes, que nos indicaram como um 

fenomeno de nao flagelamento; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b. Cachoeira apresenta, mesmo nao estando em frentes de 

emergencia fora da terra, flagelizados os assentados, aotentarem trocar o agude 

queesperamconstruir, por aigumas horas de tratorcom o Prefeito de Caninde, 

submetida esta construcao ao controle detal "lider": 

"Ele (o prefeito) prometeu a gente a construgao do nosso agude. 

Sem ele nois morre de fome ou vai pra Caninde. Ele disse que noistrabalhasse 

dois dias na emergencia que dava as horas de trator". (Trabalhador de Cachoeira) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Continuemos com o segundo desafio de Vitoria: 

Em 1988 aconteceu um bom inverno. Choveu suficiente para 

encher os agudese as chuvas foram nos momentos para plantio. Neste ano o Agude 

Novo sangrou. "Era a primeira vez que a gente trabalhava no coletivo". 

Com os bons resultados da produgao na agricultura e com os 

rebanhos se multiplicando, foi feita a primeira divisao dos produtosdo trabalho: 

"Aqueles que trabalharam dez, ganharam dez. Quern trabalhou quinze, ganhou 

quinze". 

Neste ano os assentados constataram que das diarias programa-

das e recebidas em comum, sobrara parte dos recursos das diversasfontes. Mesmo 

pagando diarias reguladas entre si acima do salario minimo e trabalhando com 

turnos nao superiores aos estipulados e cuidando dos plantios individuals, 

estavam surgindo muitas diarias para o coletivo feito no assentamento. Agora, com 

as comissoesde trabalho estabelecidas e o controle da execugao do planejado, 

esta poupanga nao programada (e surgida no banco) estava a disposigao dos 

assentados. Um trator e um caminhao foram adquiridos com estes recursos 

proprios - recursos do trabalho coletivo -, alem de que foi feita a recuperagao 

de umarmazem, deumagaragem, bem como construiram a estrada interna que 

leva ao Agude Novo, e conclufram: 

"Do jeito que a gente tava fazendo a fazenda, era esse nosso 

caminho" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO 26 

ASSENTAMENTO VITORIA 

INFRA-ESTRUTURA -1988 

POR ORIGEM DE R E C U R S O S E USO P E L O S ASSENTADOS 

DISCRIMINAQAO Origem Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Terra Luta/IDACE 3.274 ha 

Cultivos Alimentares PROCERA 130 ha 

Criatorios PROCERA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— 

Brete PROCERA 1 (um) 

Pasto Melhorado PROCERA 50 ha 

Leucena PROCERA 1 ha 

Maquinas e Equipamentos PROCERA * 

Agude Novo CEPA/PPP 1(um) 

Armazem CEPA/PPP 1(um) 

Predio de Bodega CEPA/PPP 1(um) 

Recuperagao de Armazem Assentados 1(uma) 

Recuperagao de Garagem Assentados 1(uma) 

Estrada interna Assentados 2 km zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa Direta no Assentamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
C) Maquma forrageira, dois motores AR16, motor A 50, debulhador de feijao, debulhadorde graos BE 

40, TratorMF235, arado, grade, carreta, balanga 399kg, quatrocultivadores tragaoanimal, plantadeira 

tracao animal, uma carroca, povilhadeira, quatro pulverizadores costais, alem de machados foices e 

facoes. 

3.2.2. Amplia-se a cooperagao 

As aquisigoes mais importantes, feitas com as "sobras de diarias" 

que estavam no banco, em 1988, ocorreram no momento que o assentamento 

ainda nao completara a safra deste ano, ou seja: tais investimentos foram feitos 

nao com o relacionamento do assentamento com o mercado de produtos. Ligao 

fundamental: "Guardamos feijao, milho e farinha. O carro (o caminhao) e o jerico 

(o trator), e os consertos, fizemos com o dinheiro que sobrou no banco" 

Em 1989 os assentados decidemampliar os cultivos coletivos. "E 

de la que sai nossa garantia". Neste ano a quantidade de terras cultivadas 

coletivamente foi maior que a quantidade de terras cultivadas individualmente. 

As maquinas e equipamentos coletivos foram utilizados pelos 

assentados tambem individualmente, mediante pagamento feito a associagao. 
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0 armazenamento dos produtos dos rogados coletivos foi feito nos armazens da 

associagao e dos produtos individuals feito na casa de cada assentado. A 

comercializagao da produgao coletiva realizou-seatraves da associagao. 

E reproduzida tambem a divisao dos produtos coletivos. Cada 

assentado recebe proporcionalmente a quantidade de trabalho que dera ao coletivo 

com uma nova moeda para medir o valor do patrimonio, dos produtos e ate mesmo 

para idenizacaode dois selecionados que nao se adaptaram ao processo que se 

instalara: diarias, que correspondem ao turno de aproximadamente oito horas 

dadasateas 14 horas porque, apos esta hora, raramente existe trabalho coletivo 

em Vitoria. 

Neste mesmo ano, o ultimo de inverno regular e coincidentemente 

o ultimo que o Estado atua favoravelmente aos assentados, surgem tambem sobras 

de trabalho coletivo. Tambem, neste ano, saoobtidos ganhos de comercializagao 

pela espera de pregos de feijao, milho e mandioca (farinha). 1989 foi o ano que 

os assentados montam um horta junto do agude da fazenda e constroem um parque 

- mesmo simples - de vaquejada. 

Em 22 de dezembro - num dia inteiro de muito sol e calor humano 

-, homens, mulheres, jovens e criangas comemoram pela primeira vez - e ate aqui 

a unica - a conquista da terra. Neste dia ocorreu vaquejada, missa, almogo, torneio 

de futebol e um forro, iluminado pelo luar do sertao. 

Alem disso, outras condigoes apresentavam-se: a uniao obtida 

durante a luta, pratica nos rogados "da luta", vontade de mostrar que a luta nao 

fora em vaoe, sobretudo, quarenta e quatro familias com vontade de trabalhar. 

Ressalte-se que as exploragoes individuals nao foram erradicadas. 

Foi com a presenga delas que a cooperagao em Vitoria se consti-

tuiu, sendo agora tais exploragoes auxiliares a cooperagao, ou fazendo parte da 

cooperagao. 

Neste momento, duas medidas foram tomadas: uma que limitou 

a quantidade de cada area individual e outra que limitava a quantidade de gados. 

Ficou acertado que nao existiriam cercas, quer para os rogados ou quer para os 

criatorios. Assim, a individualizagao do uso da terra e agora mais restrita, pela 

nao possibilidade de cercar terras individualmente. Vale lembrar, tambem, que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ainda nao existiam cercas dos pastos (as "mangas"), os quais passaram a ser 

utilizados pelos rebanhos individuals ecomuns. 

Outra medida - acessoha as demais - foi a que obrigou cada 

assentado, que tinha (cuidava) gado "de fora", entregar referido gado, ou seja, foi 

permitido o criatorio individual sendo que limitado a quantidade que cada "um 

pudessecuidar". 

Em 1989 a cooperagao e ampliada. 0 quadro seguinte apresenta 

sfntese da infra-estrutura entao obtida. 

QUADRO 27 

ASSENTAMENTO VITORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

INFRA-ESTRUTURA-1989 

POR ORIGEM DE R E C U R S O S E USO P E L O S ASSENTADOS 

DISCRIMINAQAO Origem Quantidade 

Bodega CEPA/PPP 1(uma) 

Mini-posto agricola CEPA/PPP 1(um) 

Peixamento IDACE/DNOCS 7.200 alevinos 

Equipamento de irrigagao SRH 1 KIT 

Horta Assentados 1 ha 

Parque de Vaquejada Assentados 1(um) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa Direta no Assentamento 

3.3. Terceiro desafio: garantir o conquistado 

3.3.1. Na presenga do Estado 

Nesta nossa reconstituigao do assentamento Vitoria, a resistencia 

ao flagelamento - foco principal de nossa observagao - e constituida pelos 

assentados, atores principals destahistoria. Noentantoentraemcena, como parte 

da constituigao do assentamento, o Estado atuando em alguns momentos como 

variavel importante. 

Dado que nao e nosso objetivo presente aprofundarmos como o 

Estado atua na constituigao dos assentados, vejamos, mesmo assim, como se 

apresentam as agoes do Governo do Estado, aguisade apresentar-mos detalhes 

iniciais de parte da totalidade de Vitoria. 
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Mas o que vem a ser o Estado? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ENGELS mostra que a entrada da civilizagao na cena da historia se 

da com o nascimento do Estado, produto este da producao e da vida imediata, e 

conceitua. 

"E antes um produto da sociedade, quando esta chega a um 
determinadograudedesenvolvimento; e a confissao de que essa sociedade se 
enredou numa irremediave! contradicao consigo mesma e esta dividida por 
antagonismos irreconciliaveis que nao consegue conjurar". 1 b 

Lembrandoqueexistem especificidades no Ceara, apresengado 

Estado e, segundo ENGELS, "organismo para protecao dos que possuem contra os 

quenaopossuem". Portanto, o Estado nao e neutrofrentetais antagonismos nao 

estando nem fora, nem acima deles. 

"Mas para que esses antagonismos, essas classes com interesses 
economicoscolidentes nao se devorem e nao consumam a sociedade numa luta 
esteril, torna-se necessario um poder colocado aparentemente por cima da 
sociedade, chamado a amortecer o choque e a mante-lo dentro dos limites da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ordem. Este poder, nascido da sociedade, mas posto acima dela e distanciando-se 
cada vez mais, e o Estado". 1 6 

Estudandoa intervengaoestatal no Nordestedo Brasil, enfocando 

como age o Estado frente a seca, AGUIAR estudou odesempenhodasfuncoes 

do Estado atraves da execucao periodica de acoes, quechamadepaliativas, e 

sao materializadas nas frentes de emergencia. Quando adentra no estudo 

encontra uma"instabilidade" em parte substancial dos trabalhadores que estao na 

producao agricola, os quais sao "liberados" para as frentes de emergencia em 

virtude da estrutura agraria e das relacoes de producao existentes, constituindo a 

massa dos "flagelados" presente em cada seca. A intervencao do Estado, no 

momento do flagelamento, nao reveste-se de agao que contribua para solugao 

definitiva do problema. 

"Considerando-se que a seca provoca o desnudamento da 
situagaonordestina,agravando-a nao se constituindo um problema propriamente 
dito, epossivelchegaraconclusaode que os servigos do governo empreendidos 
nos momentos de estiagem nao contribuem de fato para a solugao a que se 
propoem". 1 7 

Neste sentido, mudangas que ocorrem no campo sem que 

transformagoes ocorram na estrutura da sociedade - como num processo de 

reformaagraria-saopatrocinadospelo Estadobuscando viabilizara produgao, no 

sentido de manutengao da reproducao capitalista. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Estudando, a "reforma agraria" ocorrida no Ceara no periodo de 

1987 a 1989, no curso do PRRA/CE, MARTINS encontra o Estado agindo 

favoravelmente aos trabalhadores criando novas estruturas administrativas e 

mecanismos de integragao entre o governo e os trabalhadores, implementando 

metodologia que buscava incorporarreivindicacoesenecessidades dos trabalha-

dores e alocando recursos financeiros e humanos para formar ou recuperar a 

capacidade dosassentamentos, numa articulagaoclara entre o Governo do Estado 

e o INCRA. 

Como fundamental desta agao diferente do Estado no periodo, 

estava o incentivo a implantagao dos assentamentos coletivos. 

"As experienciasde assentamento em construgao, no Ceara, se 
aproximam mais do modelo de reforma agraria que tern como ponto central a 
evolugao da posse socializada dos meios de produgao, atraves da incorporagao 
das praticas anteriores de cooperagao dos trabalhadores, de apoio a formas 
associativas de trabalho, produgao e propriedade da terra, da aquisigao de bens 
indivisfveis (trator, agude, caminhao, engenho, bodega, entre outros), eda gestao 
coletiva dos meios de produgao". 1 8 

De 1990a 1993 o Estadoabandona sua favorabilidade a "reforma 

agraria" - mostrando isso que estava sendo vivenciada uma reestruturagao 

agraria no Ceara - tanto a nivel federal, quanto a nfvel estadual. 

Recomendando que esta em Martins o aprofundamento do 

periodo 1987 a 1989 - periodo mais rico e unico dessa diferente agao do Estado 

- sinalizemos um pouco com o desapoio ocorrido nos ultimos tres anos, para que 

possamosvero assentamento Vitoria vencendo oterceiro desafio: garantir sua 

estrutura de resistencia ao flagelamento, na presenga de um ente que antes 

mostrara-se como "amigo" e que agora mostrava-se antagonicamente diferente. 

No ambito do Governo Federal pode ser visto que os assentamen-

tos sao revistos enquanto organizados coletivamente, depois os creditos do PRO-

CERA sao suspensos e, em terceiro lugar, a nova politica do INCRAe de promocao 

deparcelamentos. 

Na orbita estadual, numa "coincidencia" com a politica federal 

apresenta-se tambem a face contra-assentamento, sendo que mais forte, quando 

desestrutura o corpo de apoio ate entao existente (GERA) e que fora montado no 

periodo estudado por Martins. 

Inflexao no INCRA, sobretudo com a revisao da politica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coletivista, podeserilustradacom propostasda"nova" politica de assentamento, 

assim resumida: 

"Assim, a concessao de areas ao trabalhador rural, que dela 
realmente necessita edemonstreinteresse em explora-laracionalmente,..., sera 
massivamente implementada, observando-se modulos rurais compatlveis com 
a capacidade de exploracao do beneficiario...". 1 9 

Mais a frente, quando consideragoes finais sao feitas, fica 

explicito que a geragao de emprego e a produgao buscadas caminhariam (como 

sucedeu) "induzindo o aproveitamento racional da propriedade rural, ou o seu 

parcelamento, formando novos proprietaries..." 2 0 

Adesestruturagao do GERA - que conduzia o processo diferente 

de reestruturagao agraria -, em 1990, pela substituigao de tecnicos que 

representavam no grupo diversas instituigoes governamentais e pelo 

desprivilegiamento explicito de seu sentido, foram a pa-de-cal no processo que 

transcorria, ocorrendo coincidentemente com a ascensao do Superintendente do 

INCRA no Ceara, com sua nova politica de atuagao. "Naquele ano o GERA se 

desestruturava efetivamente: quase todos os seus membros foram substituidos, 

nao mais foram aprovados projetos e o trabalho se desfez". (Tecnico do Governo 

do Estado). 

OrelatoriodolDACE.referenteasuasatividades entre 1987 inicio 

de 1991, assinado poralguns tecnicos que teimaram em faze-lo, mostra, dias antes 

da saidadestes tecnicos dos seus cargos, qual a politica ate entao seguida na 

autarquia - quando e comentada a regulahzagao de terras-, e as constatagoes 

frente a do INCRA que se instalara, sabendo os mesmos que era semelhante a 

que estava se instalando no IDACE: 

"A regulahzagao fundiaria, no entanto, no Piano Nacional e no 
Piano Regional de Reforma Agraria, funciona como atividade complementar, 
razao porque o IDACE nao promoveu ate o momento nenhuma titulagao nestes 
moldes. A preocupagao maior do orgao, com base em estudos promovidos pelo 
DTO, foi discutir com os beneficiarios as formas ou modelos alternatives que 
reordenasse a estrutura fundiaria vigente...". 2 1 

."Vale tambem destacar que a premissa de que a titulagao e 
condicao 'sine qua non' para o acesso a terra, ao credito e ao desenvolvimento socio-
economic*) dos ocupantes, e considerada inconsistente pelo DTO e por consequ-
encia para o IDACE, haja visto que a quantidade de forga de trabalho familiar 
disponivel cabe uma relagao de absorcao desta por um espago fisico compativel, 
sem a qual inviabilizada esta esta forma de exploracao, trazendo o endividamento 
progressivo dos ocupantes, o empobrecimento ainda mais dos mesmos, a inevitavel 
perda da terra, a perda de sua condigao de campones, e sua consequente zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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transformagao em assalariado rural, em proletario urbano ou em um emiqrante 
rural". 2 2 

As passagens ilustram que ate entao, ou no perfodo comentado, 

no meio do Estado havia o entendimento de que o parcelamento de terra - visto como 

repeticao da regulahzagao - nao era politica implantada ou recomendada. 

Sintomatico da coincidencia entre a politica federal e estadual, 

pode ser notado quando o mesmo relatorio tece consideragoes sobre arealidade 

queeravivenciada: 

" 0 descompasso administrative (com reflexos nas diretrizes 
operacionais) no nivel federal apresentadoporvariosministros, superintendentes 
do INCRA; no nivel estadual com mudangas de secretaries, e no IDACE - com 
a mudangadealgumaschefias-meio, acarretaram, como era previsivel, ou a nao 
celeridade de agoes voltadas para osassentamentosou (que e mais grave) onao 
avango no desenvolvimento da participagao social dos assentamentos". 2 3 

Em fungao dessa realidade, na qual o Estado favorece reforma 

agraria, num periodo curto de dois anos que a mesma esta sob a diregao da 

esquerda de parte do "governo das mudangas"- como bem sintetizou BESERRA 
2 4 - , e que num segundo periodo que vem desde 1990 ate o presente, no qual o 

Estado age contra a reforma agraria, o assentamento Vitoria e em 1990 abando-

nado a sua "sorte". Sorte essa que se da exatamente quando agravam-se as 

condigoes de semiaridez no Ceara e quando o assentamento mostra que a 

produgao em Vitoria ja e comparativamente melhor do que a do municipio de Itatira. 
2 6 Ver Quadro seguinte. 

QUADRO 28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COMPARATIVO ENTRE VITORIA EITATIRA-1990 

Discriminagao Itatira Vitoria 

Quant. Fam.(3) Med/fam Quant. Fam. Med/fam 

Agricultura 5.414(ha)(i) 2.610 2,07 156 44 3,54 

Pecuaria 18.960(cab)(2) 2.610 7,26 420 44 9,54 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: De Itatira- IPLANCE, 1992 

(1) Os dados de agricultura referentes a Itatira nao levaram em contas culturas de arroz, 

banana, caju, coco da Bahia, laranja, mamao, e manga, que nao eram produzidos em Vitoria. 

(2) Os dados de pecuaria levaram em conta bovinos, ovinos e caprinos. 

(3) Para estimar a quantidade de familias aceitou-se a media encontrada nas 67 familias da 

Fazenda Vitoria: 06 pessoas/familia. 
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E a partir de entao, a partir do momento que Vitoria se depara com 

um minimo montado, que a resistencia sedimenta-se com a presenca definitiva da 

cooperagao. 

Vejamos como somente com a forga-de-trabalho dos assentados 

e os meios de produgao ja unidos a ela, conseguem trabalhadores resistir ao 

flagelamento que se avizinhava. 

3.3.2. Garantindooconquistado 

Em 1990 o assentamento recebe ainda apoio do Governo do 

Estado, cercas para a fazenda e um predio para grupo escolar, que fora 

"conseguido no ano anterior ainda quando Eudoro era Secretario de Agricultura", 

significou, por um lado, cercar o perfmetro da fazenda e serem feitas divisoes de 

pastos; por outro a tentativa de melhorar a educagao formal, visando com isso 

diminuir os indices de analfabetismo que dificultavam a sofisticada administragao do 

assentamento. 2 6 

Cercar o perfmetro, alem de garantir "fronteiras", significava a 

materializagao do corpo unico dafazenda ja com uma infra-estrutura consideravel. 

