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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aborda-se o aparecimento dos assentamentos de trabalhadores rurais 

no contexto recente da economia maranhense. Num sentido amplo, a discussao 

sobre os assentamentos rurais e entendida enquanto parte da questao agraria no 

capitalismo. Sao resgatados aspectos de algumas elaboragoes teoricas nas quais 

diferentes autores, por um lado, apontam o desaparecimento da pequena 

produgao agricola perante o avango das unidades empresariais e, por outro, 

interpretam a produgao familiar como um sistema proprio, cuja existencia 

corresponde a uma necessidade social. Sao mencionados estudos demonstrando 

que a produgao agricola baseada no trabalho do grupo familiar nao da sinais de 

desaparecimento, ainda que assuma distintos graus de importancia nas diversas 

regioes do mundo. Em se tratando particularmente do Maranhao, observa-se que 

o recente revigoramento da articulagao entre a economia regional e a reprodugao 

do capital em escala mundial implica uma redefinigao das relagoes de posse e 

propriedade, em especial no que se refere a terra, com a desarticulagao das 

formas preexistentes de organizagao da produgao e o consequente acirramento 

dos conflitos entre pequenos aghcultores e novos proprietaries de terra. 0 

surgimento e a disseminagao dos assentamentos de reforma agraria mostram-se, 

entretanto, como uma resposta dos excluidos ao carater concentrador do 

desenvolvimento capitalista. 0 assentamento Terra Bela, por sua vez, nao so 

traduz o sentido de conquista da terra pelos trabalhadores como reune condigoes 

favoraveis para seu crescimento, quer por sua localizagao relativamente as vias 

de transporte, quer pelas perspectivas abertas com a emancipagao do municipio 

de Buriticupu. Contudo, a organizagao social e tecnica da produgao familiar 

tradicional, caso venha se manter no assentamento, pode representar decisivos 

entraves a consolidagao da experiencia. 
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Em sua historia recente, a sociedade humana tern logrado avangos 

extraordinarios no que se refere a compreensao do funcionamento da Natureza, 

ao dominio de tecnicas para transformar os recursos naturais e, inclusive, a 

invengao de novos recursos materiais. Esses avangos tern se concretizado, 

sobretudo, em conjugagao com a exclusao de uma significativa parcela da 

populagao em relagao aos beneficios gerados nesse processo evolutivo. Assim, 

alem de nao se mostrar capaz de absorver o conjunto dos individuos, a sociedade 

capitalista engendra seu desenvolvimento na propria necessidade de ampliar o 

grau dessa exclusao, notadamente neste fim de seculo, ao reestruturar-se com 

base na crescente automagao dos processos de produgao de mercadoria. 

Uma das dimensoes mais evidentes desse carater excludente da 

sociedade capitalista refere-se a questao do emprego e dos assentamentos 

humanos, ou seja, o lugar onde os homens habitam e as atividades que executam 

para que sejam garantidas as condigoes de subsistencia e de desenvolvimento. 

Com a separagao historica que se verifica entre os produtores diretos e os meios 

de produgao, assimilados pela propriedade privada, resulta que os antigos 

produtores diretos necessitam vender sua forga de trabalho para os detentores 

dos meios de produgao. A trajetoria das sociedades indica, entretanto, que o 

excesso de ofertantes de forga de trabalho em relagao a demanda constitui-se 

numa condigao do proprio funcionamento do capitalismo em suas diferentes 

fases, mesmo nos momentos em que predomina a automagao da produgao. 

Dessa maneira, uma parcela da populagao em idade produtiva pode subsistir sem 

acesso, temporario ou permanente, aos postos de trabalho que a sociedade 

oferece. Essa realidade agrava-se ainda mais quando se observa que 

determinadas fungoes no processo de trabalho vao se tornando obsoletas e 

sendo suprimidas mediante a introdugao de novas tecnologias de produgao. De 

certo modo, e essa exclusao que condiciona os padroes de vida ou a situagao 
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historica em que se encontram os trabalhadores em geral, determinando, 

portanto, as condigoes materials sob as quais estes existem enquanto classe e 

subsistem enquanto individuos. 

E necessario ressaltar que, no tocante aos trabalhadores que sao 

absorvidos pelo mercado de trabalho, e tambem a capacidade historica de 

barganhar maior participagao no produto de seu trabalho que Ihes determina as 

condigoes de subsistencia, ainda que estejam sujeitos a variadas formas de 

rotatividade nos postos de trabalho. Esta capacidade, entretanto, esta 

condicionada, em certa medida, pela existencia de uma massa de excluidos. Em 

geral, os excluidos sao obrigados a habitar ambientes desprovidos de condigoes 

materials minimas para uma existencia humana digna, nao dispondo de servigos 

relativos a saneamento basico, urbanizagao, saude e educagao. 

Aos excluidos na cidade somam-se os excluidos no campo, que 

tambem a procura de condigoes dignas para viver, deslocam-se para os nucleos 

urbanos. Assim, excluidos do campo e excluidos da cidade tornam-se apenas 

excluidos, identificados na miseria suburbana. Mas, dessa circunstancia nascem 

tambem as lutas pelos assentamentos humanos, na cidade e no campo: lutar por 

assentamentos urbanos e lutar pelo acesso a terra para moradia com dignidade; 

lutar por assentamentos rurais e lutar pelo acesso a terra de moradia e de 

trabalho, pelo direito de produzir alimentos. 

Se, por um lado, constitui obviedade mencionar que os diferentes 

aspectos dessa exclusao encontram-se intrinsecamente relacionados, por outro, o 

carater dessa inter-relagao exige ser explicitado, principalmente quando se 

pretende abordar apenas alguns desses aspectos em particular. Nesse sentido, 

considera-se que a discussao dos assentamentos rurais e, tambem, a discussao 

daquilo que representa sua dimensao mais abrangente, a reforma agraria. Por 

sua vez, o debate sobre a necessidade de reforma agraria em uma determinada 
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sociedade implica questional" um de seus pressupostos mais evidentes, a 

concentracao fundiaria, e sua expressao mais geral, o padrao de desenvolvimento 

economico vigente. Portanto, dada a intrinseca ligagao entre problemas urbanos e 

rurais, a luta pela transformagao dos latifundios improdutivos em assentamentos 

produtivos nao se trata de uma pauta dos trabalhadores rurais apenas; trata-se, 

sobretudo, de uma questao pertinente a toda a sociedade, pois o que esta em 

debate sao, a rigor, os temas exclusao/inclusao, emprego/desemprego e o tipo de 

desenvolvimento que se pretende construir para o conjunto da sociedade. 

Na sociedade brasileira, o debate especifico sobre assentamentos 

rurais vem ganhando notoriedade a partir da segunda metade dos anos 80, 

decada em que se expande o numero dessas experiencias, resultantes dos 

movimentos de trabalhadores rurais pelo acesso a terra. Em se tratando da 

reforma agraria em geral, o debate e bastante antigo e longo. Recentemente, 

entretanto, quando da transigao dos governos militares para azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nova Republica, 

esse era um dos assuntos mais estimulantes, nos mais diversos foruns de 

discussao no pais. Com a adogao das medidas iniciais do governo civil, 

referentes ao Piano Cruzado, o que se seguiu foi um relativo arrefecimento dos 

movimentos sociais organizados e, por conta do decantado pacto social proposto 

pelo governo, o debate de diversas questoes essenciais foi deslocado para um 

piano secundario - ainda que, num momento posterior, algumas dessas questoes 

tenham sido retomadas no ambito da Assembleia Nacional Constituinte. 

Obviamente, a existencia de um pacto social nao constitui condigao 

suficiente - nem mesmo necessaria - para que se operem modificagoes na 

estrutura fundiaria do pais. Assim, no Brasil pos-regime militar, assiste-se a 

persistencia das condigoes gerais de fome e, em muito casos, de absoluta miseria 

a que tern sido submetida consideravel parcela da populagao, alias, como 

consequencia nao de uma incapacidade estrutural do pais para produzir 



13 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

alimentos, mas sim de um modelo de desenvolvimento cuja logica nao contempla 

o conjunto da sociedade, deixando os pobres, na cidade, sem postos de trabalho 

e, no campo, sem acesso a terra para plantar. Como um aspecto inerente a esse 

processo, destaca-se a escalada dos indices de violencia tambem no meio rural 

brasileiro. Alias, na disputa pela terra e pelos recursos naturais, o uso da 

violencia contra as populagoes rurais e antigo e assume carater rotineiro. Assim 

tern sido com os povos nativos, genericamente denominados indios, que, de 

varias nagoes historicamente massacradas em sua existencia fisica e em suas 

tradigoes culturais, foram reduzidos a apenas alguns milhares de individuos, 

praticamente sem identidade. Assim tambem tern sido com o conjunto dos 

trabalhadores do campo, que aparecem sob variadas denominagoes, conforme a 

relagao que se estabelece na forma de acesso a terra nas diversas regioes do 

Brasil. 

Em se tratando do estado do Maranhao, em sua historia recente, quer 

sejam as chamadas terras de preto, terras de santo e terras de indio, (cuja nogao 

de propriedade baseia-se geralmente em elementos orais e nao formais, 

relacionados a costumes e tradigoes), quer sejam as terras devolutas ocupadas 

por familias de posseiros, sempre aparecem novos pretendentes, propondo 

compra ou exibindo documentos que, com base no direito positivo, Ihes conferem 

a propriedade de areas habitadas por comunidades rurais ha dezenas ou 

centenas de anos. Envolvidos nesse processo de apropriagao privada e 

expropriagao de terras de antigos moradores, misturam-se interesses de 

fazendeiros, de madeireiros ou de capitais especulativos. 0 resultado geral e o 

agravamento da concentragao fundiaria. Havendo resistencia, utilizam-se as mais 

crueis modalidades de violencia contra as comunidades. A frente, vao milicias 

privadas, pistoleiros e destacamentos do proprio aparelho policial. Na retaguarda 

desse processo, entretanto, geralmente estao ocultas personalidades de (quase) 

insuspeita reputagao e que, habitualmente, conseguem se manter imunes aos 

dispositivos da Justiga. 
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Na historia do Brasil, a legislacao foi quase sempre restritiva as 

possibilidades de modificacoes radicais na estrutura fundiaria atraves de uma 

reforma agraria. Contudo, nos anos 60, dispositivos como o Estatuto da Terra e o 

Ato Institucional n° 9 constituiam condigoes legais para uma mudanga que nao 

chegou a existir, atrelada que esteve a vontade politica das elites dihgentes. 

Todavia, foi no proprio espago aberto no processo de transigao do governo militar 

para o civil (e apesar dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pacto social) que a organizagao dos trabalhadores rurais 

conseguiu avangar e as ocupagoes das terras ociosas, seguidas da implantagao 

dos assentamentos, comegaram a se disseminar no interior do pais. 

No Maranhao, a semelhanga dos demais estados da Uniao, as 

experiencias de assentamento tern se originado naquelas areas onde ha fortes 

tensoes na disputa pela posse da terra, logrando-se, em certa medida, atenuar os 

conflitos nessas areas. A experiencia que se objetiva destacar, o assentamento 

Terra Bela, constitui-se em exemplo ilustrativo dessa dinamica que caracteriza a 

situagao de posseiros e pequenos proprietaries diante da expansao recente do 

grande capital na zona rural do Maranhao, com seus efeitos sobre as formas 

tradicionais de organizagao da produgao. 0 modelo de desenvolvimento recente, 

com sua dimensao rural baseada em grandes propriedades, incentivado 

especialmente a partir dos anos 70 e que tern hoje sua maior expressao nos 

projetos do Programa Grande Carajas, traz consigo o acirramento dos conflitos 

pela posse da terra ao exigir - na pratica e como pressuposto - a desarticulagao 

da pequena produgao agricola e a expulsao das familias camponesas de seus 

locais de moradia e trabalho. 