A divisao dos pastos, alem de fazer parte da infra-estrutura 

montada e, neste sentido, montagem de um melhor manejo dos gados ou o inicio 

destemanejo. Tal divisao avanga substancialmente a capacidadedesuportedos 

rebanhos e caracteriza o controle coletivo das terras proprias para pecuaria, 

determinando em definitivo o uso das terras para agricultura. Neste ano os 

assentados saem do sistema de produgao semelhante ao do tempo do patrao, 

sistema no qual o uso das terras nao leva em conta o seu potencial- levando em conta 

somente o controle da propriedade- para manejar as diversascapacidadesdeuso 

das terras existentes na fazenda. 

Neste ano, com os resultados da produgao e tambem com 

algumassobrasde diarias das cercas e do grupo escolar, sao feitos os plantios 

coletivos e recuperados um estabulo e um curral. Ver quadro 29 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO 29 

ASSENTAMENTO VITORIA 

INFRA-ESTRUTURA-1990 

POR ORIGEM DOS R E C U R S O S E USO P E L O S ASSENTADOS 

DISCRIMINAQAO Origem Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cercas novas FDC 50 km 

Grupo Escolar FDC 1(um) 

Recuperagao de Estabulo Assentados 1(uma) 

Recuperagao de Curral Assentados 1 (uma) 

Gerador Eletrico Prefeitura 1(um) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa Direta no Assentamento 

Neste ano foi tomada a decisao que seriam reduzidos os animais 

de trabalho individuals, por dois motivos: um, queos referidos animais punham em 

risco os pastos, "osanimaiscomiamaflor do pasto", poisotrator realizava servigos 

nas exploragoes individuals (sendo desnecessario utilizar animais para tanto), alem 

de que o uso dos animais implicava utilizagao tambem de forga-de-trabalho 

individual. Enfim, significava isso garantir pasto para as exploragoes individuals e 

as coletivas, assim como garantir maior liberagao de mao-de-obra do individual 

para o coletivo. 

As areas de lavoura individual passaram a ser "liberadas" para 

o pastejo dos gados, ao mesmo tempo que isso ocorria com as coletivas. Sendo os 

rebanhos coletivos e individuals de propriedade do conjuntode assentados, junto 

de que todas as terras tambem o sao, as exploragoes individuals passaram a auxiliar 

o gado coletivo, da mesmaforma que oscriatorios individuals eram auxiliadospelas 

exploragoes individuals e coletivas, assim como os rebanhos individuals pastavam 

nas terras comuns, eram vacinados, "campeados" e ate mesmo melhorados pelo 

uso dos reprodutores (unicos na fazenda). 

As casas-de-farinha do assentamento funcionaram no sistema de 

anotagao do trabalho como um setor do assentamento, no qual as diarias dadas na 

agroindustriacontabilizadasforamparaosomatorio da cotadeTRABALHO DADO 

por cada assentado (TRABALHO RETRIBUJVEL). Com respeito ao uso individual, 

foi estipulado que os socios teriam abatimentode 75% eos"pequenosprodutores" 

poderiam ter abatimento de 50%. 
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Neste ano os plantios de culturas anuais, vacinagoes e tratamentos 

dosgados, comprade oleo para motores, etc., foram feitos com os resultados 

da espera de pregos da producao e ainda dealgumassobrasdediariaprovenientes 

da construgao das cercas. Neste ano o assentamento contava ainda com o 

recebimento da complementacao do credito PROCERA, o qual fora projetado para 

financiar investimentos coletivos e custeios coletivos e individuals nos anos de 1990 

e1991. Noentanto, como nao-recebimento do PROCERA, oassentamento nao 

materializou investimentos, nem custeou via credito bancario a agricultura e a 

pecuaria. Estes "creditos" foram os dos "cofres do assentamento". 

Este fato mostra que, naquele momento, ainda quando o 

assentamento estruturava uma fazenda ate entao inexistente, foram os assentados 

forcados a assumir (auto)financiamento, assumindo papel que ate entao coubera 

ao Estado sendo que, entretanto, utilizando parte da riqueza que tinham ate entao 

conseguido formar. Junto disso, mostra ainda que o sistema de controle de gestae 

e a lei de retribuicao pelo trabalho dado eram importantissimos no assentamento: 

o sistema de controle garantia ao conjunto de assentados que o seu trabalho-

mesmo agora "fiado"- seria retribuido, como assim o fora nos dois anos anteriores; 

a retribuicao pelo trabalho dado garantia que mesmo sem "projeto" os assentados 

teriam suas diarias (seu trabalho, em essencia) rethbufdas "quando a producao 

chegasse". 

Assim foi distribuido o produto do trabalho dentro de Vitoria: de 

qualquer produto acabado, do milho, do feijao, da horta, da farinha, parte da 

producao foi entregue a cada assentado proporcionalmente a quantidade de diarias 

que cada umhouveracontribufdo nas diversascomissoes (de cercas, debroca, no 

caminhao, no trator, no plantio, na colheita, na diretoria), ressalvando que a 

quantidade de diarias correspondeu as dadas pelo socio da associagao com mais 

de dezoito anos de idade e que aqueles com menos de dezoito anos nao receberam 

retribuicao em produto, dado que a "participagao deles" ocorrera na forma de 

pagamento das diarias em dinheiro. 

Umasegundafragaodo produto ficou reservada para sementes, 

correspondendo aos cultivos coletivos do ano mais a ampliagao dos mesmos. Uma 

terceira fragao, que correspondeu aos produtos que esperariam prego do 

mercado, ficou armazenada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Da producao pecuaria, o leite e o abate, nao ocorreu divisao 

proporcional ao trabalho dado. Durante o ano cada familia de assentado "foi buscar 

no curral" em torno de 1,5 (um e meio) litro de leite por dia-sendo que as que 

moravam (e moram) no nucleo do Bandeira algumas vezes nao compareceram 

devido "ser longe do curral"-, e as carnes de bovinos e ovinos foram tambem 

aritmeticamente divididas, ou seja, um garrote - por exemplo- tinha sua came 

cortada emfuncao do numero 44 (quarenta e quatro) e entregue a cada familia uma 

porgao. 0 vaqueiro foi incentivado com uma porgao maior dos produtos agricolas. 

Com respeito ao "produto" dos servicos como caminhao, trator e 

casa-de-farinha, este foi depositado em conta bancaria junto dacontribuigao de 

cada socio, a qual corresponde a umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quanta estipulada- geralmente por mes, 

uma diaria-, indiferente de sua condicao deposseiro/assentado, ousimplesmente 

socio. 

No ano seguinte (1991) processo semelhante de retribuicao e 

distribuigao foi repetido. No entanto foi dada maior atengao aos registros e controles, 

sobretudo sendo dada maior atengao a qualidade do trabalho, ja que os 

assentados tiveram confirmado o desapoio do Estado e se apresentava a nao-

possibilidade de recebimento de PROCERA. 

Toda poupanga que o assentamento reservara em cademeta de 

poupanga foi confiscada pelo Governo Federal pelo chamado piano Collor, ficando 

o caixa do assentamento praticamente a zero. A infra-estrutura que foiagregada 

ao assentamento, que poderia significar alguma sobra de diaria pela produtividade 

coletiva, se deu sob a forma fisica, ou seja, a unidade de raspa de mandioca, 

os mini-silos, e o grupo escolar "entraram" no assentamento correspondendo 

somente a quantidade de material e o minimo de diarias. Alem disso iniciava o 

processo inflacionario que perdura ate hoje, o qual tambem passou a devorar a 

bodega que fora montada em 1989. 

Frente ao quadro, frente nenhum capital em banco, ao mesmo 

tempo que compras do que nao produziam no assentamento tinham que ser feitas 

pela bodega; frente ainda uma safra que ainda nao fora terminada, ao lado 

de um processo inflacionario que amplificava os custos no mercado, os assentados 

tiveram o ano de 1991 resumido ao fracasso da bodega e no nao pagamento de 

diarias aos socios de sua associagao, fato que nao tinha ocorrido no ano anterior. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Jaem1989, durante um curso patrocinado pelo PNUD/GERAque 

durousetesemanas no assentamento, constataram os assentados que a bodega 

montada estava diferente do assentamento: enquanto que a "fazenda" estava 

se dando em funcao do somatorio de trabalho coletivo, a bodega fora montada 

a partirde um capital inicial diferenciado de alguns assentados, apesar de que predio 

e equipamentos eram do coletivo, e a bodega estarprestandoservico para todos 

do assentamento. Assim, enquanto o assentamento estava se constituindo 

diferente da bodega, esta fora montada como que na contra-mao. 

Em 1991 a bodega entra em "quebra". Mesmo com contabilidade 

sendo executada, doisproblemas postaram-se e nao eram vistos na contabilidade: 

o caixeiro cumpria turnos de trabalho que naocorrespondiamumacoincidencia 

com os turnos de trabalho das comissoes, sobretudo com aquelas mais ligadas 

a produgao, acarretando compras feitas pelo conjunto dos assentados em 

momentos raros na bodega "do assentamento", ocorrendo compras pelos 

assentados em bodegas outras existentes na fazenda ou na circunvizinhanca da 

mesma. Por outro lado o sistema de financiamento da bodega- vendas "em 

caderneta" durante um processo inflacionario- nao levava em conta referido 

processo, passando a bodega a funcionar deficitariamente. 

Como avaliam, hoje, os assentados tais fatos: montada sob o 

sistema de cotas-parte estava conduzindo o empreendimento a uma 

diferenciagao interna em detrimento do proprio empreendimento o que, em suma, 

era uma diferenciagao em detrimentodetodo o assentamento. Ao mesmo tempo, 

tendo a bodega uma administragao "propria", desconectada do assentamento, 

o conjunto de assentados estava perdendo o controle da bodega. Efetivamente a 

bodega nao era um setor do assentamento, "o seu movimento nao era o 

movimento dos assentados", como assim o eram trator, caminhao, casa de 

farinha, rogas e o gado. 

Emfungao dissoe junto disso, a bodega, que nao era do conjunto 

de assentados, concorria extemamente e dentro do assentamento. Ambas as 

concorrencias e os subsidios feitos pelo conjunto de assentados fizeram que a 

bodegafalisse. 

Face a isto, e face a "descapitalizagao", os assentados se 

flagelizaram? Vejamos um segundo instante de 1991. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Desde 1988 os assentados retribuem-se conforme o trabalho, 

sendo diarias unidade de troca com moral maiorque dinheiro. Antes de 1991, dentro 

e nos arredores de Vitoria, passou a ganharzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status um equivalente que nao se 

desvaloriza com flutuacoes de mercado e tendo correspondencia direta com os 

produtos do assentamento, evisto neles como correspondencia ao patrimonio dos 

assentados: o trabalho que contabilizadoe como diarias, trabalho que na fazenda 

Vitoria sempre e retribuido com produtos do assentamento, o Trabalho 

Necessario para produzir a RIQUEZA em Vitoria. 

Noinstantequeestamosemobservacao, particularmente atentan-

do para o episodio da bodega e do quadro apresentado, os assentados 

depararam-se com uma situagao na qual tern o uso da terra conquistada, uma 

estrutura de producao eservigos que nenhum "pequeno produtor" tinha (ou tern) 

em volta da fazenda, credito no banco- por terem pago o PROCERA-, e com tudo 

isso, ainda sua forga-de-trabalho que mostrara "do que era capaz de construir". 

No entanto os produtos do assentamento ainda nao estavam acabados e nao 

produziam os assentados outros que necessitavam para subsistencia, com o 

agravante de que a situagao apresentada punha em risco de ser perdido tudo o 

que fora conquistado exemplarmente visto com a bodega. 

0 que foi feito: utilizaram os assentados o credito que 

demonstrara construir riqueza, produtos, subsistencia enfim. Utilizaram ocredito-

que tinham como diarias dadas na fazenda- junto aos bodegueiros, os quais sabiam 

que tais diarias seriam pagas quando resultados de produgao ou outros projetos 

fossem aportados ao assentamento. 

Agora nova situagao seconstituira. Por um lado os assentados 

tinham terra e um patrimonio que garantido era pelo trabalho, ao mesmo tempo que 

garantia credito fora do assentamento; por outro lado, sua forga-de-trabalho nao 

estava sendo oferecida fora do assentamento, o que estava sendo oferecido em 

troca pela subsistencia era um credito obtido via forga-de-trabalho operada no 

patrimonio DO CONJUNTO DE ASSENTADOS. Como desafio a veneer neste 

momento estava trabalhar no assentamento para garantir o que fora conquistado. 

Fundamental para o entendimento deste momento do assenta-

mento, esta ainda o fato de que parte da subsistencia foi obtida com produtos 

que estavam armazenados para espera de pregos. Optaram os assentados em 

se dirigirao mercado, significando, no entanto, diminuigao de parte da riqueza zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do assentamento. Outra parte da subsistencia foi obtida com os bodegueiros 

de fora da fazenda, atraves de vales feitos com estes comerciantes sendo que 

nao materializando compra antecipada da produgao e em formacao, a conhecida 

"compra nafolha". 

"A gente tava trabalhando sem receber. A gente tava anotando as 

diarias. Os bodegueiros sabiam que receberiam as diarias" 

"Eles (os assentados) sempre pagam. A gente sabe que eles tern 

sempre diarias para receber do assentamento na fazenda. Tambem eles sao 

ricos..." (Bodegueiro vizinho de Vitoria) 

Portanto, invisfvel aos olhos dos assentados e dos bodegueiros, 

porem visfveis nos produtos e na riqueza acumulada, o trabalho "do jeito do 

assentamento" garantiu o processo de assentamento. Entretanto, na emergencia 

que foram submetidos os assentados, esta credibilidade assumida pelo assenta-

mento enquanto constituigao que estamos relatandofoi, neste momento, a um custo 

muito alto: em nao sendo pagas diarias aos socios nao assentados, ocorreu 

desengajamento destes ("sem receber pelas diarias o jovem se desinteressa"), junto 

deque as exploragoes auxiliares ganharam sobrefolego, porteremgarantidoparte 

da subsistencia. 

Mesmo assim, encerra-se 1991 mostrando que sao os setores 

coletivos que garantem o processo de assentamento. E das exploragoes coletivas 

de onde provem os estoques fundamentals de milho, feijao e mandioca, da horta, 

o leite e parte das carnes do gado, e de onde provem receitas de servigos como 

as do trator, do caminhao e da casa-de-farinha. Enfim, e fundamentalmente, e 

da cooperagao onde diarias sao contabilizadaseemergencialmente sao credito 

fora do assentamento, mesmo quando a seca apresentava-se, e que no ano 

seguinte iria se estabelecer definitivamente, para desafiar a tensao entre explora-

goes individuals e coletivas feitas numa fazenda situada no semi-arido. A infra-

estrutura montada em 1991 e ilustrada a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO 30 

ASSENTAMENTO VITORIA 

INFRA-ESTRUTURA -1991 

POR ORIGEM DOS R E C U R S O S E USO P E L O S ASSENTADOS 

DISCRIMINAQAO Origem Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unidade de Raspa de Mandioca CEPA/PPP 1(uma) 

Mini-silos SEARA 45(quarenta e cinco) 

Grupo Escolar Prefeit. de Itatira 1(um) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fonts: Pesquisa Direta no Assentamento 

3.3.3. Apresenta-se a seca 

Em 1992 perdura o quadro do ano anterior, sendo que quase nada 

e agregado ao assentamento via Estado. Continuam os assentados jogados a sua 

sorte. Sabem que a seca instalara-se: "alguns companheiros defora comecaram a 

vender seu gadim". 

O que sucedeu com os assentados? 

Antes de tudo nao ocorreu ampliacao das exploragoes individuals, 

significando acrescimo relativo das exploragoes coletivas, ao lado de que atentam 

mais acuradamente para o que indicava a terra que conquistaram. 

Maior rigor foi dado na escolha de terras para plantios de culturas 

anuais sendo decidido que as terras da chapada e do arisco- as de classe II I- seriam 

as que receberiam tais cultivos. Ao mesmo tempo dividiram "mangas" em terras 

mais apropriadas (classe IV e VI), sendo determinadas terras para gado solteiro- de 

engorda- e terras paraplantiodecapim. 0 manejo do gado foi direcionado para 

o nao pastejamento do gado grande e a "miunga", cuidando melhor da separagao 

de terras entre aquelas para tais gados- terras de classe IV para gado grande, bovino; 

terras declasse VI para ovinosecaprinos, a miunga. Junto disso foram construidas 

cercas para tais fins. 

Transcorreu o ano sendo cumprido o estabelecido e tendo os 

assentados cuidados maiores com o uso das aguas: o agude da fazenda (casa 

sede) passou a ter uso mais imediato porque "corria mais perigo de secar logo", e 

o agude novo foi quase que proibido. Em tal agude as aguas foram utilizadas 

somente com irrigagao, por ser de "melhor controle", e o agude do "sabonete"-
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com volume de agua entre o agude da fazenda e o agude novo - foi utilizado como 

"bebida para o gado". 

Neste ano tambem foi feita divisao dos produtos, feita reserva de 

semente para o ano seguinte e armazenados produtos para comercializagao. A 

producao coletiva do ano anterior garantiu que neste ano isso pudesse ser feito 

pelos assentados. 

Transcorrendo um ano mostrando seca mais aguda para o ano 

seguinte, junto da possibilidade do recebimento de recursos do FNE recem 

instituido, foi aproveitado o planejamento feito em 1989 - com modificagoes 

concernentes a maior capacidade de suporteforrageiro-, entrando o assenta-

mento na "briga" por credito, assim inicialmente: durante um mes os assentados 

se reuniram na casa sede para montarem projeto de credito, assessorados por dois 

tecnicos do IDACE que neste momento estavam cedidos ao PNUD, e logo em 

seguida apresentaram documento ao BNB; isto no mes de outubro. Luta mesmo, 

a qual se consubstancia em inumeras viagens a Fortaleza por que "o governo 

cometeuo crime desunegar apoio a nois". Tramitou o projeto dos assentados no 

BNB ate julho de 1993, e os assentados continuaram sua perigrinagao no orgao de 

terra e outros do Governo do Estado tambem ate este mes: "eradificilfalarcom 

os homens, mas a gente nao se cansou... nois queria completar a nossa fazenda". 

Assim desafiado estava o assentamento ao final de 1992. Aposa 

pratica inicial de cooperagao, com a seca apresentando-se enquanto fenomeno 

climatico, junto de que o apoio externo ao assentamento mostrava-se como 

aventura rumo a inimigos, nao retornar a condigao que os fizera assentados-

paradoxalmente quando apresentam ao BNB proposta de credito que nunca 

apresentariam enquanto flagelados das frentes de emergencia- era o desafio que 

historicamente seconstituira: superar o flagelamento, sendo possibilidade de ser 

fl age I ado ! ! 