Em meio a esse processo, cresce a organizagao dos trabalhadores 

rurais e a reconquista da terra torna-se realidade para um contigente de 

aproximadamente 40 mil familias, nos quase 200 projetos de assentamento 

criados pelos governos federal e estadual, no Maranhao. Terra Bela e, pois, mais 

uma dentre essas experiencias de assentamento; contudo, trata-se de uma 
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experiencia bastante ilustrativa do carater de conquista que essas areas 

possuem para os trabalhadores rurais. Sob determinados aspectos, trata-se 

mesmo de uma experiencia privilegiada, senao no que se refere a atengao 

recebida dos aparelhos do Estado, mas, por um lado, em funcao da trajetoria de 

sua constituicao, incluindo-se o episodio da ocupagao e a longa resistencia de 

sete anos ate a decisao definitiva do INCRA, e, por outro lado, pelos recursos 

naturais e pela propria localizagao do assentamento em relagao tanto a sede do 

municipio quanto as vias de interligagao com o resto do Maranhao e com os 

demais estados da Federagao. 

Na abordagem da experiencia de assentamento da fazenda Terra Bela, 

considerada enquanto parte das experiencias de assentamento que se 

desenvolvem no Brasil e, de modo mais generico, no universo da chamada 

pequena produgao agricola, um pressuposto deve ser o reconhecimento de que 

sua existencia insere-se num contexto capitalista. Em se compreendendo a 

evolugao da sociedade humana como um processo global e totalizante, ha que se 

admitir, desde logo, a impossibilidade da explicagao de qualquer de seus 

aspectos tornados isoladamente. Assim, quando se aborda a questao dos 

assentamentos rurais enquanto uma dimensao da pequena produgao agricola no 

contexto capitalista, coloca-se a necessidade de se considerar a pertinencia das 

contribuigoes classicas ao estudo da questao agraria. Nessa aproximagao, o que 

se procura evidenciar e, em essencia, uma antiga polemica fundada na oposigao 

entre a pequena e a grande exploragao, na qual se podem identificar aqueles que 

defendem a consolidagao da pequena produgao como forma privilegiada do 

desenvolvimento agricola e aqueles que preveem seu desaparecimento ou sua 

transformagao, quer porque apostam no modelo patronal, quer por vislumbrarem 

no associativismo uma forma superior de exploragao da terra. Na atualidade, essa 

polemica tern sido recolocada com enfase nos termos unidade familiar e 

exploragao patronal, com vistas ao delineamento de politicas publicas para o 

setor agricola. 
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Por outro lado, ao abordar a questao dos assentamentos rurais com 

base na atual realidade do estado do Maranhao e destacando a experiencia que 

se desenvolve na gleba Terra Bela, tem-se clareza de que, num sentido amplo, os 

resultados que se podem alcangar guardam determinadas similaridades com os 

que se encontram disponi'veis na literatura especializada, no Brasil. De acordo 

com a perspectiva de aproximagao que se esta adotando, observa-se que as 

explicagoes predominantes acerca da presenga da pequena produgao agricola na 

sociedade capitalista apontam para o desaparecimento dessa forma de produzir, 

em fungao do avango e da superioridade tecnica da grande propriedade. Todavia, 

importa destacar que, uma vez estabelecido o dominio da grande exploragao, o 

que se torna evidente e o proprio carater excludente do desenvolvimento 

capitalista, que atinge sua manifestagao mais contundentemente nas periodicas 

crises de emprego. No avango da grande propriedade fundiaria, o movimento que 

se revela compreende a expropriagao dos meios de produgao aos produtores 

diretos, o que, do ponto de vista do emprego da mao-de-obra, significa a redugao 

de suas possibilidades no proprio campo e, com a intensificagao do exodo rural, 

seu agravamento no ambito dos centros urbanos. Essa mesma dinamica pode 

suscitar, por um lado, o acrescimo do numero de pequenos arrendatarios e, por 

outro, o aparecimento e o fortalecimento dos movimentos de reconquista da terra, 

resuitando na efetivagao dos assentamentos de reforma agraria, os quais sao, por 

sua vez, concebidos e operam concretamente com base no trabalho do grupo 

familiar. 

Abordando-se os assentamentos no contexto da pequena produgao 

agricola, nao se esta objetivando estabelecer qualquer identidade entre o 

produtor que se encontra no assentamento e o produtor familiar anterior a 

expropriagao da terra. E evidente que a realidade sugere dois sujeitos sociais 

que, especialmente em fungao do carater politizador de que em geral revestem-se 

os processos de luta pela terra, guardam entre si significativas diferengas. 

Entretanto, consideradas em si mesmas, essas diferengas em nada modificam as 
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condigoes materiais de existencia da pequena produgao no ambiente das 

relagoes capitalistas, ainda que nos assentamentos a possibilidade (bem como a 

necessidade) de modificagao manifeste-se de forma mais contundente; mas existe 

enquanto possibilidade na cooperagao, que nao e pressuposto nem exclusividade 

das experiencias de assentamento. 

Uma vez que os produtores familiares encontram-se agrupados nos 

assentamentos, os limites territorials estabelecidos tambem representam 

obstaculo a continuidade da pequena produgao em sua forma itinerante, embora 

seja provavel que os assentados consigam produzir durante algum tempo nos 

mesmos lotes utilizando as mesmas tecnicas. Todavia, ao se levar em 

consideragao um conjunto de aspectos (conjugando-se densidade populacional e 

condigoes atuais de fertilidade das areas em que a maioria dos assentamentos se 

localiza), pode-se levantar a questao de que, a medio e longo prazos, a 

modificagao das tecnicas da produgao e das condigoes da comercializagao tende 

a se constituir num pressuposto nao somente para a consolidagao de cada 

experiencia de assentamento, mas tambem para a propria sobrevivencia das 

familias assentadas. Essa necessidade de modificagao nas condigoes de 

produgao e comercializagao e, evidentemente, indissociavel de transformagoes a 

nfvel da organizagao politica e encontra-se baseada na compreensao geral de 

que o trabalho dos individuos deve garantir as condigoes materiais nao somente 

de subsistencia, mas de desenvolvimento social. 

Ao longo do presente texto, procurar-se-a evidenciar essa dinamica, 

partindo-se do resgate de alguns elementos das abordagens que abrangem a 

questao agraria, em geral, e os assentamentos de reforma agraria, em particular, 

passando-se pela observagao do desenvolvimento recente do Maranhao e 

efetuando um destaque ao assentamento Terra Bela. Trata-se, pois, de abordar a 

existencia do assentamento Terra Bela no contexto, por um lado, do modelo de 

desenvolvimento concentrador que se opera no Maranhao e, por outro lado, da 
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existencia de um imenso contingente de sem-terra em busca de garantir o acesso 

e a permanencia na terra para plantar. 

Em uma epoca em que a procura porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA verdades absolutas deve ser 

evitada, em prol do enriquecimento propiciado pelas diferengas de abordagem e 

pela coexistencia de multiplas visoes de mundo, talvez soe redundante destacar 

que nao e ambigao do presente trabalho concluir qualquer debate acerca do tema 

proposto. Porem, considera-se oportuno mencionar que sua pretensao maior 

reside em considerar a existencia dos assentamentos rurais enquanto parte de 

uma dinamica capitalista, mas nao a partir de uma logica que intenta avaliar a 

eficiencia ou ineficiencia das experiencias relativamente a outras formas de 

emprego dos recursos financeiros na sociedade. Considera-se, sobretudo, que o 

acesso a terra constitui uma oportunidade de emprego para o Homem, enquanto 

uma necessidade que antecede o emprego do capital. Se os seres humanos 

empregados vao utilizar maior ou menor volume de capital em suas atividades, 

em nada se altera esta consideragao; o que importa e que se trata de uma 

possibilidade de construgao/reconstrugao de universos sociais proprios. 

Trata-se, pois, de se conceber as experiencias dos assentamentos 

rurais enquanto um modo de vida. Porem, nao um modo de vida em que o 

trabalho resulte somente na subsistencia para as familias assentadas. Essa seria 

uma visao conformista e preconceituosa, ao pressupor que as familias sem-terra, 

por antes se encontrarem as margens das estradas ou nas favelas das cidades, 

deveriam contentar-se com o fato de, uma vez assentadas, poderem produzir o 

suficiente para sua sobrevivencia. Trata-se, isto sim, de considerar a construgao 

de um modo de vida sob uma perspectiva em que o trabalho resulte em garantia 

de desenvolvimento socioeconomico para as familias, com efetivas melhorias de 

suas condigoes de vida. Assim, se esta forma de abordar a questao suscitar 

discussao e criticas, tera recompensado o esforgo de sua elaboragao. 
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2 PEQUENA PRODUCAO AGRICOLA E CAPITALISMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em sua compreensao ampla, a questao dos assentamentos rurais 

encontra-se relacionada a uma discussao maior na sociedade, que diz respeito 

ao futuro da pequena produgao agricola no contexto capitalista. A potencial 

incapacidade de acompanhar a dinamica e a logica da grande exploragao 

empresarial indica, para alguns estudiosos, a tendencia ao desaparecimento da 

pequena exploragao, baseada na mao-de-obra familiar. Todavia, importa 

considerar que o mesmo movimento que, por um lado, enquanto condigao do 

proprio desenvolvimento global do capitalismo, conduz a expropriagao dos meios 

de produgao aos produtores diretos, por outro lado, dada a incapacidade 

estrutural da sociedade para absorver a totalidade da mao-de-obra liberada, 

engendra tambem as circunstancias que permitem o acirramento da disputa pela 

posse e propriedade da terra enquanto meio de produgao. Nesse sentido, 

entende-se que os assentamentos rurais, especialmente os chamados 

assentamentos de reforma agraria, apresentam-se como uma dimensao dessa 

disputa, como um resultado, ainda que nao definitivo, da luta de um conjunto de 

nao-possuidores para conquistar novamente o acesso a terra. 

No que se refere ao contexto historico brasileiro, a existencia empirica 

dos assentamentos trata-se de uma realidade relativamente nova, de modo que a 

sua constituigao enquanto categoria de analise e a correspondente construgao 

teorica sobre o tema tambem sao recentes. Sob esta perspectiva, os trabalhos 

elaborados, que em grande parte constituem-se de estudos de caso, destacam-

se por seu carater descritivo-exploratorio, tendendo a identificar e registrar as 

variaveis economicas que exercem maior influencia no processo produtivo dos 

assentamentos (LEITE, 1984: 204). 

Entende-se que essa tendencia revelada no conjunto dos estudos 

existentes sobre assentamentos indica, sobretudo, que o objeto em questao -
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como, ademais, qualquer dimensao da realidade social - comporta tao rica 

variedade de aspectos que seu conhecimento exige a elaboragao de sucessivas 

sinteses aproximativas. Essas sinteses, por sua vez, mostram-se sempre parciais 

e provisorias, ainda que se realizem a partir de compreensoes gerais, 

aprofundando-se em determinado aspecto empirico particular e evidenciando 

neste o sentido de uma totalidade mais ampla e elaborada. Desse modo, em sua 

diversidade de aspectos, a questao dos assentamentos rurais constitui um 

espago multidisciplinar de reflexao, independentemente de o processo que 

conduz a essa reflexao construir-se sob forma diretamente interdisciplinar ou 

particularizadamente. 

Os estudos de caso, se por um lado, ocupam-se de dimensoes 

especificas de uma dada realidade, por outro, contam com essa mesma 

circunstancia da particularidade para se mostrarem ricos - na condigao de que se 

efetuem dentro de uma visao de conjunto -, possibilitando a percepgao e a 

compreensao de elementos e situagoes que talvez paregam pouco significativos 

no contexto de abordagens mais genericas. Ao se observarem, por exemplo, as 

estrategias de viabilizagao economica dos assentados de Terra Bela, nao se 

pode tomar como ponto de partida uma suposta autonomia daquela experiencia. 