3.4. Vitoria dos assentados 

"Ate hoje o produto domina o produtor; ate hoje, toda a produgao 
social e regulada, nao segundo um piano elaborado coletivamente, mas por leis 
cegas, que atuam com a forga dos elementos, em ultima instancia, nas 
tempestades dos periodos de crise comercial". 2 7 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E isso que sucede em Vitoria ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Revendo 1987, ano de conquista da terra, ve-se que: 

Embora a producao aghcola fossefonte fundamental de rendadas 

familias que lutavam por terra, o trabalho assalariado ja era realidade enquanto 

composicao detal renda. Mais ainda, ressalte-se, o trabalho assalariado temporario-

nas frentes de emergencia- era parte desta realidade, junto da obtencao de renda 

via outras fontes atraves de aposentadorias, doacoes e biscates. Portanto, em 

Vitoria, existia nesse ano a presenca de "alimentagao" doexercito industrial de 

reserva, consubstanciando a presenga deoperariosna fazenda, manifestagaodo 

desenvolvimento em curso no estado do Ceara. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 31 

FAZENDA VITORIA 

ORIGEM DA RENDA FAMILIAR -1987 

Fonte Quantidade de familias % »» 

Producao Agricola 67 94,36 

Trabalho Assalariado 41 57,74 

Temporario 31 43,66 

Permanente 10 14,08 

Outras 26 36,61 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Levantamentos DTO/IDACE, 1987 

(1) Referente ao universo de 71 familias pesquisadas em 1987 

Operarios livres em Vitoria, ilustrados no quadro, mostram 

marcas de luta entre vendedores e compradores de forga-de-trabalho, sendo 

a condigao de flageladooferecimento no leilaopromovidonaquele momento pelo 

Estado; leilaoestesubstancialmente sintetizado por MARX: 

"0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA operario livre,..., vende-se a si mesmo, pedago a pedago. 
Vende em leilao oito, dez, doze, quinze horas da sua vida, dia apos dia, a quern 
melhor pagar, aos proprietaries dasmaterias-primas, dos instrumentosde trabalho 
e dos meios de vida, isto e, aos capitalistas. O operario nao pertence a nenhum 
proprietario nem esta preso a nenhuma terra, mas a oito, dez, doze, quinze horas 
de sua vida diaria pertencem a quern as compra. 0 operario, quando quer, deixa 
o capitalista para quern trabalha e o capitalista pode despedi-lo quando achar 
necessario, quando ja nao obtem lucros dele ou quando nao Ihe arranca o lucro 
que Ihe esperava. Mas o operario, cujo unico recurso e a venda da sua forga de 
trabalho, nao pode desligar-se dela de toda a classe de compradores, isto e, da 
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classe capitalista,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sem renunciaraexistencia. Ele nao pertence aesteouaquele 
patrao, mas a classe capitalista e compete-lhe a ele encontrar quern o queira, 
isto e, encontrar um comprador dentro dessa classe burguesa". 2 8 

Nao sendo diferente em Bandeira / Mato Grosso, a presenga de 

trabalho assalariado pode ser vista no quadro 32 A composicao da renda das 

familias atraves da emergencia e outras fontes pode ser vista em anexo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 32 

BANDEIRA/MATO G R O S S O 

ORIGEM DA RENDA FAMILIAR -1987- (a) 

Fonte Quantidade %(1) 

Produgao Agricola 37 94,87 

Trabalho Assalariado 19 48,71 

Temporario 17 43,58 

Permanente 2 5,12 

Outras 12 30,76 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Levantamentos DTO/IDACE, 1987 

(1) Referente ao universo de 39 familias, pesquisadas em 1987 

(a) Refere-se as que em 1993 estavam no assentamento Vitdria, e que em 1987 foram pesquisados. 

Mesmo nao sendo possivel resgatar a especificidade de 

Bandeira / Mato Grosso, nota-se na fazenda a presenga de diferenciagao entre as 

familias. 

Naqueleano, nafazenda, dois grupos de familias usavam a terra. 

0 primeiro explorava a terra combinando agricultura e pecuaria, e tendo as 

familias criatorios ditos de fundo de quintal, enquanto que o segundo fazia somente 

agricultura e criatorio de fundo de quintal. 

Ressaltando que existiam somente o "agude da fazenda" e o do 

"sabonete", vimos que o grupo defamiiias que fazia somente agricultura, utilizava 

quantidades de terra maiores que o outro, sendo que a media por familia no grupo 

era abaixo da media no outro grupo. Nao obstante sabermos que a media porfamilia 

traz implicito o fato de algumas cultivarem maiores areas de terra do que outras, 

essa diferenciagao por tamanho e ainda agravada por nao possuirem as familias 

do grupo bovinos, caprinos eovinos. 

Em 1987, quandolutavamparaconquistarterra, aomesmotempo 
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que buscavam as frentes de emergencia como unica saida para 

obtengao da sobrevivencia, as familias possuiam os instrumentos e equipamentos 

de trabalho apresentados a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 33 

FAZENDA VITORIA 

INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO -1987 

Discriminacao Quantidade Familias zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instrumentos 

Foice 131 68 

Enxada 162 67 

Machado 45 39 

Chibanca 54 34 

Facao 3 3 

Pa 12 10 

Equipamentos 

Pulverizadorcostal 3 3 

Cultivadortracao animal 16 16 

Arreios 7 7 

Selas 10 10 

Cangalhas 29 25 
Fonte: Levantamentos DTO/IDACE, 1987. 

Fica evidente que somente algumas familias possuiam "o prolon-

gamento de seus bracos", tais como machado, chibanca, facao, enxada, etc. Com 

respeito aos equipamentos, algumas estavam "melhores" que outras, hajavisto 

que algumas familias possuiam- porexemplo- cultivador a tracao animal, outras 

possuiam arreios, outras selas e algumas possuiam cangalhas. 

Em 1989, dois anos apos a conquista da terra, os assentados 

fizeramo primeiro planejamento da fazenda conquistada, que foi materializado 

em projeto ao PROCERA. 

Em 1992 um replanejamento, uma adequagao daquele planeja-

mento, em fungao de uma realidade nova- mais sof isticada- que entao se apresenta, 

materializando sob a forma de projeto de credito e que pode ser visto nos quadros 

seguintes, sendo adiantadas as inversoes ja existentes no assentamento. 2 9 
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QUADRO 34 

ASSENTAMENTO VITORIA 

INVERSOES EXISTENTES -1992 

Discriminacao Unidade Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Armazem dealvenaria m2 66,50 

Armazem dealvenaria m2 48,00 

Armazem dealvenaria m2 48,00 

Mini-postodeinsumosagricolas m2 45,26 

Casa-de-farinha m2 100,00 

Casa-de-farinha m2 50,00 

Bretede madeira um 1,00 

Apriscode madeira m2 100,00 

Cercadearamefarpado8fios Km 5,8 

Cercadearamefarpado9fios Km 8,5 

Cerca dearamefarpado 5fios Km 4,9 

Cercadearamefarpado6fios Km 2,2 

Cerca dearamefarpado 3fios Km 1,5 

Cerca dearamefarpado 5fios Km 9,0 

Cerca dearamefarpado4fios Km 10,1 

Cerca defaxina/lombo Km 13,00 

Curral defaxina um 1,00 

Maquinaforrageira uma 1,00 

Motor um 3,00 

Debulhadorde feijao um 1,00 

Debulhador de graos um 1,00 

Trator um 1,00 

Caminhao(10ton) um 1,00 

Automovel um 1,00 

Balanca(300 Kg) uma 1,00 

Balanca balcao uma 1,00 

Cultivadortracao animal um 1,00 

Grade(trator) uma 1,00 

Carreta (trator) uma 1,00 

Plantadeiratracao animal uma 1,00 

Carrocatracaoanimal uma 1,00 

Aplicadordeformicida um 1,00 

Pulverizadorcostal um 1,00 

Carrodemao um 1,00 

Baldes para leite um 3,00 

Povilhadeira uma 1,00 

Seringa/pistola uma 1,00 

Secadorderaspademandioca um 1,00 

Dep6sito de raspa de mandioca um 1,00 

Rebanhos bovino e ovino(1) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa Direta no Assentamento / ASSENTAMENTO VITORIA, 1992. 

(1) Ver quadro referente a 1993 
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QUADRO 35 

ASSENTAMENTO VITORIA 

P R O J E T O DE C R E D I T O 

USO PROGRAMADO DAS T E R R A S 

E s p e c i f i c a g i o U s o 

( h a ) 
A n o s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S3  

A R E A S 

I N D I V I D U A I S 

181,10 97 102 1 0 7 115 1 1 5 115 1 1 5 1 1 5 1 1 5 1 1 5 

Milho + Feijao 1 2 3 , 0 0 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 

Mandioca + Feijao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 5 1 0 1 5 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

Mandioca + Milho 4 , 6 0 - - - - - - - - -

Algodao + 

Mandioca + Feijao 
2 , 0 0 - - - - - - - - - -

Algodao Herbaceo 

+ Feijao 

0 . 5 0 - - - - - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - -

Algodao Herbaceo 3 0 , 5 0 - - - - - - - - - -

Mandioca 1 8 , 5 0 - _ 

Milho 1 , 0 0 - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• - - _ 

Fei jao 1 , 0 0 - - - - - - - -

A R E A S 

C O L E T I V A S 

40,00 206 2 8 6 3 3 3 3 6 7 391 412 412 412 412 412 

Milho + Feijao 3 1 , 0 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

Urucum + Feijao - 5 8 1 0 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Mandioca 9 , 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 

B a n a n a - 2 4 6 8 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

Capim elefante - 2 2 2 4 2 6 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 

Palma forrageira - 9 0 9 8 1 0 8 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 

Pasto nativo + 

capim buffel 
- 3 7 8 2 9 3 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 

Pasto nativo 

rebaixado 
- 1 8 41 4 7 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 

Pasto nativo 3 3 6 , 5 0 7 4 1 6 3 1 8 7 1 9 3 1 9 3 1 9 3 1 9 3 1 9 3 1 9 3 1 9 3 

L e u c e n a - 5 4 5 9 6 5 6 7 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 

A R E A D E P R E S E R V A C A O P E R M A N E N T E 

(Reflorestamento) 1 0 . 0 0 1 0 1 5 2 0 3 0 5 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 1 4 

Sabia - 1 0 1 5 2 0 3 0 5 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 1 4 

AREA D E 

I N F R A - E S T R U T U 

E B E N F E I T O R I A S 

5 , 0 0 1 0 1 5 2 0 3 0 5 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 1 4 

A R E A S I N A P T A S 

(Classe VIII) 
2 4 , 0 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

A R E A D E 

R O T A C A O D E 

- 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 

C U L T I V O 

T O T A L 2.569 2.569 2.569 2.569 2.569 2.569 2.569 2.569 2.569 2.569 2.569 

Fonte;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ASSENTAMENTO VITORIA, 1992 
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QUADRO 36 

ASSENTAMENTO VITORIA 

PROJETO DE CREDITO 

INVERSOES PROJETADAS E REINVERSOES 

Discriminacao Unidade Quantidat 

INVERSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estabulo para 30 vacas um 1,00 

Curral m2 200,00 

SiloTrincheira ton 30,00 

Cerca de arame 9 fios Km 2,00 

Brete para contencao um 1,00 

Aprisco m2 100,00 

Ensiladeira uma 1,00 

Burdizzo um 1,00 

Pistola uma 1,00 

Silo metalico (220 kg) um 393,00 

Reprodutor bovino um 4,00 

Matrizbovina uma 60,00 

Reprodutor ovino um 6,00 

Matrizovina uma 55,00 

REINVERSOES 

Cerca de arame 5 fios Km 4,90 

Cerca de arame 9 fios Km 8,50 

Cerca de arame 8 fios Km 9,00 

Cultivadortracao animal um 1,00 

Aplicador de formicida um 1,00 

Pulverizadorcostal um 1,00 

Carro de mao um 1,00 

Baldes para leite um 3,00 

Povilhadeira uma 1,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa Direta no Assentamento, com apoio ASSENTAMENTO VITORIA, 1992. 

Neste projeto existe proposta de compra de sessenta matrizes 

bovinas e dois reprodutores, solicitacao de credito para comercializacao, despesas 

com creche-escola, despesas com um posto de saude; existe ainda solicitacao de 
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credito para pagamento de salarios com um "assessor", com um tecnico em 

agropecuaria, com um contabilista, bem como despesas com deslocamentos e 

com material de escritorio e com energia eletrica. 

Cinco anos apos a conquista da terra, precisamente quando 

mostra-se a fazenda conquistada dentro de uma seca, os assentados de Vitoria 

materializam um piano que esta em contfnuo aperfeicoamento- a partir de um 

original. Em 1993, anoqueno estado do Ceara 350.000familias estavam nas 

frentes de emergencia recebendo US$ 20, os assentados de Vitoria nao se 

afastaram da terra conquistada. 

Continuemos com a historiadestesassentados, observandoagora 

o ano de 1993, para que possamos ter a materia total de constituicao dos mesmos 

e completar nosso olhar sobre o que historicamente se constituiu: ao mesmo tempo 

queflagelados esmolam por meio salariomfnimo, assentados participam de festa 

para comemorar exploracao coletiva de terra, com outros trabalhadoresquenao 

estao se vendendo nas frentes de emergencia. 3 0 

3.4.1. Sem flagelamento 

Ao final d e l 992 o assentamento contava com doze toneladas de 

graos em estoque (tres toneladas defeijao e nove de milho), cento e noventa e uma 

cabecas de gado bovino e outras cinquenta e quatro de ovinos. O gado bovino 

individual somava cinquenta e cinco cabecas e o ovino/caphno cento e duas 

cabecas. Recordando que este ano ja se caracterizava como de seca, a area 

mediaporfamfl iaerade58ha, a quantidadedebovinospor familia era de quase 

4,5 cabecas coletivas e menosde 1,5 individuals; a area media cultivada nas 

exploragoes coletivas foi de menos de 1 (um) hectare por familia e a area media 

cultivada individualmente um pouco menos de quatro hectares porfamfl ia. 3 1 

No infcio de 1993 trocaram caminhao que tinha capacidade de 

quatro toneladas por outro com capacidade de dez. Vislumbrando saida futura 

da seca, o caminhao foi usadoneste ano como transportede passageiros entre 

o assentamento e Caninde (principalmente) e comfretes de cargas. Essa troca de 

caminhao e executada utilizando parte da producao ainda estocada e com o 

descarte de trinta e cinco "gados". Ate o mes de marco "alguma esperanca tinha 

de inverno". Deste mes em diante o caminhao passou a ser a fonte de renda do 

assentamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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No final de marco os assentados procuraram frente de emergencia, 

sendoosdeslocamentosfeitosno caminhao. Este instante de margoassimevisto 

pelos assentados: 

"No momento que a gente se encontra em dificuldades a gente 

se reune, conversa, e logo a gente encontra uma saida, encontra uma opcao que 

a gente venga aquela dificuldade" 

e 

"Aonde vai a voz de muitos ali tern mais valia" 

Porque 

"Mesmotendotudoissoemmaosaindanaoera o necessario para 

vi ver e veneer essa seca porque, por exemplo, se fosse pegar o gado e vender para 

comprar alimento (porque o que mais necessita e alimento) ai acabava o gado. Com 

que ia ser reposto esse gado?" 

Pelas passagens pode ser visto que a "emergencia" se caracterizou 

como garantia de nao perder gado, a poupanga viva. Neste sentido, esta mesma 

preocupacao foi sentida, relembremos, pelo grileiro no tempo da luta que os 

assentados fizeram pela terra: a agudizagao da semiaridez pos em risco a 

poupanga constitufda pelos assentados, preocupagao esta que para os assen-

tados era de garantirem o seu "capital". E como entra a frente de emergencia no 

assentamento? 

Os assentados, em comissao, compareceram diretamente ao 

gabinete do coordenador estadual da defesa civil e exigiram vagas para todos os 

assentados de Vitoria exigindoaindaocontrole das atividades pelo assentamento, 

"apontamento" feito pelos assentados e pagamento na casa sede da fazenda. 

Dificuldades para obtengao das vagas foram apresentadas pela autoridade 

governamental, entretantoforamcontra-argumentadasassim: caso as vagas nao 

fossemobtidas, o caminhao iriaretornarno diaseguinte"cheio" de assentados. As 

vagas chegaram para Vitoria. Dai em diante o assentamento passa acontarcom 

duas fontes de recursos financeiros, o caminhao e a frente de emergencia. 

Autil izagaoda "emergencia", se deu fundamentalmente com a 

construgao de cercas. 0 caminhao continuou sendo uma das "linhas" entre o 

municipio de Itatira e Caninde, alem de pegar fretes. Alem disso foi utilizado para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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transportar assentados para o acampamento que ocorreu na sede do INCRA em 

abri lena Avenida Bezerra de Menezes, emjulho, ambos em Fortaleza. O que 

dizem os assentados sobre a emergencia: "Sefosse vender o caminhao para suprir 

a necessidade, af depois com que ia ser comprado outro caminhao?". 

Lembrando que as "necessidades" dos assentados eram supridas 

tambem com os creditos nas bodegas, bem como com "alguma caga" na fazenda, 

com a distribuicao de leite que continuou ainda a ser feita- sendo reduzida a 

quantidade para meio litro diario- com carnes bovina e ovina ainda distribufdas, alem 

da producao de cultivos alimentares do agude novo. Este agude, junto do outro do 

"sabonete", foi o suporte h (drico da fazenda neste ano da ditamaior seca do seculo 

no estado do Ceara. 

Vejamos como se deu a utilizacao das aguas do assentamento, 

enfocando esta utilizacao como parte do nao-flagelamento que estamos a reconstituir. 

3.4.2. Apogeu do assentamento 

Em abril, definitivamentecaracterizadaaseca, instantecomple-

mentarseconstitui na historia dos assentados de Vitoria. Algumasmedidasforam 

executadas. 

0 gado - coletivo e individual- pastaria nas mangas em torno do 

agude sabonete, o qual continha reserva de agua somente para ate a metade do 

ano, ficando reservado o agude novo para o segundo semestre e sendo o mesmo 

utilizado para cultivo de vazantes. A agua- prestavel para consumo humano- seria 

utilizada para essefim, conformeja vinha ocorrendo. Aqui dois pontos merecem ser 

salientados: primeiroquea escolhado local do agude novo, pelos assentados, 

foi fundamental paradeterminarquantitativosdeaguae suaqualidade;e segundo, 

que o consumo de agua desde o mes de margo- feito nao so pelas familias do 

assentamento, assim como por grande parte do municipio de Itatira-foi garantido 

sem abstrair do que acima fora decidido. 3 2 

As vazantes no agude , feitas por cada famflia de assentado 

conformesuapossibilidade, nas terras "tombadas", seriam cultivadascommilho, 

feijao, cucurbitaceas, batata e capim, sendo que voltados os cultivos para 

AUXILIAREM 0 ASSENTAMENTO. Os gados coletivos e individuals por estarem 

nas mangas da "fazenda", e ja que esta haviatrocadograosarmazenadose parte 

do gado pelo caminhao, alem de que a emergencia estava servindo para atividades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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coletivas, os restos de cultura seriam utilizados pelos rebanhos, assim como o 

capim. Neste sentido o gado individual seria alimentado- "no quintal de cada 

assentado"- com os restos de cultura e capim, atentando para a alimentacao 

no curral com capim e restos de cultura. Em torno das vazantes, nas mangas 

circunvizinhas ao agude novo os gados realizariam pastejo, com o cuidado do 

assentamento em nao permitir a entrada de gado coletivo ou individual nestas 

produgoes "individuals". 3 3 

Desta forma todo o gado resistiu ate julho- instante que o 

assentamento recebe o credito FNE- e sobretudo e tambem garantida 

alimentagao dos assentados, salientando ainda que os mesmoscompareciam 

nas atividades da "emergencia" durante tres dias na semana em comissoes de 

trabalhoequenenhum trabalhador saiu da fazenda. Nenhumassentadoflagelizou-

se. 