Trata-se, ao contrario, de um caso, um exemplo entre tantos outros. Mais que 

isso: trata-se de um caso que so existe no contexto, primeiramente, das 

experiencias de assentamento de trabalhadores rurais no pais e, numa dimensao 

mais abrangente, no conjunto da pequena produgao. Por sua vez, esta nao se 

concebe, na atualidade, senao num contexto predominantemente capitalista, isto 

e, no contexto das inter-relagoes com o conjunto da sociedade, num movimento 

que engendra sua recriagao por sucessivas tensoes, inclusive aquelas das quais 

resultam as experiencias dos assentamentos rurais. 

No contexto das consideragoes acima, a recenticidade atribuida ao 

conteudo dos estudos disponiveis sobre os assentamentos circunscreve-se mais 
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propriamente a construgao da categoria em si, vista em suas especificidades. 

Porem, em sua articulagao mais abrangente, os assentamentos rurais nao devem 

ser discutidos guardando qualquer neutralidade ou distanciamento teorico da 

questao da pequena produgao no contexto capitalista. Neste sentido, as 

contribuigoes teoricas disponiveis sao amplas, numerosas e variadas. 

E nesse panorama, em que o surgimento dos assentamentos de 

trabalhadores rurais nao se processa de maneira dissociada da pequena 

produgao agricola no capitalismo, que se considera necessario proceder ao 

resgate de alguns elementos das principals contribuigoes teoricas acerca da 

questao agraria, de modo que se procure compreender o objeto de pesquisa em 

sua insergao mais abrangente. 

Por sua vez, a referenda a essas contribuigoes impoe-se enquanto um 

procedimento delicado e cauteloso, na medida em que se trata de um conjunto de 

elaboragoes teoricas cujos alicerces sao dados por realidades singulares, tanto 

no que se refere a dimensao espacial (lugar) quanto - e talvez principalmente -

em relagao ao contexto historico (tempo). Ainda que se considere a 

predominancia de uma dinamica geral capitalista na atualidade, e imprescindivel 

destacar que a historia de sua evolugao assume peculiaridades significativas em 

cada parte do mundo. Em fungao dessa circunstancia, o estudo de fenomenos 

presentes em uma determinada realidade sob direta inspiragao de formulagoes 

teoricaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA classicas, sem que se estabelegam necessarias mediagoes, constitui-se 

um procedimento, no minimo, inadequado. Nesse sentido, o exame de 

elaboragoes contemporaneas e especializadas torna-se relevante na medida em 

que se considera que essa elaboragoes permitem a atualizagao de determinados 

aspectos da questao. 

Em grande parte do pensamento economico que trata da questao 

agraria, encontra-se manifesto o entendimento de que, tambem na agricultura, a 
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produgao em bases capitalistas tende a suplantar a produgao cuja logica nao e a 

obtengao do lucro. Assim, diversos autores tern se dedicado a compreensao da 

pequena produgao em meio ao desenvolvimento capitalista. Para alguns, trata-se 

de procurar o porque de a pequena produgao continuar existindo inclusive em 

lugares onde e avangada a produgao capitalista. A outros interessa buscar as 

maneiras pelas quais a pequena produgao pode se modificar para que possa 

cumprir uma fungao no desenvolvimento da sociedade. Por outro lado, ha quern 

objetive compreender uma logica propria da pequena produgao, enquanto uma 

forma social que possui autonomia e existe por ser necessaria a sociedade 

contemporanea. 

Evidentemente, uma listagem desses autores, mais que longa, seria 

desnecessaria para o que se pretende no momento. Alem disso, a elaboragao de 

uma sintese que abrangesse o conjunto dos estudiosos que tratam da questao 

agraria, informados que sao pelas mais diversas visoes sociais de mundo, 

constitui-se uma tarefa cujo alcance extrapola os limites do presente trabalho. Por 

conseguinte, o que se pretende nas paginas a seguir e estabelecer uma enfase, 

em alguns (e diferentes) autores, de elementos que possam indicar as suas 

respectivas abordagens sobre a pequena produgao agricola, tendo em vista o 

destino que, em meio ao desenvolvimento capitalista, esses autores sugerem 

para essa forma de produzir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1 AbordagenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Classicas: Alguns Elementos Basicos 

Para autores ligados ao pensamento marxista que tratam da questao 

agraria, diante da superioridade tecnica da grande exploragao capitalista, a 

possibilidade de desaparecimento da pequena produgao coloca-se como uma 

tendencia inevitavel. 0 proprio Karl Marx, alem de perceber essa tendencia, 

considerava que a defesa da pequena produgao agricola implicava defender a 
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permanencia da propriedade privada, vista como um entrave para o 

desenvolvimento da produgao agricola. Em sua critica, afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(Tanto na grande quanto na pequena 

propriedade), em vez de se cultivar cons 

ciente e racionalmente a terra, como propn 

edade perpetua e coletiva, condigao inalie 

navel da existencia e da re produgao das 

geragoes que se sucedem, o que existe e a 

exploragao que desperdiga as forgas do solo, 

e, alem disso, essa exploragao nao depende 

do nivel atingido pelo desenvolvimento 

social, e sim das condigoes fortuitas e 

variaveis dos produtores particulares" (MARX, 

1980: 930). 

No aprofundamento de sua critica a predominancia da propriedade 

privada da terra, o autor observa que, por um lado, enquanto a grande exploragao 

capitalista apresenta como resultado a dilapidagao da mao-de-obra no proprio 

campo, por outro lado, o que ocorre e que "a pequena propriedade fundiaria gera 

uma classe ate certo ponto a margem da sociedade e que combina toda a crueza 

das formas primitivas com todos os sofrimentos e todas as miserias dos paises 

civilizados" (MARX, 1980: 931). 

Baseado na situagao da Gra-Bretanha de sua epoca, Marx aponta para 

um desenvolvimento da agricultura europeia. Porem, coloca-se para os marxistas 

a necessidade de explicar a persistencia da pequena exploragao mesmo diante 

do avango da grande propriedade. Na passagem do seculo XIX para o XX, 

intensificam-se os debates acerca do futuro da produgao camponesa, envolvendo 

principalmente, de um lado, Kautsky e Lenin (para os quais os camponeses 
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caminhariam rumo a pauperizacao e a proletarizagao ante o avango das relacoes 

capitalistas no meio rural) e, de outro lado, os chamados populistas russos (cujas 

interpretagoes consistiam na decidida defesa da produgao camponesa, que 

consideravam economicamente superior a grande exploragao capitalista) e 

Alexander Chayanov (que entendia essa organizagao produtiva como uma forma 

social nao transitoria). 