3.4.3. Ampliando a resistencia 

No inicio de agosto, quando os assentados restringiram a retirada 

de agua do agude novo pelas "pipas da emergencia" a duas vezes por dia em fungao 

de garantirem a fazenda- o assentamento- com estoques ate retorno do inverno, 

e liberada a primeira parcela do credito do FNE. 

0 recebimento do credito mostra algumas particularidades que 

ligam-se 'a resistencia aoflagelamento - vista essa, agora, como resistencia ao 

"mundo externo" - sem abstrairmos que assentamento e parte desse mundo. 

No momento que os assentados buscaram o credito, este 

significava ampliagao de sua capacidade de resistir a fragilidade de "pequenos 

produtores". Credito significava possibilidadede ampliagao do ASSENTAMENTO, 

que significa , pelo que aqui foi visto, cooperagao que resiste ao desenvolvimento 

capitalista, nao obstante ser tambem relacionamento flagelizante de si proprio: 

Vitoria recebe a primeira parcela do FNE ja defasada em se tratando de planilhas 

referentes aos investimentos programados- "o dinheiro nao dava quase para 

nada"- e tendo que cumprir o programado pelos assentados e que fora tambem 

"prometido" ao banco, dado que o patrimdnioconstituido ate entao fora dado em 

garantia. 

Nao coincidindo os custos programados com os recursos recebi-

dos, a primeira medida do assentamento foi direcionar os trabalhos da emergencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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para complementar a aplicacao dos recursos. Dois episodios se destacam: 

Primeiro- quando do recebimento da parcela a compra do gado 

previa que os animaisfossem adquiridos em outubro, em funcao do projeto prever 

montagem de suporte forrageiro antes da chegada do "gado novo". Dopontode 

vista dos assentados tal aquisicao em sendo realizada somente em outubro- o 

credito safra em agosto- acarretaria maior defasagem da planilha gado em se 

tratando da quantidade e qualidade dos animais, assim como vacinacoes, 

equipamentos, etc. Em funcao disso a diretoria do assentamento comparece ao 

banco e exige que um fiscal se desloque ate a fazenda para verificar a condigao 

depasto,tantoonativoquantoo artificial, entendido aqui capim e restos de cultura. 

Acatandoo"convite" de seu cliente, o gerenteenvia um tecnico e este comprova 

que nao so os pastos eram suficientes, bem como que o "patrimonio da fazenda" 

garantia aliberacao de dinheiro. Tendo sido os recursos liberados (caracterizando 

assim um adiantamento), o assentamento compra sessenta e nove cabecas de 

gado bovino mestico de holandes e indiano. 

Segundo- estando prestes a ser liberado o complemento da par-

cela de credito, e informada a diretoria do assentamento, ja estando amesma 

nas dependencias da agenda do banco, que dinheiro em especie nao estava 

disponivelnamesma. Oquesucede? Apos isso a diretoriatrocatelefonemas com 

o chefe da carteira referente ao FNE em Fortaleza e este informa que existia 

dinheiro na agenda em Caninde. Dai entao, apos argumentacao da diretoria e 

outros assentados junto ao gerente e apos um literal murro na mesa do banco, o 

dinheiro surge nos caixas como que por encanto. 

Ate novembro de 1993, continua a montagem do sistema de 

resistencia do assentamento, conformequadrosapresentados.ecom os recursos 

do FNE, o que pode ser visto no quadro seguinte. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO 37 

ASSENTAMENTO VITORIA 

INFRA-ESTRUTURA -1993 

POR ORIGEM DOS RECURSOS E USO PELOS ASSENTADOS 

Discriminacao Origem dos recursos Quantidade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Estabulo FNE/Emergencia/Assentados 1(um) 

Curral FNE/Emergencia/Assentados 1(um) 

Aprisco FN E/Emergencia/Assentados 1(um) 

Silo Trincheira(l) FNE/Emergencia/Assentados 1(um) 

Cercas FNE/Emergencia/Assentados 5 Km zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa Direta no Assentamento 

(1) Capacidade 50 TON 

Algumas especificidades merecem ser explicitadas. 0 estabulo, 

que tern capacidade para trinta cabecas, e equipado com forrageiras e motores 

adquiridoscom o PROCERA. 0 curral, projetado para sustentarcom inverno ate 

mil cabecas, denota que existe piano do assentamento em formar "poupanga" na 

forma de bovinos. Mesmo sendo a quantidade de ovinos ainda pequena, o aprisco 

tern capacidade para seiscentas cabecas mostrando - junto com o projetado para 

bovinos- que os assentados planejaram utilizacao do potencial dafazenda levando 

em conta quantitati vos possfveis. 

Ve-se que o planejamento e para construir resistencia dentro dos 

limites que a terra oferece. Porfim, cinco quilometros de cercas- ao inves dos dois 

projetados no FNE - adequam avaliagao feita no final de 1992 que novas divisoes 

de pastos sao importantes para sustento do gado e que, com o tamanho da riqueza 

do assentamento, o perfmetro total da fazenda deveria ser cercado. 

A montagem complementar da estrutura, que fora globalmente 

planejada em 1989, passou por decisoes fundamentals, a saber: uma, que as 

terras onde foi plantada palma forrageira sao "um poquinho pior que o arisco"-

classe IV - sendo indicadas para referida forrageira tendo em vista maior 

produtividade. Outra decisao foi localizar o plantio perto do parque de pecuaria-

curral, estabulo, aprisco, unidadederaspade mandioca-, alem deque fundamental 

era cercar a palma como meio de garantir forragem para todo o gado do 

assentamento. 

Estas decisoes, se por um lado mostram o controle do conjunto dos 

assentados sobretoda a fazenda mostrando, portanto, o controle pelo ASSENTA-
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MENTO das terras, por outro mostra nao-plenitude da cooperacao no 

assentamento. Observemos melhor. 

Adefinicao de aprisco, curral, estabulo e unidade de raspa de 

mandioca- vista definicao como localizacao- ainda nao e ponto pacffico entre os 

assentados. 0 parque de pecuaria situa-se contiguamente ao local onde esta 

"crescendo" ano a ano a agrovila- lembrando aqui que ainda residem alguns 

assentados no Bandeira- estando muito proximo (excessivamente proximo, talvez) 

de residencias, escola, armazens, garagens, mini-posto agrfcola, creche 

recentemente conquistada, casasede- a qual inclusive funciona como posto de 

atendimento medico e salao de festas- causando pontos de vista diferentes no 

meio dos assentados. 

Esta indefinicao reflete o momento da cooperagao em Vitoria: 

mesmo sendo os pastos e aguas localizados alem da casa sede- alem do agude 

da fazenda-, ainda os assentados gostam "de ver o gado passando em frente a casa 

sede; o meu gado, o nosso gado, que passa em frente a minha casa". Por outro lado, 

montaro parque de pecuaria praticamente dentro da agrovila, revela o estrategia 

de equilibrar a vontade anterior de alguns assentados como controle de todos os 

assentados dos gados e do parque de pecuaria. De uma maneira ou de outra, 

mesmo ainda existindo essa indefinicao, e importante ressaltar que uma 

local izagao "separada" da sede da fazenda e cogitada levando em conta a qual idade 

das terras, onde poderia se localizar o parque de pecuaria: "se precisar mudar ja 

foi decidido que o gado vai ficar em terra que sirva" 

Comparando os momentos de conquista da terra (1987), de 

garantia do conquistado (1990) e de apogeu e ampliagao da resistencia ao 

flagelamento (1993), apresentados no quadra 38, ve-se que a producao cooperada 

esta expandindo-se no assentamento, o que nao acontece com a produgao 

individual, alem de maior produgao nas terras da fazenda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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QUADRO 38 

ASSENTAMENTO VITORIA 

PRODUQAO NO ASSENTAMENTO - CONFRONTO 

DISCRIMINACAO 1987(a) 1990(b) 1993(b) 

Quant. Med/fam Quant. Med/fam Quant. Med/fam zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Agricultura(hectares) 

Coletiva 15 0,34 84 1,90 210 4,77 

Individual 233 3,19 72 1,63 176 4,00 

TOTAL 248 3,39 156 3,54 386 8,77 

Pecuaria(cabegas) 

Bovinos 

Coletivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 158 3,59 152 3,45 

Individual 34 0,46 53 1,20 98 2,22 

Ovinos 

Coletivo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 80 1,81 60 1,36 

Individual 12 0,16 45 1,02 42 0,95 

Caprinos 

Individual 46 0,63 84 1,90 98 2,22 

TOTAL 92 1,26 420 9,54 450 10,22 

Fonts: Pesquisa Direta no Assentamento 

(a) Refere-se a toda FAZENDA VIT6RIA 

(b) Refere-se ao ASSENTAMENTO VITORIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dando mais atengao a situacao dos rebanhos, quadro 39 , 

podemos notar que de 1990 a infcio de 1993 os gados coletivos apresentam-se 

com maior peso que os individuals. A "poupanca viva", pelo que o quadro 

apresenta e pelo que vimos, e utilizada do gado coletivo. 

QUADRO 39 

ASSENTAMENTO VITORIA 

SITUAQAO DOS REBANHOS - CONFRONTO 

DISCRIMINACAO Final de 1990 Infcio de 1993 Final de 1993 

Bovinos 211 246 250 

Coletivo 158 191 152 

Individual 53 55 98 

Ovinos 125 94 102 

Coletivo 80 54 60 

Individual 45 40 42 

Caprinos 

Individual 84 62 98 

Sub-total(col) 238 245 212 

Sub-total(ind) 182 157 238 

TOTAL 420 402 450 

Fonte: Pesquisa Direta no Assentamento 
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Sabendo-se que utilizar os gados coletivos e constituinte da 

resistencia dos assentados, ve-se ainda que a "miungada"- ovinos e caprinos-

serviu para utilizacao no medio prazo, sendo o gado coletivo para investimentos no 

curto prazo. Mesmo globalmente apresentando-se o assentamento mais cooperado 

e menos individual, onde as producoes individuals estao sendo efetivamente 

auxiliares, pode ser visto ainda no quadro que um salto nos gados individuals 

apresentou-se exatamente no momento que se da o apogeu da resistencia ao 

flagelamento. 

No momento que o assentamento mostra que a cooperacao na 

produgao e saida construida pelos assentados para resistirem, entram os 

assentados individualmente num processo de ampliagao de sua "poupanga viva", 

junto de que e tambem ampliada a area individual deagricultura. Feitasestas 

consideragoes, resta saber se o assentamento- a cooperacao que se processa 

na fazenda Vitoria-, pode ser visto com caracteristicas de uma Cooperativa de 

Produgao Agropecuaria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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4. CPA PARCIALMENTE COLETIVA. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 Indicativos de cooperacao. 0 MST apresenta as principals 

formas de cooperacao agrfcola, bem como as diferencas entre cooperativa 

tradicional e dos assentados, conforme os quadros seguintes: 3 4 

QUADRO 40 

RESUMO DAS PRINCIPAIS FORMAS 
DE COOPERAQAO AGRiCOLA 

Caracteristicas Grupo Coletivo Associacao Cooperativa 

Quern participa 

Numero de socios 

Vizinhos, parentes ou 

amigos. Geralmente 

so homens 

Familias. Homens e 

as vezes tambem 

mulheres. 

Geralmente abaixo de Entre 200 e 400 

10 pessoas conforme o tipo. 

Familias. Homens, 

mulheres e jovens 

acima de 16 anos. 

Numero minimo 

exigido por lei: 20 

Forma de 

participacao nas 

decisoes 

Para que se juntam 

Uso da terra 

Combinacao verbal 

entre todos os 

membros do grupo. 

Geralmente para: 

compra de 

implementos, venda 

de produtos, 

construcao de 

benfeitorias, ajuda 

mutua no trabalho. 

Geralmente 

individual. 

Assembleia. 

Geralmente para: 

Prestacao de servicos 

de comercio e 

transporte, 

encaminhamento das 

reivindicoes da 

comunidade. 

Individual e 

semi-coletivo. 

Assembleias. 

Conselho dos 

representantes dos 

setores. 

Para: organizacao 

coletiva da producao 

e comercializacao, 

criacao de 

agroindustrias. 

Semi-coletivo e 

coletivo. 

Divisao do trabalho 

Estatuto e Registro 

No maximo mutiroes 

de ajuda mutua. 

Nao tern estatuto; 

geralmente nao tern 

regimento intemo; 

quando existem 

registros, os principals 

sao os contratos 

assinados por todos. 

Formas simples de 

divisao social do 

trabalho. 

Precisa de estatuto, 

pode ter registro 

interno, nao pode ter 

bloco de notas fiscais. 

Especializacao do 

trabalho atraves dos 

setores de atividades. 

Tern estatuto 

regulamentado pela 

Lei Cooperativista, 

deve ter registro 

intemo, pode ter 

bloco de produtor e 

notas fiscais, deve ter 

registro oficial da 

contabilidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: MST, 1993 
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QUADRO 41 

PRJNCIPAJS DIFERENCAS ENTRE COOPERATIVA TRAOICIONAL 
E COOPERATIVA DE ASSENT ADOS 

Caracteristicas Cooperativa Tradlcional ^ a T a i r U d o 

Sbcios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Classe 

Quern trabalha 

Ramos de atividades 

Poder de gestao 

Forma de participacao do 

socios 

Distribuicao das sobras 

Planejamento das Atividades 

Acesso as imformacoes 

Resultado social zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: MST, 1993 

Empresarios rurats, pequenos 

produtores, pequenos 

proprietaries 

Burgueses junto com 

trabalhadores 

Assalariados ou empregados 

permanentes e temporarios 

(relacao patrao/empregado) 

Comercio, agroindustria 

A minoria que detem o maior 

capital controla a diretoria e 

toma as decisoes 

Assembleias anuais 

Os associados nao tern como 

controlar. Acontece atraves de 

prestacao de servicos aos 

associados e atraves dos 

fundos previstos em lei. 

De cima para baixo. (os 

burocratas e a diretoria fazem). 

Quase nehuma, Editais, 

balancos complicados, jomais 

de propaganda. 

Mantem a tendencia de 

concentracio da renda e da 

propiedade, estimulando a 

expulsao dos trabalhadores do 

campo. 

do* 

Pequenos produtores 

(Assentados ou nao) e suas 

familias 

Somente trabalhadores 

Socios 

Produgao agropecuaria, 

comercializacao, agroindustria 

A maioria decide sobre tudo o 

que acontece na cooperativa 

Assembleias mensais, 

conselho diretor, conselho de 

representantes dos setores 

Adecisao e do coletivo. 

Geralmente acontece em 

funcao da quantidade e 

qualidade do trabalho realizado 

e em funcao da liberacao de 

militantes para o MST. 

Acontece atraves de servicos, 

valores em dinheiro e especie, 

e atraves dos fundos previstos 

em lei. 

De baixo para cima (cada setor 

faz seu piano de trabalho que 

devera ser aprovado em 

assembleia) 

Por nao poder despedir socios 

e nem ter mao de obra ociosa, 

ao introduzir novas tecnologias 

busca diversificar a produgao 

para manter o pleno emprego 

Total: Editais, balanco, jornal 

interno, mural de trabalho, 

informe e balango critico geral 

da empresa. 

Possibilita o desenvolvimento 

rural baseado na melhoria de 

vida de toda a populacao do 

campo. 

Inovagao tecnologica x Geracao 

de empregos 

Por utlizar assalanados, ao 

adotar novas tecnologias tende 

a agir como empresa privada, 

dispensando alguns 

empregados. 
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Instalou-se em Vitoria na primeira fase, nafasedeluta pela terra, 

o grupo que resistia principalmente em 1986 e 1987. Diz o MST que e uma boa 

maneirade iniciar uma experiencia de trabalho coletivo, eoprimeiroe mais simples 

passo. Noentantooprimeiropasso, o de luta e conquista da terra, evoluiuparaa 

segunda forma de cooperacao: a associagao. 

Nas terras da fazenda Vitoria, que justifica o Projeto de 

Assentamento Vitoria nas contas governamentais, duas associagoesforam criadas. 

No assentamento Vitoria a condicao de assentado, a condicao de "posseiro", e 

diferente da condicao de simplesmente socio da associacao. Ser socio garante 

direitos de assentados sendo que - entretanto - ser socio nao garante direitos aos 

simplesmente socio. No caso de Vitoria ocorreu com a associacao uma significativa 

diferencacomrespeito a maior parte desta forma de cooperagao. Vejamos antes, 

o que diz o MST sobre o recurso terra: 

"Naassociagaooslotesdeterracontinuamindividuals. (...) Emais 
adequada (a associagao) para atuar em outras atividades ligadas a aghcultura e nao 
ao trabalho coletivo na roga. Mas existe associagoes que incluem o trabalho 
coletivo. Neste caso, os associados mantem um pedago de terra aonde 
trabalham individual e cedem um pedago pro colet ivo." 3 5 

Em Vitoria a cessao de um pedago de terra foi feita pela 

associagao a cadaassociado-inversamenteao tradicional - sob as condigoes que 

adiantamos. Ao mesmo tempo, e substantivamente, nao existiam lotes previos 

para continuarem individuals. Nao existia umpre-parcelamento, e este nao foi feito 

pos-conquista da terra. 

Com respeito aos objetivos e a divisao do trabalho, os quais 

tambem diferem em Vitoria da associagao tradicional, ocorreram numa fazenda 

montada sobre uma organizagao da terra e trabalho em coletivo, junto de que a 

prestacao de servigos tambem e fato em Vitoria. Assim os objetivos que na 

associagao tradicional sao determinados - comprar maquinas, construir um 

armazem, ou comprar um caminhao -, no caso de Vitoria, a propria 

particularidade do assentamento que nao estava prioritariamente voltado para o 

mercado -apesardenaoabstrairdele-, as aquisigoesde maquinas, ascompras 

de caminhao e a construgao de armazens, se dao sendo estes objetivos 

globalizadamente. 

Dos treze pontos indicados pelo MST, que caracterizam uma CPA 

plenamente coletiva, entendemos que cinco deles caracterizam resultados do que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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seria praticado num dado assentamento, quais sejam: participacao plena; 

reeducacao dos associados e permanenteeducacao cooperativa eentendimento 

entre o associados porestaremconseguindoforjar uma nova cultura e uma nova 

etica eexistenciade espago para atividades culturais e recreativas, eexistencia 

deconscienciaorganizativa. Istoposto, vejamos como em Vitoria se apresentam 

os demais pontos, buscando checar o que acontece no momento presente 

referenciando-nos no que e proposto para "mensurar" oque poderiaserumaCPA 

plenamente coletiva. 

"A terra esta sob controle do coletivo (associados). Ou porque os 

lotes familiares foram repassados para a CPA na forma de comodato, sem renda 

da terra, ou porque se conquistou o titulo coletivo junto com a ter ra" . 3 6 

Esta primeira e fundamental caracteristica, no caso de Vitoria, 

mostra sendo satisfeito o controle pelos associados de toda a terra. As duas 

possibilidades para tal apontadas pelo MST (repasse de lotes ou titulacao coletiva) 

foram, no infcio do processo de assentamento, negadas: nao existiu um 

loteamento em Vitoria, nem a titulacao. No caso da titulacao - que significa a 

propriedade formal da terra -, a particularidade esta napropriedade formal da terra 

pelo Estado; aos assentados foi concedidoo uso da terra. Em Vitoria, a primeira 

caracteristica de uma CPA, indica que a terra conquistada pela luta (coletiva) e terra 

do coletivo. 

A segunda caracteristica - os meios de producao fazendo parte do 

patrimonio social da CPA - ainda nao e satisfeita, porque mesmo fazendo parte 

dopatrimonio da associagao de Vitoria - vefculos, maquinas, animais, benfeitorias 

- ainda nao e o assentamento uma cooperativa. Mesmo assim estao a servigo 

de todos e controlados coletivamente. No caso, a caracteristica e satisfeita por 

natureza coletiva. 

0 trabalho esta organizadoempresarialmente, alemde que existe 

absorgao de toda a mao de obra, mesmo na seca, atraves das linhas de produgao 

agropecuaria, a agroindustrial e de servigos. Existe controle da qualidade do 

trabalho, existe a busca de ser reduzido o tempo de trabalho e o trabalho e feito 

dentro de uma Jornada diaria que e previamente estabelecida pela Assembleia 

Gera l . 3 7 

0 quarto item de mensuragao, que diz que a produgao numa CPA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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esta voltada para subsistencia e o mercado, e tambem preenchido. No caso de 

Vitoria nao e o mercado a prioridade primeira, nem a subsistencia a unica. 

Entretanto a subsistencia e ofundamental para onde a producao se direciona, sendo 

o mercado tambem como meta, porem secundaria do que e produzido. 

A especializacao tecnica, apesarde incipiente, e contlnua, bem 

como e distribuida e controlada. E satisfeita a quinta caracteristica, embora que 

parcialmente. 

Atecnologia-como disseo MST, ojeitodefazerascoisas - eusada 

a mais adequada. Pode ser dito que e usada a tecnologia de assentamento. 

0 assentamento faz planejamento global. No entanto ainda nao e 

de uma CPA, mesmo com a presenca de projetos e pianos de metas junto ainda 

de controles do processo produtivo e o assentamento gestionado sob um piano. 

A moradia, que muito determina a realidade de Vitoria, ainda nao 

esta numa agrovila. Foi visto que dois aglomerados formamzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA agrovilas do 

assentamento. Vale lembrar que esta sendo montada na "sede da fazenda" com 

refeitorio (mesmo precario), escola, casa sede (onde se dao cursos, festas, etc), 

e os demais equipamentos que foram indicados na planta em anexo e quadros 

.Portanto, comparando com as indicacoes do MST, a agrovila existe, porem ainda 

precariamente. 

Os itens anteriores estao na intimidade do caso estudado. Portanto, 

pode ser dito que sao os determinantes fundamentals da natureza de Vitoria, 

estando no ato mesmo de producao, onde a natureza fisica esta unida a natureza 

economica dos assentados, ou, eondeseconstroiaconcreticidadedo assentamen-

to Vitoria, ou ainda, e onde estao valor do assentamento. Neste sentido, os cinco 

demais pontos que caracterizariam uma CPA plenamente coletiva - isto sob o 

ponto de vista do MST, conforme foi aqui adiantado -, sao indicativos que 

mostrariamoque esustentado pelos oito pontos. Os cinco pontos, lembrandoque 

eles estao ligados aos demais, formam com esses oito pontos o conjunto de 

indicacoes de uma CPA plenamente coletiva, sendo que os oito sao a base 

fundamental. 

Veja-se que, mesmo nao existindo lotes, existindo exploracoes 

auxiliares e importantfssimas para a resistencia ao flagelamento e para a 

coletivizacao que se processa, sao tais exploracoes os resquicios que Vitoria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mantem (intra-sua-constituicao) de pequena burguesia agraria. 

Estanaconstituigao do assentamento o que Ihe faz forte efragii: 

as producoes auxiliares, que fazem os assentados nao semostrarem flagelizados, 

e exatamente o que faz o assentamento ainda fragil, exatamente pela sua existencia 

(ecomotal), que sereproduz ainda como pequena burguesia agraria. Vale lembrar 

que aqui estamos abstraindo de que o assentamento e parte do mundo do capital, 

o que nos levara a comentar isto mais a frente. 

Poroutrolado,osaltoobservado nas producoes auxiliares- oqual 

consubstanciou-se numa media por familia quase igual a media por familia nas 

exploracoes coletivas-, materializa o "amarradio" que foi mais explicitamente visto 

quando do uso do agude novo em 1993. Neste sentido, "do amarradio", o incremento 

sedasob a lei deque as producoes "individuals" auxiliem a fazenda- vista como 

o assentamento- porque garantem o que ate aqui vimos: "o amarradio", que os 

restos de cultura irao ser util izados pelos rebanhos, garante a C PA conforme ate aqui 

vimos. Enfim, ressalte-se, com o incremento das exploracoes agricolas e ate 

mesmo com os gados individuals, e garantida a ampliagao da resistencia feita 

via ampliagao do patrimonio coletivo. Mesmo assim, ao mesmo tempo que se 

constitui ampliagao da resistencia, e a ampliagao observada, ampliagao- mesmo 

que nos limites aqui adiantadosparaagriculturae pecuaria- da existencia ainda 

da presenga de produgoes individuals. 

Os cinco itens indicatives de uma CPA plenamente coletiva serao 

emseguidadiscutidos, lembrandodoqueacimaobservamos, assim como do que 

ate o momento foi apresentadocomoreconstituigao do processode assentamento. 

Segue-seque: 

Ainda a participagao nao e plena. Nem tudo que se passa no 

assentamento todos conhecem, apesar de que em momentos alguns conhecem 

tudo ou todos conhecem quase tudo. Em alguns momentos as decisoes tomadas 

nas assembleias foram a partir de discussoes vindas desde cada comissao de 

trabalho, passando por outras discussoes no momento das assembleias. 

Entretanto ainda alguns jovens, mulheres e velhos, participam menos -sobretudo 

quando na condicao desomente socio, ouseja, quando decisoes sao tomadas com 

respeito ao patrimonio, aos projetos, a divisao dos produtos do trabalho, enfim 

quando a condigao de somente socio apresenta-se diferente da condigao de socio-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

156 



posse iro. 

Apesar de ambos terem odireito a trabalho no assentamento e 

receberem os servicos que o mesmo presta, o posseiro tern seu trabalho dado - as 

diarias - contabilizado no patrimonio, enquanto que osomente socio nao e "socio" 

do patrimonio. Assim, tanto o posseiro quanto o somente-socio tern direitos, 

entretanto somente-socio nao tern trabalho contabilizado, e o posseiro tern seu 

trabalho como parte do mesmo. 

Mesmo com o apresentado, pode ser dito que participacao e quase 

plena em Vitoria, sobretudoseobservarmos a importancia especial (indicada pelo 

MST) que se revestiria a participacao no desenvolvimento que e buscado. 

"Significa que os sem terra, antes acostumados em seu lote 
familiar a decidir sobre tudo, devemcontinuar a decidir, de forma organizada, sobre 
o processo de cooperacao. A gestao democratica direta efundamental neste tipo 
de empresa (a cooperativa)." 3 8 

Pelo que vimos, em Vitoria as producoes auxiliares sao 

gestionadas pelos assentados (ou por cada assentado), sendo que sob normas 

do processo de cooperacao que la se desenvolve. Com isso, este carater particular 

de exploragoes que nao sao em lotes e as fazem auxiliar, levam ao fato de que a 

gestao ainda nao e plenamente cooperada. 

Cuidandodecotejaro desenvolvimento, ou nao, de uma educacao 

cooperativa, sob quatro sub-caracteristicas propostas pelo MST, pode ser dito que 

ainda nao plenamente existe tal educacao. Vejamos: 

a. A primeira sub-caracterfstica (que os dias parados devem ser 

recuperados e isto significa trabalhar mais em outros dias que o tempo estabelecido), 

foi desenvolvida quando o assentamento passou pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA abandono doEstado. Neste 

penodo - como vimos -dias que poderiam estar parados, foram fundamentals para 

a propria constituicao da resistencia do assentamento. 

b. Existe pagamento a associagao das maquinas, equipamentos 

e servigos do patrimonio coletivo. Existe a consciencia do que seria a sub-

caracteristica: 

"Que por eu ser dono de um pouco de tudo nao sou dono de nada 

em particular, por isso nao posso me apropriar de nada que seja do coletivo". 

39 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os assentados, utilizam individualmente o patrimonio coletivo: os 

estabulos, pasto, as vazantes do agude novo; osanimais de trabalho, o sistema 

de iluminagao em torno da casa sede, etc. 

c. 0 patrimonio social nao e "comido" via ma distribuigao de 

sobras ("Que nao existe salario, masadiantamentodesobras, eque se esta formal 

feita estaremoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comendo o patrimonio social") . 4 0 Em Vitoria os adiantamentos 

de sobras - as diarias pagas - sao extremamente controladas. 

Primeiro pelo significado que tern quando da retribuicao, ressaltan-

do que no perfodo de manutengao da infra-estrutura de resistencia a anotagao 

de diarias dadas foi importante quando da retomada (o que aconteceu quando do 

recebimento do FNE). 

Em segundo lugar, sem ser separado do primeiro, os 

adiantamentos de diarias com o consequente controle, sao para os socios/ 

posseiros/assentados adiantamento de sobras, e sua restituigao- representa o 

trabalho que valoriza e faz valoragao do patrimonio, o eixo da gestao do assenta-

mento. 

Mesmo assim, tanto os controles de adiantamento quanto os de 

retribuigao conforme o trabalho dado, carecem de melhor qualidade, principalmen-

te com respeito as diarias adiantadas nos setores como creche (que ainda nao e 

feito), educagao, cozinha (quando nos momentos que Vitoria recebe visitas, faz 

festas, etc), enousodo trator, do caminhao e do "carro" pequeno, alem do setor 

de saude (onde oatendimentofoideslocadodetarefa"produtiva" e nao teve diaria 

contabilizada). 

Ligada a isso esta ainda a nao-atengao mais acurada da 

depreciagao do patrimonio improdutivo (como cercas, armazens, etc) e ate mesmo 

do produtivo (como casa-de-farinha, caminhao, etc), os quais nao tern maior (ou 

melhor) calculos de depreciagao e uso, alem de que os abatimentos feitos aos socios 

(quer "posseiros", quer somente socios) sao estipulados sem calculo acurado -

exemplo, 50% a menos para os socios no uso do trator e/ou nas passagens 

do caminhao, bem como para "pequenos produtores" (por exemplo 75% de uma 

hora de trator - cotada a partir de pregos em Caninde ou Itatira -, ou 75% quando da 

passagem do caminhao - que e cotada tambem por pregos de fora). 

Mesmo ocorrendo cuidado em nao "comer" o patrimonio, o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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mesmo e comido pela nao-acuidade com os custos, por uma "confianga" no que 

edeterminadofora.Comtudoisso,umGRANDE BALANQOefeitoaofinaldecada 

ano, ainda sendo feitos balangos por setores - produgao agricola, pecuaria, 

maquinas, vefculos, e tc -em fungao deum prego de reposigaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus diarias 

que correspondem (ou corresponderiam) para aquisigao do patrimonio, ou parte 

dele. 

d. E sabido em Vitoria que ..todo trabalho gera riqueza, mas que 

nem todo trabalho gera mercadoha. Porem pelo quefoi adiantado, ainda nao existe 

distribuigao proporcional ao trabalho para quern nao esta diretamente na producao 

como, por exemplo, dirigiro caminhao, apontar diarias nas comissoes, cuidarpara 

que o gado nao entre nas vazantes, etc. 

Em alguns momentos a retribuigao e conforme a qualidade do 

trabalho. A aferigao da qualidade do trabalho e feita antes da retribuigao, muito 

antes ate, ao lado de que ainda os produtos do trabalho ainda nao sao "fartos" 

a "aferigao" da qualidade e quase que esquecida. No momento de sustentagao 

do patrimonio montado e quando da resistencia ao flagelamento, a anotagao de 

trabalho dado nao levou em conta a qualidade deste trabalho. 

0 Movimento dos Sem Terra apresenta dentre os treze pontos 

outros tres que sinalizariam uma nova etica e uma nova cultura, mostrando a 

existencia de tempo para atividades culturais e recreativas, e a existencia de uma 

consciencia coletiva. Vejamos isto a seguir. 

4.2. Uma nova cultura. 

Sustentada pela produgao, sob a lei fundamental de construir o 

novodentrodovelho, conduzindoplantios individuals auxiliares ao assentamento, 

determinagoes sao cumpridas por todos os assentados, tais como: 

"Que a cerca cerque a fazenda". 

"Que quern vai cercar individual naojuntargarranchona cerca (do 

perfmetro)". 

Os plantios auxiliares no Agude Novo, alem de mostrar a coletivi-

zagao das aguas "socorrendo" a producao individual, mostra ainda que tais plantios 

ocorreram sob condigao de socorrerem o gado coletivo, caso o plantio de capim 

projetado para o segundo semestre de 93 nao produzisse "nas areas reservadas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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do agude novo..." 

Quando era discutidoopreenchimentode 7 vagas que surgiram 

porque alguns selecionados "trairam" ou "pediram para sair", outras ilustracoes 

surgem: "Existemcandidatosacandidatos, queteraouma conversa com a diretoria 

esesubmeterao a votagao" quando sera esclarecido que deve"se comportar bem, 

contribuir, participar", e saber que tem"facilidades e dificuldades", mostrando 

isso delegagao dada a diretoria pelos assentados, que nao significa poderes 

superiores aos dos mesmos. 

Tambem quando e discutida a situagao de aposentados, as 

bases fundamentals desse direito ou dessa etica ficam mais claras: o aposentado 

tern o "direito" de indicar um substituto que sera tambem submetido a processo 

seletivo, bem como de que "o que e do filho e do pai e o que e do pai e do filho", 

ou seja, "o patrimonio e dele", porem o aposentado deve "contribuir na 

manutengao do patrimonio" sendo que nao tern o direito de "negociaro patrimonio, 

nemo direito a terra". Saliente-se que o substituto do assentado tera direito a 

"patrimonio novo"- constitufdo pos ingresso do novo assentado-, e ainda o 

aposentado tern o direito de permanecer nas terras da fazenda, contanto que 

cumpra as normas do assentamento. 

Os direitos futuros ou adquiridos ligados estao, portanto, ao 

patrimonio constitufdo por trabalho no assentamento. Isto e mais ressaltado 

quando e observada a avaliagao que fazem da safda de alguns selecionados: 

alguns safram "de acordo", "conscientes", mesmo que nao tenham sabido "reagir", 

apesar de terem "levado alguma coisa". Ou entao alguns que saem "por conta 

propria" e mesmo assim poderiam tentar "buscar algum direito la fora", nao 

poderao evocar direitos dentro do assentamento se nao houverem contribufdo 

com trabalho. Detalhemos. 

"Ounico direito ede uma morada, igualmente um aposentado", 

porem, "nao tern direito de trabalho, de participar, dar um grito". Devendo-se isso 

sobretudo porque "a indenizagao foi portrabalho". Portanto, "osdireitos", estariam 

garantidos pelo trabalho e tendo como fundamental o do uso da terra: " 0 direito mais 

importante que tern o socio, o posseiro, e o assentado, e o direito de usar a terra do 

nossojeito". 

Mesmo institufda a base que fundamenta o direito de Vitoria, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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contribuigao com trabalho no assentamento, referido direito nao e pleno 

exatamente porque o assentamento nao esta constituindo-se autarquicamente. 

Veja-se que as produgoes auxiliares tern suas quantidades 

limitadas, alem doquefoiadiantado, pela quantidade de agua disponlvel no Agude 

Novo, quantidade esta que e limitada pela quantidade de agua quefomece ou 

fornecera para fora da fazenda atraves decarros-pipa. Portanto, estas producoes 

estao fora do ASSENTAMENTO, mesmo que fisicamente dentro da fazenda, 

quando momentaneamente, alguns assentados nao cumprem as normas 

estabelecidas,"osamarradiosdenaopassardolimite de cabegas de gado". Mesmo 

assim, sao emblematicos da sustentagao das leis do assentamento criterios para 

quern deseja ser candidato a vagas na fazenda: "Ele iria atrapalharse vinesse 

trabalhando e ficasse defora", isto porque"... vem trabalhando, vem dando diaria, 

vem colaborando". 

0 trabalho, as "diarias dadas", a "participagao" que significa a 

parte de cada assentado na formagao do valor dos produtos que sao retribufdos, 

significa tambem ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quantum que cada assentado tern como participante do 

patrimonio coletivo. 

Os desafios que venceram os assentados em Vitoria - desde 

quando lutavam pela terra, passando pela montagem da infra-estrutura minima de 

produgao e chegando na resistencia ao f lagelamento - foi antes de tudo resistencia 

coletiva nas terras conquistadas o que, enfim, esta sendo a construgao do novo 

dentro do velho - como diz o MST -, numa tensao entre o velho e o novo. 

Emresumo: quando efeitoumcotejamento entre o que e proposto 

pelo MST como caracteristicas do que seria uma CPA plenamente coletiva, 

enquanto ensaio do futuro, o caso do assentamento Vitoria mostra que esta 

ocorrendo construgao do novo - visto superagao positiva da propriedade privada 

- sendo que esta superagao e marginal, por ser o novo (ou cooperacao plena) ainda 

parcial, visto enquanto dentro de Vitoria-emboraalidominante -, e ainda sendo 

Vitoria dominada pelo velho, que esta fora e dentro do assentamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5. A NATUREZA DO ASSENTAMENTO. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5.1. Seus elementos fundamentals. 

Conhecer uma producao que nao e determinada pela compra de 

forga-de-trabalho e se movimenta com a presenga de trabalho que se paga, e 

conhecer a produgao em Vitoria. Econhecer uma produgao que, apos a retribuigao 

ao trabalho, distribui esta producao ainda tambem para o mercado de produtos 

sendo que, nas terras do assentamento, se mostra sem realizar mercadorias. 

Elementos da cooperagao que seprocessa se constitufram a partir 

de um nao-parcelamento e, sobretudo, sem a compra deforga-de-trabalho. Com 

isso estaria negando o movimento do capital, assim: 

a. Nao ha D-M; os produtos nao sao mercadorias, nao ocorrendo 

a transmutagao de D em Mp e Ft. Aforga de trabalho nao e comprada, nao existindo 

venda de forga de trabalho pelos assentados. 

b. A circulagao D-Mp (que e ocorrencia do ciclo geral das 

mercadorias) e interrompida no assentamento, enquanto estadio do ciclo geral. A 

transformagao de dinheiro em meios de produgao e uma simples forma de 

ocorrencia no assentamento que nao produz tudo o que necessita, apesar de 

que - como veremos em seguida- ser tambem razao da nao-plena coletivizagao. 

c. Ariqueza (ou parte dela) quetemporariamenteassuma a forma 

de D, assume a forma de RIQUEZA COLETIVA por estar dentro de Vitoria, fora 

do ciclo global do capital. Estando em Vitoria D assume a figura de dinheiro de 

circulagao, com o destino de se desgastar moralmente e tendendo a perder ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA status 

de equivalente geral, sendo desmoralizado pelos VALES-TRABALHO que 

representam e equivalem ao trabalho dos assentados. 

d. A massa de trabalho cresce com a contribuigao de cada 

assentado, a partir de cada membro da familia de cada assentado, ao mesmo 

tempo que a planificagao dos meios de produgao se da buscando absorver essa 

massa total de trabalho. 