Dado que o pano de fundo dessa discussao e a luta pela construgao do 

socialismo e nao obstante as semelhangas de carater mais geral, os diferentes 

resultados alcangados por Kautsky e Lenin, na tentativa de compreender o porque 

da persistencia da pequena produgao, exercerao importante influencia na pratica 

politica destes autores. Kautsky procurou analisar o processo de subordinagao do 

campones ao capital de maneira a evidenciar a superioridade da grande 

propriedade sobre a pequena, quer do ponto de vista da capacidade produtiva, 

quer no que diz respeito a concorrencia. Afora algumas situagoes especificas, 

somente a avareza, o subconsumo e a superexploragao do trabalho familiar 

poderiam, para o autor, justificar qualquer superioridade tecnica da pequena 

produgao. A tendencia, pois, e de predominio da grande propriedade, de modo 

que se opera no capitalismo um movimento de concentragao da terra e de 

proletarizagao dos camponeses. 

Admitida essa tendencia, a questao que se coloca para Kautsky e, pois, 

explicar por que, ao lado da exploragao capitalista, a pequena propriedade rural 

continua existindo. 0 autor, entao, chega a explicagao de que ha necessidade de 

o capital recriar a pequena produgao para garantir, por um lado, uma reserva de 

mao-de-obra para a grande propriedade e, por outro, o fornecimento de materia-

prima para a agroindustria. Nesta circunstancia, o pequeno produtor torna-se um 

trabalhador para o capital, pois, embora ainda detenha formalmente a terra como 

meio de produgao, nao mais exerce o controle total sobre o processo produtivo. 

Assim, segundo a perspectiva defendida por Kautsky, o pequeno produtor rural 
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tenderia a assumir numa posigao mais proxima da luta dos proletarios do que dos 

interesses da classe capitalista. 

Lenin, por sua vez, identifica a desintegracao da produgao familiar em 

meio a um processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA descamponizagao, em que o campones medio tende a 

oscilar entre a parcela dos camponeses ricos e os camponeses pobres, sem-terra 

ou cujas posses nao sao suficientes para o sustento de suas familias. Entretanto, 

ao se deparar com a situagao da pequena produgao nos Estados Unidos da 

America, Lenin procura reafirmar sua tese da desintegragao da produgao familiar 

enunciando que nao so o tamanho caracteriza a grande exploragao, mas tambem 

a intensidade da utilizagao de tecnologias modernas, ainda que a superficie seja 

pequena. 

"A via fundamental do desenvolvimento da 

agricultura capitalista consiste precisamente 

em que a pequena exploragao, mesmo 

permanecendo pequena pela extensao de 

terra, transforma-se em grande exploragao 

pelo volume da produgao, desenvolvimento 

da pecuaria, quantidade de adubos 

utilizados, desenvolvimento do emprego de 

maquinas, etc" (LENIN, 1980: 63). 

0 autor destaca que o pequeno produtor que subsiste no capitalismo e 

transformado num produtor de mercadoria, o que o coloca em posigao antagonica 

em relagao ao proletariado, mesmo que ele nao utilize mao-de-obra assalariada. 

Desta forma, enquanto vendedor de produtos, e nao de forga de trabalho, o 

pequeno produtor busca, atraves dos pregos de seus produtos, apropriar-se de 

uma parcela da renda fundiaria, ao lado dos proprietaries de terra. De acordo com 

Lenin, esta circunstancia seria suficiente para que, ao contrario do que imaginava 
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Kautsky, o pequeno produtor se identificasse com os interesses dos proprietaries 

de terra e nao com a luta do proletariado (LENIN, 1980: 92). 

Dada a superioridade da grande propriedade sobre a exploragao 

individual, segundo os autores mencionados, a forma mais avangada trata-se da 

exploragao coletiva da terra, atraves da cooperagao agricola. De certo modo, esta 

presente nesses autores a nogao de que o campones constitui um residuo do 

passado, uma categoria marginal, que nao faz parte da estrutura da moderna 

sociedade capitalista, portanto, tendendo a se diluir na polarizagao 

burguesia/proletariado, visto que a integragao a economia de mercado significaria 

sua propria extingao (ABRAMOVAY, 1992:52). Ha, por outro lado, interpretagoes 

que sao divergentes, aigumas das quais procuram a compreensao de uma logica 

inerente ao conjunto dos pequenos produtores, que formariam, segundo estas 

interpretagoes, propriamente umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA economia camponesa. Neste sentido e que se 

destacam as elaboragoes dos chamados populistas russos e, mais tarde e 

especialmente, de Alexander Chayanov. 

Essencialmente, os populistas, no contexto russo do inicio deste 

seculo, apresentavam a pequena produgao como sendo superior e dominante, 

tanto do ponto da eficiencia economica quanto das possibilidades que esta 

abriria no sentido da construgao do socialismo, em fungao de suas caracteristicas 

a nivel da organizagao da produgao, organizagao politica e dos costumes, que se 

situavam proximos dos ideais de socialismo presentes nesses autores (REYDON, 

1988:100), ou seja, vislumbravam a possibilidade de uma passagem direta da 

economia tipicamente camponesa para a sociedade socialista. 

Um tratamento sistematico da economia camponesa e desenvolvido 

pelo russo Alexander Chayanov. As ideias defendidas por este autor mostram-se 

efetivamente opostas as expectativas enunciadas nas obras de autores marxistas, 

no que se refere ao futuro da pequena produgao no contexto da sociedade 
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capitalista - ainda que o objetivo perseguido por ele nao fosse especificamente 

esse. 1 Chayanov procurou demonstrar que o campesinato nao se trata de um 

resquicio e que, portanto, sua persistencia no capitalismo nao e meramente 

transitoria. Antes, constitui uma forma de organizagao que existe porque 

corresponde a uma necessidade social. Em sua busca da compreensao do 

comportamento campones, o autor observa que a lei basica de sua existencia 

traduz-se no equilibrio entre trabalho e consumo. Do desenvolvimento dessa 

nogao resultam outras ideias basicas do pensamento de Alexander Chayanov 

(ABRAMOVAY, 1992: 61-67), como a de que a renda da familia e um todo 

indivisivel, resultante de um organismo social unico. Assim, considerando essa 

unidade do organismo economico familiar e a subjetividade da tomada de decisao 

por parte do campones, Chayanov propoe o conceito de auto-exploragao, o que 

nao significa que outras classes sociais nao se apropriem do trabalho do 

campones. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Pode-se falar em auto-exploragao, porem, 

na medida em que a intensidade do trabalho 

campones nao e determinada por sua 

relagao com outras classes da sociedade, 

mas fundamentalmente pela razao entre a 

penosidade dos esforgos empreendidos, 

relativamente a satisfagao de suas neces 

Sidades" (ABRAMOVAY, 1992:62). 

1 "No nos incumbe cl dcstino dc la unidad cconomica canipcsina. ni su conccpcion cconomica historica y 

nacional. Nucstra larca cs infinilamcntc mas modcsla. Simplcmcntc aspiramos a comprcndcr que cs la 

unidad cconomica campesina desde un punto dc visla organizativo. (...) Nos inlcrcsa saber como sc logra 

aqui la naturalc/.a proporcinal dc las paries, como sc logra cl equilibrio organico. cualcs son los mccanismos 

dc la circulation del capital cn cl sentido dc la economia privada. cualcs son los mctodos para dclcrminar cl 

grado dc satisfaction y dc provecho, y como rcacciona frente a las influencias dc los faclorcs cxlcmos. 

naturalcs y cconomicos que accptamos como dados" (CHAYANOV, 1985: 36). Alem dc Chayanov. nomcs 

como Chclintscv. Makarov. Rybikov, Minin, Sludcnski. entre outros. enconlram-sc vinculados a chamada 

Escola da Organi/acao da Producao. uma vcrtcntc do pensamento economico russo que adquiriu 

notoricdadc. principalmcnlc em funcao das profundas mudancas sociais c cconomicas por que passou a 

Russia apos a rcvolucao dc 1905 (CHAYANOV. 1985: 25). 



28 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Analisando os elementos internos a producao familiar, Chayanov 

percebia que, embora essezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA sistema economico pudesse se desenvolver no 

interior das diversas formas de organizagao social, sua integragao ao mercado 

capitalista eliminava o balango entre trabalho e consumo como fator determinante 

do comportamento campones, visto que, nesta circunstancia, as decisoes 

economicas situam-se cada vez mais no nivel da agroindustria. 0 processo de 

integragao vertical, com a agroindustria capitalista, tornava a pequena produgao 

parte da divisao social do trabalho a nivel internacional. Esse processo, alias, ja 

se desenvolvia em paises capitalistas desde o final do seculo XIX, especialmente 

na Dinamarca, que vai se constituir numa via particular em termos de 

desenvolvimento agricola, diferenciando-se do chamado padrao high farming 

ingles. "Neste sentido Chayanov percebeu claramente aquela que seria uma das 

mais importantes modalidades assumidas pela socializagao crescente do trabalho 

campones: o cooperativismo" (ABRAMOVAY, 1992:69). Nesse tipo de organizagao, 

Chayanov vislumbrava a possibilidade da construgao de um sistema economico 

socialista, uma vez que o caminho que alguns paises capitalistas estavam 

experimentando oferecia potencial de desenvolvimento ainda maior sob um 

sistema economico planificado (ABRAMOVAY, 1992:71). Entretanto, Chayanov 

alertava para os riscos que representaria uma coletivizagao forgada das terras.2 

Com o estimulo a organizagao cooperativa, enquanto uma forma potencializadora 

da agricultura, sua preocupagao era modernizar produgao camponesa. 

Ao longo do seculo XX, uma consideravel quantidade de trabalhos, com 

inspiragao em variadas concepgoes teoricas, tern procurado demonstrar, explicita 

ou implicitamente, a impossibilidade de sobrevivencia da pequena produgao 

diante da dinamica capitalista, caso sejam mantidas as condigoes gerais em que 

se processam a produgao e a comercializagao. Um autor relativamente recente ao 

qual importa fazer referenda, principalmente pela influencia que suas propostas zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 O que. no caso da cntao Uniao Soviclica, acabou concrctizando-se com o cnfraquccimcnlo da NEP (Nova 

Polilica Economica - 1922/28), apos a ascensao de Stalin, no final dos anos 20. 
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exerceram nas politicas de Governo nos pafses do entao Terceiro Mundo, trata-se 

de Theodore Schultz.3 

De formagao neoclassica e um dos ideologos dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA revolugao verde, 

Schultz ocupa-se em pensar o papel que a agricultura pode exercer no 

desenvolvimento da economia. Para ele o baixo rendimento dos fatores de 

produgao utilizados na chamada agricultura tradicional e causa da pobreza no 

campo. A saida para essa situagao estaria na adogao de tecnologias modernas, 

maquinas e insumos de origem industrial. Dado que ha uma significativa distancia 

entre a forma considerada arcaica e a moderna agricultura, Schultz nao acredita 

na possibilidade de transformagao gradual de uma para outra, uma vez que ele 

considera que os fatores disponiveis ja sao alocados da maneira mais racional 

possivel pelo agricultor tradicional. Seria, entao, necessario que o Estado 

empreendesse uma agao deliberada, visando promover a substituigao da 

agricultura primitiva pela agricultura intensiva de capital. 