Partindo de uma equagao de valor (V= C +V+ mv), ressaltando que 

em Vitoria um V e buscado sem mv, a planificagao busca o incremento de C-

seu crescimento- numa variagao de V. Nao sendo encontrada uma variagao de V 

a partir de mv, as quantidades desse incremento surgem, se constituem, pela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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qualidade da uniao de Mp a Ft. Se constituem pela nao-separagao entre a natureza 

agroecologica contida nas terras da fazenda e a natureza do trabalho coletivo. 

Pelo adiantado, uniao entre Mp e Ft, o trabalho contem-se na riqueza: os que 

trabalham se identificam com a riqueza, porque os meios de produgao sao 

propriedade dos que produzem. A substancia da riqueza esta contida na 

materialidade da riqueza. 

e. Vitoria e utilizada como propriedade unica e indivisa dos 

assentados, donos de todos os "ramos de produgao", o que e fundamento para 

o que ate aqui vimos, ou para o desenvolvimento de uma riqueza que move-

se pelo TRABALHO NECESSARIAMENTE SOCIAL, por um valor que supera o do 

capital: riqueza coletiva, unica e indiferenciada pelo TNS e pela retribuigao 

proporcional a contribuigao de trabalho cada assentado. 

Nao tendo sido feita troca de lugar ao ser observada a geragao de 

riqueza no assentamento, a "mercadoria" tern sua aferigao (medigao, valoragao) 

pelo trabalho dado, sendo o nivelamento desta aferigao pelo TNS. Como nao existe 

apropriacaode trabalho nao-pago, ou este nao existe, "capitals diversos"unificados 

pelos coletivos de trabalho- as comissoes de trabalho- sao de propriedade do 

coletivo geral que trabalha. 0 "pregodecusto", neste sentido, e igual em todos 

os produtos, que expressao Valor Social, o qual e igual a massa daproporgao 

do trabalho dado, que e igual ao TNS. Este prego e medida de trabalho e sua 

substancia tambem, fazendo com que "prego", medida de valor social e substancia 

da riqueza sejam Trabalho Necessariamente Social, que expressa o Trabalho 

Retribufvel, as diarias que garantem a participagao no patrimonio. 

Ainda necessario se faz observar que: 

OTNSsoadquirestefusde medida quando a produgao coletiva se 

instala preponderantemente, quando a tensao entre exploragoes individuals e 

exploragoes coletivas apresenta-se como exploragoes "individuals" que auxiliam 

o assentamento, ou ainda quando praticas de coletivizagao sao preponderates. 

Retribuigao nominal feita em dinheiro, em produtos, ou em 

servigos, varia com a aproximagao ou distanciamento da retribuigao real que se 

faz pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quanta de trabalho dado. A proporcionalidade entre trabalho dado e 

retribuigao proporcional aquele trabalho movimentam-sedialeticamente crescendo 

e diminuindo, formando uma unidade, reconstituindo a si e ao movimento. Assim, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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o valor coletivo satisfaz a lei do assentamento de retribuir conforme o trabalho dado, 

sendo a massa de retribuigao repartida em proporgoes equitativas- proporcionais-

ascontribuicoes. Tanto para o trabalho retribufvel, quanto para a retribuigao, e 

o trabalho substancia que e vista nos produtos. 

5.2. Nao apresenta um pequeno burgues agrario. 

0 instrumento mais poderoso criado pelocapitalismo para reduzir 

os tempos de produgao e consumo foi o credito. A redugao desses tempos e redugao 

do ciclo global do capital, redugao do movimento D-D'. Na reestruturagao agraria 

ocorrida no Ceara sob o manto do PRRA-Ce, credito tambem foi utilizado sendo 

que em Vitoria nao movimentava dinheiro buscando reduzir o ciclo de acumulagao 

demais-valia. 

Conhegamos um pouco a linha de credito FNE/PROCERA, como 

meio de melhor compreendermos a utilizagao de credito pelos assentados: 

E linha de credito de custeio e investimento, visando financiar 

atividades em imoveisobjetode assentamento oucolonizagao, atraves de projetos 

elaboradosou aprovados pelo INCRA. No Ceara, presentemente, aelaboragao 

tambem e feita pelo Governo do Estado. Foi instituido pela Constituigao Federal 

e regulamentado pela Lei n°7.827 de 27.09.89. Os recursos do Fundo Constitucional 

para o Nordeste correspondem a 1,8 % da arrecadagao liquida do Imposto de 

Rendae do IPI. 

Custeandolavourascomprioridade na produgao de alimentos e 

realizandoinvestimentos, beneficiaos "pequenos produtores" individualmente ou 

grupalmente- em associagoes e cooperativas integradas a assentamentos ou 

projetos de colonizagao. 

Para obtengao do credito e exigido que o solicitante seja 

beneficiario de projeto de assentamento e que apresente um plano/projeto 

de aplicagao de financiamento; em financiamentos para cooperativas ou 

associagoes deverao estas submeter os pianos aaprovagaodeumaassembleia 

geral. 

Assim sao as garantias: os produtores individuals garantem com 

aval, sendo que oavalista e avalizado estejam no mesmo projeto, independen-

temente da capacidade economicade pagamento. No caso de financiamento para 

cooperativas, associagoes ou outras atividades assemelhadas tambem o aval zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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solidario e aceito. 0 penhor ou hipoteca se dao quando os bens sao passiveis de 

danos. No caso do custeio a safra e penhorada. 

Sobre os financiamentos sao cobrados juros de 4% (quatro por 

cento) ao ano, que sao capitalizados no periodo de carencia, assim como ecobrada 

correcao monetaria de 50% (cinquenta por cento) da TRD. 

Para custeio o prazo de financiamento e de ate dois anos para 

assentados que sao de primeiro ano, e para assentados com mais de um ano o prazo 

se da em funcao do ciclo da cultura e o periodo decomercializagao da safra. Com 

respeito ao investimento, a carencia e de dois anos, sendo que os prazos sao 

diferenciados: os projetos integrados, como no caso de Vitoria, tern ate sete anos 

de prazo; os isolados, para aquisicao de animais, cinco anos para pagamento, 

enquanto que para calagem o prazo e de quatro anos e demais investimentos 

tambem sete anos para pagamento. 

A liberacao do financiamento e feita pelo BNB, diretamente ao 

beneficiario, mediante credito em conta corrente, em parcelascorrespondentes 

a capacidade de pagamento. 

Ressalte-se ainda que o FNE/PROCERA institui sancoes ao 

beneficiario que descumprir as obrigacoes contratuais, ou alienar o imovel na 

vigencia do contrato, ou utilizar o credito em especulacao, quais sejam: restituicao 

do valor do financiamento atualizado com 100% (cem por cento) da TRD, mais 

encargos de 12,5% ao ano de juros, e inabilitacao para novos creditos FNE/ 

PROCERA. 

A utilizagao dos creditos pelos assentados, mostrou-se radical-

mente diferente de outras experiencias, quando essas incentivaram aprofundamento 

da fragilidade dos "pequenos produtores", a partir de uma diferenciacao entre eles. 

A constituigao de Vitoria-sem um loteamento previo, com sua 

coletivizacao- nega que o oferecimento do credito PROCERA tenha 

potencializado diferenciacao. Pelo contrario, foi utilizando o credito que a coletiviza-

cao foi impulsionada. 

Com respeito aos recursos do FNE, no momento que Vitoria tern 

maiscrfticaaagudizagaodasemiaridez, sua utilizagao foi instrumento poderoso 

para nao produzirdiferenciagao entre os assentados, sendo isso, em essencia, 

nao fazer dos assentados flagelados e ainda submetidos ao Estado, quando da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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busca de frentes de emergencia. Eaqui, nanao-ida as frentes produtivas, enquanto 

unica possibilidade para o flagelado, que mostra-se a utilizagao do FNE como 

instrumento de coletivizagao. 

A proposta de cooperagao plena nos assentamentos- ou de resis-

tencia coletiva em terras conquistadas-nao abstrai da concorrencia capitalista, 

nem de que dentro dos assentamentos e o desenvolvimento da cooperagao 

fundamental para resistencia ao "mundo exterior", quer sejanaface do capital, quer 

seja na face do Estado. 

Portanto, a utilizagao em Vitoria dos creditos PROCERA e FNE 

trouxe resultados diferentes de outros casos, nao porque os creditos foram 

diferentemente oferecidos por instituigoes ou tecnicos de governo- ou porque 

normas de oferecimento eram diferentes-, porem porque foi dentro do 

assentamento que a utilizagao do dinheiro nao se deu para reduzir tempos de 

produgao e de consumo. Mesmo existindo a obrigatoriedade de pagamento de 

credito, existindo a ocorrencia de compras dos ditos insumos e que os produtos do 

assentamento sao colocados no mercado, o credito nao foi utilizado em fungao do 

movimento D-D'. 

No caso de Vitoria, dinheiro langado na circulagao (pelo Estado) foi 

utilizado produtivamente privilegiando e retribuindo o trabalho. Tal constituigao se 

deu sem potencializar diferenciacao, desincentivando-a ate, pela utilizacao do 

credito PROCERA inicialmentee pelo FNE, num outro momento, quando ocorre 

a ampliagao da resistencia feita pelos assentados. A utilizacao dos recursos, no 

momento que a fazenda tern mais crltica a situacao de semiaridez, garante uma 

cooperacao que se instalara e ainda a impulsiona. 

0 credito foi instrumento poderoso para que nao ocorresse o 

flagelamento de trabalhadores-o qual e regra ser impulsionado pelo credito, em 

fungao do desenvolvimento capitalista-, impulsionando coletivizagao que esta a 

se processar. Utilizar o PROCERA e o FNE significou aplicagao de dinheiro na 

construgao da riqueza coletiva, a qual encurta o TNS, encurtamento este que pode 

ser visto nas sobras de recursos financeiros (dinheiro mesmo) que apresentaram-

se em banco apos o trabalho das comissoes e mostra-se referido dinheiro 

"aparecendo" porque ocorrera contribuigao de trabalho formando a massa de 

TNS. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Comparando o assentamento com uma unidade de producao de 

pequenos burgueses agrarios, podemos ver que mesmo existindo ainda 

diferenciacoes entre os assentados com respeito ao tamanho das unidades 

auxiliares de producao, natureza das atividades agricolas que desenvolvem em tais 

unidades e nivel de desenvolvimento das forcas produtivas, o acionamento do 

trabalho coletivo nao se deu pelo capital ocorrendo a orientacao do que produzir, 

quantidades e ritmo do processo de trabalho pelo assentamento. Ede dentro de 

Vitoria que emerge a producao coletiva !! 

Constatacoes emanam disso: 

Conhecer profundamente as interfaces de Vitoria com o mercado, 

ligagoesdentro/fora/dentro, e tambem buscar entender ainda como o Estado se 

insere na historia do assentamento, recordando o significado da superagao negativa 

da propriedade privada, que foi explicada porXAVIER, aqui resumidamente: em 

essencia as fungoes produtivas, comerciais e financeiras (assumidas 

historicamente pelo Estado) conjugam-se com o parasitismo do capital privado 

surgindo, por isso, o quadro presentederegressao na economia brasileira que tern 

como "cria" a barbarizagao das relagoes sociais. Neste contexto, o Estado, para 

sedesfazerdeseus deficits, agiu premiando o parasitismo do capital, em oposigao 

a uma retribuigao ao trabalho. 4 1 

Mesmo restando duvida com respeito a totalidade do que seja o 

assentamento, esegurodizerqueneleo trabalho e retribuido, nos permitindo agora 

ser feita uma analogia: em Vitoria o motor da opositividade pobreza-

enriquecimentonaofunciona. 0 combustivel da acumulagao privada nao alimenta 

a contento o motor, pela existencia de uma pega constituida pelo trabalho do 

assentados, que nao e pequeno burgues, e esta no seio da produgao de mercado-

rias. 

Emboranaoapresentandofeigoesde pequeno burgues agrario, 

o assentamento Vitoria leva a questionar sua real idade enquanto interagente 

com o mercado, que se da individualmente, apresentando-se como unidade de 

produgao diferente das ate entao existentes, a qual e uma realidade que ainda nao 

consegue a plenitude de ser cada um dos assentados que compoem o 

ASSENTADO de Vitoria livre da concorrencia capitalista, nem ainda o assentamen-

to. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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5.3. A Gestao do assentamento 

Quando definiu Carvalho autogestao, os membros de uma 

unidade autogestionaria adquirem identidade como trabalhadores e como 

cidadaos; identidade essa como uma definicao de classe e que explicitaria a 

forma de um governo autogestionario. Dado que nao vivencia o estado do Ceara 

reforma agraria, junto de que o assentamento mostrou-se como resistencia coletiva 

em terras conquistadas, a gestao no assentamento assim apresenta-se: 

Na secao 5.1., onde sao apresentados elementos fundamentals 

do assentamento, mostrando a natureza de uma CPA, as caracteristicas da 

cooperacao sao tambem de construgao de autogestao. 

Aceitando ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continuum apresentado por Carvalho e com ele o 

indicativo de que democracia participante, co-determinagao e comunidade de 

interesses, em sendo praticados, constituem a construgao da autogestao, o caso 

de Vitoria mostra o assentamento em processo autogestionario. Sao ilustrativos 

os fatos de que votar e se transformar em lider e possibilidade de qualquer 

assentado contando que o voto e lideranga satisfagam os interesses do 

assentamento, porque os Ifderes e seguidores sao a figura unica do assentado, ou 

uma figura coletiva. 

A identidade como trabalhadores e cidadaos, mesmo apresentan-

do-se em Vitoria, e ainda parcial, devendo-se isso a parcial cooperacao. Neste 

sentido pode-se dizer que existe impedimento a plenitude da autogestao-ou sua 

plena constituigao- porque Vitoria e resistencia nas terras conquistadas. A nao-

plenitude da cooperagao, porque nao e vivenciada reforma agraria, impede a 

plenitude da autogestao. 

De posse disso importa lembrar que XAVIER salienta que a 

socializagao real, aceitaaqui como a plenitude da autogestao, eresponsabilidade 

dos trabalhadores e que essa socializagao necessariamente passa por 

autogestao, contra-ofensivamente ao que se constituiu no Pais, contra-

ofensivamente a superagao negativa da propriedade privada: 

"... sem que, a privatizagao - desestatizagao atualmente em curso 
degenerativo, venha a ser contraposta a socializagao das relagoes de propriedade, 
apropriagao e produgao, sob formas historicamente superiores as estatais 
precedentes, e inimaginavel a retomada do desenvolvimento das forgas 
produtivas numa dimensaoeconomico-socialmente significativa. Socializagao que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pode vir a ser, conjunturalmente, formal, estatal-capitalista, reconstituindo-se, sob 
formas democraticas, auto-gestoras, as relagoes EstadozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus economia, em 
crise. (...). E, estrategicamente, convem nao perder de vista a socializagao real, as 
relagoes democratico-socialistasde propriedade, apropriagao e produgao". 4 2 

Portanto, a autogestao em Vitoria pode ser entendida como plena 

no sentido de ve-la intra-cercas da fazenda e parcial quando observadas as 

interfaces que o assentamento faz com o "mundo extra-cercas". Pelo fato de 

que no Pais nao e vivenciada superagao positiva da propriedade privada, de posse 

de que a autogestao existente em Vitoria tern as particularidades apresentadas, 

os pontos de vista de Silva-que existiria uma gestao particular nosassentamentos-

, e de Carvalho-de que a agao direta pelos trabalhadores, seria o caminho 

para ser conquistada a reforma agraria-, foram confirmados, alem de que oponto 

de vista de Stedille- que existe o desafio para os assentamentos de produzir melhor 

do que na forma capitalista- e confirmado tambem. 4 3 

Entretanto, as confirmagoes sao limite de si proprias: por existir o 

assentamento no capitalismo, arealidadeda autogestao parcial, erealidadede 

resistencia coletiva em terras conquistadas, que a faz diferente pela cooperacao 

na produgao, porem parcial. 

Adiferenga com outrasexperienciasde cooperativas nas quais a 

cooperacao se da apenasnaaparencia, em que aterraeexploradaindividualmen-

te, essencia e de uma cooperativa de assentados e apresenta a resistencia ao 

flagelamento numa fazenda onde nao se deu o parcelamento da terra 

conquistada. 

Hoje, em 1994, quando o assentamento Vitoria mostra que 

desafios do assentado sao qualitativamente diferentes do chamado pequeno 

produtor, sua historia leva-nos a entender melhor como e a realidade do 

assentamento observando sua globalidade, vista essa como o conjunto formado 

pela fazenda e seu entorno, sobretudo porque a uniao do assentado ao meio de 

producao terra foi a base sobre a qual elevam-se a gestao do assentamento e os 

objetivos politicos do assentado, que sao pela conquista da reforma agraria. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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6. CONCLUSOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 desenvolvimento capitalista no Ceara tern no flagelamento sua 

maiorexpressao. Com a constituigao do assentamento, a partir darupturacom 

uma das bases da reproducao capitalista- a propriedade da terra-, mesmo dentro 

da realidade capitalista, ocorre o afastamento dos assentados da producao 

capitalista, .pelo afastamento do assentado do mercado de forga-de-trabalho, ou 

pela sua nao-flagelizacao. Opositivos sao o assentamento e o que Ihe origina. 

Esta contradicao, ao mesmo tempo que afirma o assentamento, afirma tambem 

o desenvolvimento capitalista. 

Os flagelados afastam-se da produgao ao mesmo tempo que dela 

aproximam-se, ao venderem sua forga-de-trabalho. Em Vitoria, junto da nao 

existencia do flagelamento, esta a venda dos produtos produzidos pelos assenta-

dos. Com isso estao juntos a condicao para o flagelamento e sua negagao, que e 

a nao produgao de mercadorias pelos assentados. 

Este estudo de caso, no momento que vivencia o Ceara uma 

reestruturagao agraria - portanto ainda nos marcos do domfnio da burguesia-, 

aponta que num momento raro o Estado negou sua natureza, indicando que e 

necessario o aprofundamento da interface Estado/Assentamentos. 

Outra constatagao surge: impossfvel separar o assentamento -

conforme aqui foi descrito - do mundo no qual ele se movimenta, exatamente porque 

este mundo existe. Assim, fica evidente que se faz necessario ser estudada a 

interface que faz o assentamento -resistencia coletiva em terras conquistadas 

- com a esfera da circulagao de mercadorias, para que seja melhor conhecida 

a constituigao historica de Vitoria. Pode ser dito que um passo sobre a natureza de 

um assentamento no semi-arido foi simplesmente ensaiado aqui. 

Vale ressaltar que ao final d e l 992 ESTERCI et al convidaram para 

que fossem debatidos "assentamentos rurais", apos o acumulo de reflexoes 

fundamentadas em atividades de assessoria e consultoria, pesquisa eorientagao 

de dissertagoes. 4 4 Nao obstante suas reflexoes restringiram-se somente ao Sul-

Sudeste do Brasil, concordamos que as questoes recorrentes nos trabalhos 

academicos etecnicos sao, entre outras, ascitadas: 

a. Nao existia ainda uma definigao de assentamento e assentado; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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b. ColetivozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA versus individual e o debate que se da sobre a 

organizacao dos assentamentos; 

c. Existe duvida se os assentados sao ou nao pequenos produtores; 

d. Existe uma preocupacao com a viabilidade economica dos 

assentamentos. 

A partir da nossa experiencia nos assentamentos cearenses e 

instigado a anotarumpouco da experiencia dos assentados, foi feito este estudo. 

Em funcao dele algumas consideracoes sao apresentadas: 

As questoes anteriores "a"e"c" estao intimamente ligadas, bem 

como as questoes "b" e d". Definir assentado, alemdetrazeroentendimentodo 

que seja assentamento, traz a possibilidade de nao aceitar que o mesmo seja 

"pequeno produtor", significando dizer que as questoes traziam a possibilidade de 

ser negada a realidade na qual se reproduz o chamado pequeno produtor, dado que 

este e fruto e parte desta realidade; a natureza do que e um pequeno produtor 

poderia ser diferente do que seria um assentado. 

Com isso as questoes "b"e"d", que indicariam a natureza do que 

seria o assentado, estao ligadas com as duas primeiras comentadas. Porter sido 

adiantado este embricamento das quatro questoes, vale destacar: tratar da 

organizacao dos assentamentos e tratar da viabilidade ou nao dos mesmos 

organizados em coletivo e/ou individual, porque onosso estudo de caso mostrou 

que a viabilidade do assentamento e e reflete sua organizacao. 

Sob este ponto de vista, entendemos que recortes podem ser 

feitos, contudosem ser perdida de vista esta totalidade que e parte da totalidade 

em que movem-se os assentamentos. 

Frente a isso, dois momentos de nossa reflexao apresentaram-se: 

o primeiro tratou de como os assentados de Vitoria resistiram ao flagelamento, 

visto enquanto expressao da viabilidade da organizacao do assentamento, 

entendendoo queeoassentado, ator principal dahistoriaquetentamosaquianotar. 

Assentado que vimos em 1993 e um pouco em 1994, tern sua 

origem nas cinco familias sem terra ja em 1946, as quais assim continuam ate 1987. 

Nesse periodo exploram a terra os ancestrais do assentado, junto com suasfamilias, 

sendo que, com a modernizacao ocorrida no Ceara, a exploracao da terra dava-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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se atraves de grupos familiares. 

Conquistada a terra, sendo posta a possibilidade de mostrar-se 

conduzindo sua parcela de terra, o assentado nao executa a divisao da terra que 

coletivamenteconquistara, e assim nos o vimos: sujeito coletivo que conduz uma 

Cooperativa de Producao Agropecuaria (informal) constitufdo no processo de 

assentamento que ainda se desenvolve. 

Presente e passado sao a genese do assentado: ao mesmo tempo 

que e um conjunto de trabalhadores que utiliza a terra, as familias destes 

trabalhadores conduzem exploragoes auxiliares e constituem o coletivo que 

trabalhaegestiona a terra conquistada. Assentado nao e tambem um pequeno 

produtor, um pequeno burgues agrario, por definir-se politicamente como um sem 

terra, portanto no proletariado, sem o ser, podendo isto ser visto nos acampamen-

tos, nas caminhadas, no seu voto declaradamente situado nos partidos do "campo 

deesquerda", pela sua filiagao partidaria, e ate mesmo quando mostra-se com 

quadros do MST, alem do seu tamanhoffsico de terra e do tamanho da unidade de 

produgao Assentamento Vitor ia. 4 5 

0 segundo momento, que aqui nao foi tratado, que nao esta 

separado do primeiro e junto do mesmo forma a totalidade do Assentamento Vitoria, 

refere-se as interfaces que mantem com o "mundo externo" ao seu. 

Quando SANTOS demonstrou a presenca de "vieses de mudanga 

tecnicana agriculture brasileira", mostrouque o desenvolvimento ocorhdonoPais 

necessitava ser questionado, pois no mesmo terra e trabalho nao foram 

verdadeiramenteutilizados. Tal desenvolvimento nao levou em conta a existencia 

de fronteiras agn'colas dentro das medias e grandes propriedades, junto da 

estrutura concentrada de terra, ou que tal desenvolvimento ocorrera com 

ociosidade das terras e afastamento delas dos trabalhadores. 4 6 

Tais constatagoes indicam que romper com esse modelo significa 

romper com a estrutura de propriedade da terra vigente, levando em conta os 

fatores terra e trabalho, rompendo assim com bases de reprodugao do 

desenvolvimento capitalista. 

Portanto, observar na Reforma Agraria o que diz a natureza das 

fazendas, no rompimento do paradlgma capitalista, e observar a natureza das 

propriedades reformadas e a natureza daqueles que as conquistam. Sendo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

172 



diferente, e reproduzir o desenvolvimento existente, ou simplesmente reestruturar 

o modelo de desenvolvimento. 

Vimos aqui que, mesmo numa reestruturacao agraria, pois nao 

esta ocorrendo um processo revolucionario, ocorreu o nao-flagelamento dos 

assentados, a partir do processo de assentamento, indicando que a resistencia 

coletiva em terras conquistadas reveste-se de um carater diferente da presenca de 

vieses de mudanga tecnica. 

Neste sentido, a critica aos assentamentos coletivos deve levar em 

conta a natureza de sem terra dos que conquistam terra e a natureza da propria terra, 

pelo menos no caso do semi-arido, se nao for feita abstracao de que os 

assentamentos estao no desenvolvimento capitalista, ao mesmo tempo que 

rompem com e l e . 4 7 

Indicatives de Reforma Agraria este estudo de caso mostrou, alem 

de que nao podemos abstrair que os assentamentos e/ou CPAs nascem no seio 

do desenvolvimento capitalista, o qual tern leis gerais e suas particularidades. 

Portanto: 

a. E fundamental estudar a capacidade de uso das terras 

conquistadas, sendo imperativo no caso do semi-arido; 

b. Saber que cooperagao na produgao, apesar de diferengas 

fundamentals entre experiencias de Associacao e CPA sao marcantes, nao e mera 

transposigao de modelos sendo, sim, desenvolvimento da realidade especifica 

de uma cooperacao para outra superior, ou para a mais superior; 

c. A natureza da cooperagao em Vitoria, que apresenta diferengas 

entre uma cooperativa tradicional e uma cooperativa de assentados, mostra a 

presenca de uma Cooperativa de Produgao Agropecuaria- CPA (embora que 

parcialmenteinstalada). Nestesentido, a forma juridicade Associagao, em fungao 

de que a cooperacao associacao e cooperagao CPA, apresenta-se consubstanciando 

o distanciamento entre tal forma juridica e o que se constituiu historicamente; 

d. Ficar somente na contemplagao de um dado momento do 

assentamento, sem que este momento de cooperacao seja apoiado no sentido 

do seu impulso para outro, e esquecer que objetivamente formas superiores a em 

questao sao possiveis, dado que a condigao de sem terra e apogeu do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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desenvolvimento capitalista no campo, mostrando isso que formas superiores de 

cooperacao devem ser apoiadas; 

e. Especificamentetratando do Ceara, importante ter em conta que 

mesmo sendo espetaculares os resultados da resistencia coletiva nas terras 

conquistadas, os mesmos resultados ocorrem em "ilhas", nao se dao massivamente 

no estado. Em funcao disso, operacionalizar Reforma Agraria no semi-arido 

cearense e operacionaliza-la em pelo menos 90% do territorio do Ceara. 

Feitasestasconsideracoes, pode ser dito que o novo no Ceara 

e o ASSENTADO, que constroi resistencia ao flagelamento no semi-arido 

cearense, e que deste novo e importante nao abstrair. 4 8 

0 Assentado e novo porque nao e flagelado, mesmo com a 

agudizacao da seca, construindo uma nova historia no Ceara. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por conclusao: a resistencia coletiva em terras conquistadas 

mostrou a constituigao de elementos fundamentais de uma Cooperativa de Produ-

gao Agropecuaria, a qual tern no uso coletivo da terra e outros meios de produgao 

sua fundamental natureza, porque nao foram separadas a natureza agroecologica 

das terras conquistadas da natureza de ser o assentado fruto do desenvolvimento 

capitalista. 

Assentado em Vitoria nao e nem pequeno burgues agrario, nem 

proletario. Assentado em Vitoria e novo no semi-arido do Ceara, que resiste ao velho 

eoquestiona, porque nas entranhas do velho esta sendo conquistado o novo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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NOTAS 

1. MST, 1993: 147. 

2. MARX, 1983:416 

3. Porque nao apresentaram-se assentados vendendo forga-de-
trabalho, portanto sendo isso quantitativamente igual a ZERO- enquanto exercito 
industrial de reserva-, resolvemos conhecer Vitoria sob o ponto de vista qualitative 
Os dados de campo no assentamento foram levantados a partir de questionario e 
entrevista basicos, partindo de questoes tematicas e seguindo resultados de um pre-
teste, que indicou-nos que Bandeira e Cachoeira continham historias diferentes. 

AlemdeKOSIK (1989), serviram como guia de nossa pesquisa 
PINTO (1980), GAJARDO(1986) e DAMASCENO (1990). Muito importante foi 
utilizar COSTA et al (1989) bem como ESTERCI et al (1992). Instrumental 
operacionalvaliosofoi ALER-Brasil,IBASE,FASE,SEPAC/EP (1986), queapesar 
de tratar de como deve serfeita a entrevista coletiva "jornalistica", muito util nos foi. 
Tambem muito util foi SOUZA (1991), que ofereceu esclarecimentos sobre 
elaboracao da dissertacao. 

4. Comunidade, "comum unidade", tern nocao historica, cuja 
populagao da comunidade tern interesses- sobretudo economicos- comuns. A 
nocao baseia-se em PINTO, 1980, que diz: "Numa comunidade local podem, 
portanto, construir-se como processo distintas 'comunidades', no sentido de uma 
unidade de o b j e t i v o s , c o m base em interesses distintos (paralelos, opostosou 
antagonicos)" p.3. Pornao sernosso interesse estudar as comunidades Cachoeira 
Cercadae Bandeira, esimreconstituir o assentamento que partindo delasse deu, 
ficamos operacionalmente com o que tambem diz PINTO: "Toda comunidade esta 
subdividida por interesses economicos que nao tern diretamente relacao com a 
convivenciageografica. 'Comunidade', portanto, concebida no sentido de interes-
ses comuns e a base para tal homogeneidade objetiva de interesses de um grupo 
que tern o mesmo tipo de relagoes produtivas. Estas relacoes sao a base para obter 
interesses comuns". p.29. 

5. As passagens anteriores fundamentaram-se tambem em AS-
S E N T A M E N T O V I T O R I A ( 1 9 9 2 ) . Odocumentoeum projeto com 41 Opaginas, em 
cujo corpo constam estudos basicos, direthzes, estrategia, linhasdeagaoe pianos 
setorias de produgao, comercializagao, desenvolvimento social, organizagao e 
gestao. A responsabilidade jurldica e da Associagao dos Assentados da Fazenda 
Vitoria. Em dezembro de 1988 o Governo do Estado criou o Projeto de Assentamen-
to Vitoria, englobando3.374ha eprevendoassentar70familias. Veremanexoato 
decriagao. 

6. Aceitamos as informagoes de clima, vegetagao, recursos 
hidricos, relevo e aguas para irrigagao, dos levantamentos executados por 
CEARA.FUNCEME(1990). 

7. Segundo CEARA.FUNCEME, 1990: "A metodologia adotada 
para a classificagao dos resultados foi baseada no U.S. Salinity Laboratory Staff 
(RICHARDS, 1954), ..., e fundamenta-se na concentragao total de sais soluveis 
(CEmmhos em -1 a 25 C) e concentragao relativa de sodio, com relacao ao calcio 
e magnesio, RAS (razao de adsorgao de sodio)." p.36. 

8. Aceitamos o conceito de Trabalhador Rural, como sendo o de 
COSTA (1984): "Para nos o trabalhador rural pertence a um setor da classe zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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trabalhadora do campo que nem sempre mantem relagoes tipicamente capitalistas, 
mas que sao expropriados de seu trabalho, contribuindo assim para a acumulagao 
capitalista. Sao os pequenos proprietaries, parceiros, rendeiros, posseiros e 
assalariados rurais, e que no caso cearense se caracterizam pela heterogeneidade 
de relagoes de trabalho que mantem. Por exemplo, um trabalhador pode ser 
rendeiro e assalariado, ou ate mesmo numa cultura agrfcola encontrar-se varios 
tipos de relagoes de trabalho." p. 42. 

9. Em GUROVICH, 1985, podem ser encontrados fundamentos 
sobre irrigagao. A obra e um bom instrumento de auxilio teorico e pratico sobre 
projetos de irrigagao. 

10. Cassaco e uma lembranga do roedor domestico maior (rato 
caseiro). Pigoiteiro refere-se aquele que manuseia- usa-apigoita, que e no Ceara 
denominacaodadaachibanca, a pa, apicareta, quesaoos "ferros da emergencia". 

11. Lembramos que a partir deste ponto todas as citagoes sem 
especificagao de fonte correspondem a afirmagoes dos assentados de Vitoria, 

12. Quando observamos PROJETO DE ASSENTAMENTO VITO-
RIA, 1989, que foi projeto definitivo de amparo ao PROCERA- no qual estavam 
previstos investimentos e custeios iniciando naquele ano e indo ate 1992- vimos que 
um unico projeto e apresentado ao BNB, apesar de uma divisao ser vista nos pedidos 
de credito. 

13. Vale ilustrar que no periodo o IDACE passou a contar com um 
servigo de estudos e projetos, e com um outro para atuar exclusivamente com 
assentamentos, sem esquecermos que no periodo em tela todo o corpo do GERA 
tambem apoiava assentamentos. 

14. Denominamos de reformista aquele que, no embate frontal 
com os que Ihe sao contra, posiciona-se com os assentados e/ou sem terra. 
Interessantequeem1985, no entao ITERCE, tecnicosrealizaramvisitas "discretas" 
as terras em conflito. A partir de tais visitas, que evidentemente nao eram 
autorizadas por seu diretor tecnico, foram desencadeadas as vistorias para a 
arrecadagaosumaria das terras, fundamentada que foi pela constatagao "grilo". Em 
1986, agora chamando-se o orgao de terras I DACE e contando com um novo Diretor 
Tecnico, os fatos decorreram como sao conhecidos. 

15. ENGELS, 1991 : 227. 

16. IDEM, 227. 

17. AGUIAR, 1984:35. Consideramos, que alem deste trabalho, 
e importante consultar DOMINGOS NETO et BORGES, 1983. Vejamos o que 
dizem, ao comentarem propostas do movimento sindical, apos sublinharem que 
reforma agraria e saida efetiva para os problemas do Nordeste: "Ao concentrar suas 
reivindicagoesreferentesa 'seca' nos problemas fundiarios, o movimento sindical 
reflete uma compreensao do fenomeno radicalmente oposta a dos mentores da 
agao governamental. Seguramente as propostas dos trabalhadores oferecerao 
resultados diferentes dos ate agora apresentados pela intervengao do Estado. 0 ceu 
deveria ser redimido da falsa 'inclemencia' para com os produtores rurais." p. 107. 

18. MARTINS, 1990:219. A pesquisadoraforneceuo estudo sobre 
a agao do Estado no periodo entre 1987 e 1989, mais especificamente com respeito 
a agao de "reforma agraria". Os acontecimentos estudados sao a memoria dos 
fatos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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19. INCRA, 1990 : 2. 

20. IDEM: 10. 

21. CEARA.IDACE , 1991 : 62. 

22. IDEM: 63. 

23. IBDEM : 59. 

24. BESERRA , 1993. Mostra as diversas faces do primeiro 
"governo das mudangas"- Tasso Jereissati. Mostra que a esquerda teve seu tempo 
e espaco reduzidos, pela "democracia" de tal governo. E um aviso do que seria 
o segundo "governo mudancista", Ciro Gomes, quando adianta os metodos que 
sao utilizados para submeter as esquerdas. 

25. Ja em 1990 a seca apresentou-se enquanto fenomeno de 
irregularidade de chuvas. Os anos seguintes, 1991 e 1992, caracterizaram o 
fenomeno. 1993 foi o climax da seca. 

26. Os recursos foram empenhados na SEPLAN- Secretaria de 
Planejamento do Ceara, via FDC-Fundo de Desenvolvimento do Ceara, atraves de 
Nota de Empenho n°796, de 29.08.89. Os recursos previam para a Fazenda Vitoria: 
construgao de 63 casas, recuperacao de 1 agude, construgao de duas escolas/ 
centro comunitario, construcao de 1 armazem, construcao de 12 Km de estradas, 
perfuragao de 1 pogo profundo e ainda 24,5 km de cercas, todos cotados a partir 
deplanilhas do INCRA. 

Referido Secretario deixou a Secretaria de Agricultura e Reforma 
Agraria-SEARA ao final de 1989. Sabe-se que o mesmo fez campanha para Lula, 
ja no primeiro turno das eleigoes presidenciais, enquanto que o entao Govemador 
Tasso Jereissati fez campanha para Collor. O mesmo Secretario e hoje, 1994, 
oposigao ao Governo Ciro Gomes, efoi uma das pessoas com quern o MST dividiu 
o Premio Nobel Alternativo. 

27. ENGELS, 1991 : 233. 

28. MARX, 1987:23. 

29. Conferir ASSENTAMENTO VITORIA (1992). 

30 .0 assentamento Santana e o assentamento Maceio, atraves de 
suas cooperativas, realizaram festas de comemoragao do "assentamento" e 
fizeram transmissao de cargos de diretoria e prestagao geral de contas. Tivemos 
oportunidade de comparecer a ambos osfestejos. Uma delegagao do assentamen-
to Vitoria compareceu a Santana. Interessante que seu time de futebol, no torneio 
que foi realizado, ficou em segundo lugar atras da selegao do municipio de 
MonsenhorTabosa, onde localiza-se Santana. 

31. Antes de margo de 1993 as atividades coletivas se davam 
durante dois dias por semana, sendo initerruptas aquelas impreteriveis, tais como 
cuidados como gado, utilizacao de maquinas, administracao, etc. Deste mes em 
diante as atividades passaram a ser durante a cinco dias por semana. 

32. Desde margo de 1993 que o assentamento forneceu agua para 
todo o municipio de Itatira, e parte do municipio de Boa Viagem. No init io eram oito 
carros-pipa retirando diariamente agua do agude novo. Paulatinamente ocorreu 
redugao para seis, depois quatro e finalmente dois. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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33. Ao final de 1993 tres levas de trinta cabecas aproximadamente 
chegavam ao curral/estabulo da "fazenda", totalizando noventa por dia. 0 gado 
solteiro ficava nas mangas em torno do agude novo. 

34. MST, 1993 :25esgs . 

35. IDEM: 28. 

36. IBDEM.51. 

37.0 instrumental de controle (eregistros) e utilizado sinteticamen-
te, assim: existem folhas de controle dos setores (ou comissoes) especiais para 
a pecuaria, motorese maquinas, trator, veiculos, mensalidades da associagao e 
viagens. As prestagoes de contas sao feitas via recibos fornecidos pela associacao, 
e com outros recibos oriundos "de fora" do assentamento, que sao passados para 
uma folha geral. Existem os livros de atas, de visitas ao assentamento, e de 
frequencia. Sao anotadas as frequencias da diretoria, frequencias as reunioes 
extraordinarias, e frequencias as assembleias. Estas (assembleias) ocorrem no 
primeiro domingo de cada mes. A diretoria reune-se todos os sabados, sendo as 
reunioes abertas. Ver anexo Instrumental de controle. 

38. MST, 1993: 53. 

39. Op. Cit : 52. 

40. Op. Cit : 52. 

41 . ConferirXAVIER, 1992. 

42. XAVIER, 1992a: 100. 

43. Conferir ABRA, citadosnoCapftuloll. Nao seria exagerodizer 
que a vertente coletivista, adiantada aqui no capitulo primeiro, teria tido aqui sua 
confirmagao com o caso de Vitoria e muitos outros assentamentos e/ou CPAs 
existentes, pelo menos no Ceara. Tambem nao seria exagero dizer que a proposta 
de SANTANA (1993), adiantada no segundo capitulo, tambem teria sido ilustrada. 

44. Conferir ESTERCIetal (1992). 

45. ConcordamoscomSILVA (1994) quesaoauto-explicativosos 
resultados quantitativos dos assentamentos, haja visto sua performance sob este 
ponto de vista. Assim e que esta pesquisa buscou compreender a essentia do 
processo produtivo nos assentamentos, ou compreender- pelo menos- no caso 
Vitoria. Embora concordando ainda que os elementos cruciais, na busca dessa 
essentia vsao asformas de organizacao social da producao e o perfil da intervengao 
publica. A luz do caso estudado, discordamos do pensador que 'as formas de 
organizagao da producao nos assentamentos possam ser interpretada a luz da 
performance da pequena produgao ou da producao familiar', bem como de que 
'possam ser interpretadas a luz da essentia da pequena produgao'. Pelos mesmos 
motivos discordamos do MST, quando trata o Assentado como 'pequeno produtor'. 
Ver citagoes sobre MST. Ilustre-se com o quadro (Resumo das diferengas). 

46. SANTOS, 1986. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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47. Campo vasto de pesquisa e a experiencia de assentamentos 
coletivos no Ceara. GARJULLIe outros "videomakers"(1992), conseguiramfazer 
sintese da experiencia em curso no assentamento Santana. Conferir como tal e 
como instrumento didatico. 

48. Aproveito para agradecer o "incentivo" feito por alguns 
"companheiros" que, nodesejo deque nao existissea realidade, afirmaram estar 
eu "delirandonaestratosfera". Sem este "incentivo" nao teria t idoocuidado em 
fornecer nome e endereco do caso que estudei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

179 



CAPITULO IV - CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mais do que sfmbolo de experiencia de cooperacao na produgao, 

assentamentos coletivos no semi-arido apresentaram-se com o caso de Vitoria, no 

momento que o Pais vive a cotidianizacao da barbarie social e o Ceara viveu a maior 

secadoseculo, superandooflagelamento.opositivamenteamiseria, afome, enfim 

mostrando-se como possibilidade historicamente constituida de uma nova realidade 

para o estado, para a regiao e para o Pais. 

Contextualizada a realidade que surgem, numa reestruturagao 

agraria que momentaneamente foi favoravel a construgao da cooperagao pelos 

assentados : a qual em seguidafoi abandono pelo Estado dessafavorabilidade, os 

assentados mostraram-se superando oflagelamento, que ate entao era tido como 

insuperavel. 

Buscando esta dissertagao anotar um caso de assentamento 

coletivo, guiamo-nos pelo entendimento de que os assentados sao fruto do 

desenvolvimento capitalista. Neste sentido, o flagelamento expressa, naagudiza-

gaodasemiaridez, esse desenvolvimento o que, portanto, significa expressao da 

condigao de trabalhadores sem terra. 

Por isso buscamos saber o que estava ocorrendo no Assentamento 

Vitoria, por nao se apresentarem os assentados como flagelados e ainda assim 

continuavam ao lado de outros trabalhadores (assentados e sem terra) lutandopor 

Reforma Agraria. Para tanto buscamos fazer a reconstituigao historica do assen-

tamento estudado e, em fungao deindicativosfornecidos pelo MST, do que seria 

uma CPA plenamente coletiva. 

Os assentados nao se afastaram da terra conquistada, nao sairam 

a vender sua forga-de-trabalho, nao se flagelizaram. Isto deve-se a natureza coletiva 

do assentamento, mesmo que parcial, o qual possui exploragoes auxiliares, e que 

constituiu o assentado que e um trabalhador coletivo em terras exploradas coletiva-

mente. 

Esta natureza constituiu-se pela uniao da natureza de sem terra 

com a natureza agroecologica das terras conquistadas, ou pela uniao dos trabalha-

dores aos meios de produgao conquistados levando em conta as particularidades zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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naturais de terras no semi-arido. Assim, ocorreu a uniao da capacidade de trabalho 

a capacidade de uso das terras, constituindo o assentamento, constituindo a 

resistencia coletiva nas terras conquistadas, constituindo uma figura nova: assen-

tado que resiste ao flagelamento. 

Entretanto esse nao-flagelamentoe ainda motivodeflagelamento. 

Na medida que ocorre resistencia dentro do assentamento, esta e tambem 

flagelamento por nao ser o assentamento autarquico, mostrando isso que nao e 

vivenciada realidade de Reforma Agraria, razao ainda que faz o assentamento com 

elementos de uma CPA nao-plenamente coletiva. 

Mesmo ocorrendo em Vitoria retribuigao ao trabalho e nao ao 

capital, a gestao do assentamento e tambem parcialmente autogestionaria ou 

estando ainda sendo construida, estando ainda emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA continuum para autogestao. 

Pelas interfaces que faz o assentamento com o mercado, bem 

como que Vitoria surge numa reestruturagao agraria, o estudo de caso mostrou 

ainda a complexidade do que e um assentamento em coletivizagao. 

Frente a isso, muitas perguntas se alevantaram durante nosso 

estudo e, dentreelas, destacamos: 

Em nao sendo dentro de Vitoria os produtos mercadoria, que 

significados tern a colocagao de tais produtos no mercado capitalista? 

A entrada de mercadorias no assentamento as transforma em 

produto somente, ou realiza e transmuta mercadorias numa esfera que nega a 

produgao e circulagao de mercadorias? 

Tendo no assentamento, na producao coletiva, a existencia de uma 

riqueza diferente do "mundo externo", comoresistir o assentamento isoladamente 

a concorrencia capitalista? 

Em fungao do fato de que com assentamento o exercito industrial 

de reserva nao recebe incremento, que significados tern isso sabendo-se que 

assentamento esta no desenvolvimento capitalista eforma quadros que lutam pela 

Reforma Agraria? 

Perdurando a reestruturagao agraria, mantendo-se somente uma 

adequagao do capital para si, no contexto do estado do Ceara, e particularmente 

o Assentamento Vitoria ampliando a melhoria da condicao de vida dos assentados, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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que significados podem terzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ilhas assentadas de prosperidade coletiva num mar de 

miseria e concentragao privada de riqueza que e o estado do Ceara? 

Esses questionamentos, junto das demais conclusoes levam-nos 

a afirmar: Vitoria nao e um caso de Reforma Agraria. 0 assentamento e um caso 

de construcao e luta pela Reforma Agraria. Mesmo assim a ligao que o assentado 

nos da ede que o flagelamento, a seca, afome, a miseria, enfim a opositividade 

pobreza-riqueza sao superaveis, porque a produgao coletiva e tambem riqueza 

coletiva e, sobretudo, porque o assentado de Vitoria soube ocupar, resistir e 

produzir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O futuro a ele pertence !!! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ANEXO 

FAZENDA VITORIA 

DADOS DE CHUVA (MM) 

Discriminacao Posto Macaoca Posto Madalena zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anos com dados 26 27 

Media 678,5 679,1 

Maxima 1.553,0 1.582,4 

Minima 258,5 240,4 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: CEARA.FUNCEME, 1990 

ANEXO 

FORTALEZA 

TAXAS DE DESEMPREGO ABERTO - OUTUBRO DE 1993 

Mes Ocupagao Desemprego Aberto 

Nov/92 40,12 11,31 

Dez/92 41,27 10,60 

Jan/93 48,80 12,19 

Fev/93 40,58 13,28 

Mar/93 39,59 14,09 

Abr/93 39,37 13,93 

Mai/93 39,50 13,79 

Jun/93 40,00 12,80 

Jul/93 40,11 12,30 

Ago/93 40,02 11,13 

Set/93 40,42 11,02 

Out/93 40,29 10,68 

Fonte: SINE/CEARA, 1993 
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ANEXO 

CEARA 

AREA MEDIA DE IMOVEIS POR MICROREGIAO E ESTRATO DE AREA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(V 

Microregiao 0 - 1 5 

ha 

15 ha-

modulo 

Modulo 

-100 ha 

100-

500 ha 

500-

1.000 ha 

mais de 

1.000 ha 

Total 

Area 

media 

Area 

media 
Area 
media 

Area 

media 

Area 

media 
Area 

media 

Area 

media 

Sertdes de 

Quixerambim zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4,28 28,49 70,50 210,00 675,10 2.143,41 107,12 

Sertdes de 
Caninde 

5,58 32,53 72,28 208,37 705,26 2.574,75 163,98 

Sertdes de 
Inhamuns 

4,49 26,42 56,07 198,10 693,00 1.050,60 24,16 

Cariri 5,55 24,15 53,19 185,81 686,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 31,88 

Baixo 

Jaguaribe 

4,56 21,89 53,89 172,44 608,20 5.747 14,62 

Macigo de 

Baturite 

5,26 25,85 56,35 209,21 - - 25,69 

Serra da 
Ibiapaba 

4,07 28,17 42,58 195,78 669,88 1.669,73 29,46 

Totais 4,49 27,56 59,72 230,28 678,75 2.158,64 51,70 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: CEARA.IDACE. 1991 

(1) Modulo - Referente ao modulo fiscal 
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A N E X O 

ITATIRA(1) 

Localizacao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA LATITUDE 4 31'04" LONGITUDE 39 37'20M 

Extensao: 514 km2 

Limites: NORTE- Caninde SUL- Madalena 

LESTE- Caninde OESTE- Santa Quiteria 

Distritos: BANDEIRA, CACHOEIRA, LAGOA DO MATO, MORRO BRANCO 

Distancias a Fortaleza: RODOVlARIA- 201 km LINHA RETA-147 km 

Tempo de voo a Fortaleza: BANDEIRANTE- 26 min ISLANDER- 39 min 

Eleigoes (1990) : ELEITORES-10.846 

VOTANTES-8.325 

ABSTENQOES- 2.521 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: CEARA. IPLANCE, 1992. 

(1) Alusao aos grandes espigoes depedra da regiao 
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ANEXO 

FAZENDA VTTORIA 

COPIA DE FOLHAS DE VOTAQAO(1) 

PRIMEIRA SELECAO 

NOME ASSINAT. VOTOS 

DO ASSENTADO AMARELO ROSEO BRANCO OBS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11.1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 1 - Fulano(C) polegar 17 01 02 

02- "(C) polegar 18 00 01 

03- "(C) assinatura 18 00 01 

04- "(C) polegar 18 00 01 

05-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• •  
polegar 17 00 02 

06- "(C) assinatura 19 00 00 

07-
«• ausente 11 07 00 faltou 

08-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" Func. Pub 16 01 00 (ausente) 

09- "(C) polegar 19 00 00 

10- "(C) polegar 16 01 00 

11 -
I I 

ausente 13 07 00 

12- "(C) polegar 18 00 00 

13- "(C) assinatura 18 00 00 

14- "(C) assinatura 18 00 00 

15- "(C) assinatura 18 00 00 

16- "(C) assinatura 18 00 00 

Visto por: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assinatura Pres. STR Itatira: 

Assinatura Del.Sind. Caninde' : 

fl.2. 

Fulano(C) 

"(C) 

17-

18-

19-

20-

2 1 -

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28-

29-

30-

3 1 -

"(C) 

"(C) 

"(C) 

"(C) 

assinatura 

ausente 

polegar 

ausente 

ausente 

assinatura 

polegar 

ausente 

Fulano(V) assinatura 

"(V) assinatura 

"(V) assinatura 

"(V) assinatura 

"(V) polegar 

"(V) assinatura 

Visto por: 

Assinatura Pres. STR Itatira: 

Assinatura Del.Sind. CanindS : 

18 

18 

18 

09 

00 

17 

18 

15 

32 

37 

38 

36 

40 

40 

00 

00 

00 

10 

19 

02 

00 

03 

07 

01 

01 

04 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

ausente 

ausente 

ausente 

ausente 
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NOME 

DO ASSENTADO 

ASSINAT. VOTOS 

AMARELO ROSEO BRANCO OBS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fl.3. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32-

33- Fulano(V) polegar 39 00 00 

34- "(V) assinatura 39 01 00 

35- "(V) assinatura 40 00 00 

36- "(V) polegar 39 00 00 

37- "(V) assinatura 40 00 00 

38- "(V) assinatura 40 00 00 

39- "(V) polegar 40 00 00 

40- "(V) assinatura 40 00 00 

4 1 - "(V) assinatura 40 00 00 

42- "(V) assinatura 29 10 00 

43- "(V) polegar 39 00 00 

44- "(V) assinatura 40 00 00 

45- "(V) assinatura 40 00 00 

46- "(V) polegar 30 10 00 

Visto por: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assinatura Pres. STR Itatira: 

Assinatura Del.Sind. CanindS : 

fl.4. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AT- Fulano(V) 

48- "(V) 

49-

50- "(V) 

51 - "(V) 

52- "(V) 

53- "(V) 

54- "(V) 

55- "(V) 

56- "(V) 

57- "(V) 

58- "(V) 

59- "(V) 

60- Aposentado 

6 1 - Fulano(V) assinatura 

Visto por: 

Assinatura Pres. STR Itatira: 

Assinatura Del.Sind. Caninde : 

polegar 

polegar 

ausente 

polegar 

polegar 

assinatura 

polegar 

assinatura 

assinatura 

polegar 

assinatura 

polegar 

polegar 

40 

29 

27 

40 

38 

30 

18 

40 

40 

40 

39 

40 

14 

40 

00 

10 

14 

00 

00 

09 

00 

00 

00 

00 

01 

00 

27 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
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NOME 

DO ASSENTADO 

ASSINAT. VOTOS 

AMARELO ROSEO BRANCO OBS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fl.5. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

62- Fulano(V) ausente 29 11 00 ausente 

63- ausente 10 30 00 ausente 

64- "(V) assinatura 40 00 

65- "(V) assinatura 40 00 

66- "(V) polegar 39 01 

67-

68- Fulano(V) polegar 28 1200 

69- "(V) assinatura 40 00 

70- "(V) assinatura 36 04 

7 1 - "(V) assinatura 40 00 

72- "(C) polegar 19 00 

73-

Visto por: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Assinatura Pres. STR Itatira: 

Assinatura Del.Sind. Caninde : 

fONTE: Pesquisa direta no assentamento. 

(1) Identificados por C ou V: em 1993 assentado em Cachoeira; assentado em Vitoria. 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 
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ANEXO 

COMPOSIQAO DA RENDA FAMILIAR 

BANDEIRA/MATO GROSSO -1987- (1) 

Familia Produgao Trabalho Outras Fontes Total 

n° Agricola assalarido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 100,00 

2. 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 100,00 

3. 39,00 61,00 - 100,00 

4. 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 00,00 

5. 79,00 21,00 - 100,00 

6. 16,00 53,00 31,00 100,00 

7. 58,00 35,00 7,00 100,00 

8. 51,00 49,00 - 100,00 

9. 100,00 - - 100,00 

10. 55,00 - 45,00 100,00 

11. 100,00 - - 100,00 

12. 100,00 - - 100,00 

13. 69,00 28,00 3,00 100,00 

14. 95,00 - 5,00 100,00 

15. 76,00 24,00 - 100,00 

16. 100,00 - - 100,00 

17. 91,00 - 9,00 100,00 

18. 100,00 - - 100,00 

19. 3,00 - 7,00 100,00 

20. 73,00 - 27,00 100,00 

21. 26,00 - 74,00 100,00 

22. 32,00 68,00 - 00,00 

23. 100,00 - - 100,00 

24. 49,00 51,00 - 100,00 

25. 59,00 37,00 4,00 100,00 

26. 37,00 63,00 - 100,00 

27. 100,00 - - 100,00 

28. 83,00 17,00 - 100,00 

29. 35,00 65,00 - 100,00 

30. - 100,00 - 100,00 

31. - - - -

32. 11,00 89,00 - 100,00 

33. 36,00 64,00 - 100,00 

34. 56,00 44,00 - 100,00 

35. 100,00 - - -

36. 41,00 59,00 - 100,00 

37. 100,00 - - 100,00 

38. 91,00 - 9,00 100,00 

39. 43,00 45,00 12,00 100,00 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Levantamentos DTO/IDACE, 1987 

(1) Referente aos que em 1993 estavam no Assentamento Vitdria, e que em 1987 foram pesquisados. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 
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ANEXO 

Assentamento Vitoria 

Copias de instrumentos basicos de controie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Folhadeapontamento 

Nomes Datas no mes 

2. Folha de pagamento do pessoal que trabalhou nos diversos servicos 

PA Vitoria, Periodo 

N° Nome Dias Valor Total Deve N° Assinatura 

3. Prestamento de contas do mes 1993 

Data Historico Entrada Saida($) Saldo($) S. anterior($) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa direta no Assentamento Vitoria 
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LEGENDA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Classes de Capacidade de Uso: lllec, IVes, Vlec, Vies, Visa, 

Vlles, VIII es 

0 1 - Casa Sede 

02- Armazem 

03- Garagem 

04- Miniposto de insumos agricolas 

05- Casa-de-Farinha 

06- Unidade de producao de raspa de mandioca 

07- Grupo Escolar 

08- Parque de Vaquejada 

09- Campo de Futebol 

10- Curral 

11 - Estabulo 

12-Aprisco 

C-Capineira 

P- Palma Forrageira 

IR- Irrigagao 

AD- Chapada 

AR- Arisco 

A- Cerca de Arame 

R- Cerca de Arame 4 fios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa direta no assentamento, com apoio base cartografica CEARA.FUNCEME, 1990 (") 

C) Base cartografica executada pela unidade de pedologia da FUNCEME, em convenio com ID ACE, 

tendo como apoio cartografico Folha Sistematica DSG/SUDENE- escala 1:100.000- e fotografias 

aereas em escala 1:40.000- Servigos Aerofotogrametricos Cruzeiro do Sul, 1958. 
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