Durante os ultimos cem anos, as trajetorias dos diversos paises 

sugerem que nao cabe a nenhum autor o privilegio de enunciar uma verdade 

universal quanto ao destino da produgao familiar na moderna sociedade 

capitalista. Dada a utilizagao dos avangos cientifico-tecnologicos nos processos 

produtivos na agricultura, a pertinencia da avaliagao de seus efeitos sobre a 

tradicional exploragao agricola estara sempre relacionada ao carater dinamico 

que a realidade assume no tempo e no espago. E o que se observa nitidamente e 

que a produgao agricola sustentada no trabalho do grupo familiar continua a 

existir na atualidade e em todo o mundo, ainda que com diferentes graus de 

importancia. De todo modo, as abordagens mencionadas, uma vez entendidas a 

partir de uma perspectiva nao dogmatica, revestem-se de particular significagao 

quando se pretende compreender as discussoes acerca dos padroes de 

3 Uma c.xposicao sinlclica do pcnsamcnlco dc Schultz cncontra-sc no artigo dc ABRAMOVAY (1985). 

especialmente nas paginas 41 c 42. 
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desenvolvimento agricola implementados nos diversos paises e, especialmente, 

as fontes do debate contemporaneo relacionado a reforma agraria naqueles 

paises que seguiram modelos concentradores de terra e de renda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 Contexto Historico Geral do Objeto de Estudo 

Considerando-se a trajetoria do desenvolvimento capitalista, pode-se 

observar que, numa grande parte do mundo, o seculo XIX significou a definigao 

de, basicamente, dois modelos de organizagao da produgao agricola. Por um 

lado, um modelo patronal, tendo como suporte a grande propriedade, o uso 

intensivo de capital atraves da incorporagao de tecnicas modernas e a separagao 

entre as fungoes diretivas e executivas a nivel do processo de produgao:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA high 

farming britanico. Por outro lado, um modelo caracterizado pela forte participagao 

da unidade familiar modernizada, baseando-se na livre iniciativa, constituindo a 

chamada via dinamarquesa e que mais tarde, com o enfraquecimento do modelo 

ingles, acabou difundindo-se pela parte ocidental da Europa. Antes, no entanto, 

foi o high farming que predominou, exercendo forte influencia em grande parte 

dos governos, tanto no Ocidente quanto no Oriente, quer fossem seus paises de 

economia industrializada ou essencialmente agricola. 

Veiga (1991) mostra, por exemplo, que na Franga, por volta de 1860, 

houve um forte movimento industrializante em relagao a produgao agricola, mas 

as politicas governamentais acabaram favorecendo os pequenos e medios 

agricultores. 0 Japao pos-revolugao Meiji (por volta de 1868) contratou consultoria 

europeia na tentativa de implementar o high farming, o que encontrou forte 

resistencia na milenar tradigao camponesa e os grandes proprietaries acabaram 

por deixar a exploragao das terras nas maos das familias arrendatarias. Nos EUA, 

por sua vez, apesar da Homestead Law,4 apresentou-se forte tendencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 Aprovada cm 1862. essa lei cstimulou a colonizacao da parte ocslc amcricana, prevendo a distribuicao dc 

terras as familias cm lolcs dc 160 arcs (ccrca dc 65 hectares). 
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concentradora nos anos seguintes da revolugao americana. Ainda que o baixo 

poder aquisitivo dos potenciais colonos tenha forgado uma certa liberagao do 

sistema de atribuigao de terras, as caracteristicas monopolistas predominaram 

nas regioes da fronteira com o Mexico e nas Grandes Planicies. Ja na Gra-

Bretanha, bergo dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA high farming, a conjuntura de depressao economica do final do 

seculo XIX acabou evidenciando a vulnerabilidade desse modelo, o que se 

configurou no empobrecimento do meio rural, implicando ainda significativas 

modificagoes na estrutura agraria. 

Grande parte do seculo XX e marcada por decididas agoes dos 

governos dos paises centrais no sentido de protegao da renda do agricultor, 

procurando garantir a oferta de alimentos de forma estavel. Esse direcionamento 

de politicas publicas voltadas para o setor agricola traduz-se, de um modo geral, 

no fortalecimento de um padrao de desenvolvimento com ativa presenga da 

produgao familiar. Para tanto, foi necessario que esses paises - assim com todos 

aqueles que lograram exito em seus processos de desenvolvimento apos a 

Segunda Guerra Mundial - operassem decisivas alteragoes em suas estruturas 

agrarias. 5 Ha que se destacar que essas reformas, na maioria dos casos, nao se 

baseiam em transagoes comerciais obedecendo as condigoes do mercado de 

terra, mas sim, representam a desapropriagao daquilo que se encontrava em 

poder de alguns latifundiarios, para que um maior numero de produtores tivesse 

acesso a terra como meio de produgao - ainda que num contexto geral de 

viabilizagao da acumulagao do capital. A titulo de ilustragao, pode-se mencionar o 

processo ocorrido no Japao, na segunda metade dos anos 40, quando o pais 

passou a ter aproximadamente 90% de sua area agricola cultivada por 

agricultores proprietaries e onde mais de quatro milhoes de familias foram 

beneficiadas pela transferencia de terras. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 A cmcrgcncia das experiencias socialistas no mundo acabaram por significar um cslimulo importantc para 

que tais modificagoes sc concrctizassem a nivel dos paises capitalistas. 



32 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E de fundamental importancia destacar que 

o prego da terra foi congelado ao nivel em 

que se encontrava no outono de 1945. Com a 

feroz inflagao do pos guerra, essa medida 

representou uma extraordinaria transferencia 

de renda fundiaria aos agricultores, pois eles 

tiveram longos prazos de pagamento, sem 

corregao monetaria" (VEIGA, 1991:139) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Em relagao aos chamados pafses perifericos, o caso da Coreia do Sul 

e um dos mais significativos. Naquele pais, a indenizagao que o governo ofereceu 

aos latifundiarios foi minima, de modo que aproximadamente metade destes 

preferiu vender as terras diretamente aos arrendatarios (VEIGA, 1991:145). 

Ademais, aproxima-se de quarenta o numero de nagoes que apresentam 

experiencias relevantes no tocante a reforma de suas estruturas fundiarias, neste 

seculo, incluindo-se paises como Mexico e Russia, antes da Segunda Guerra; 

Alemanha, Polonia, Hungria, Albania, Vietna, China, Formosa, Italia, Portugal, 

Egito, Iraque, Argelia, Guatemala, Bolivia, Cuba, Venezuela, Chile e Peru, no 

imediato pos-guerra; nos anos 70, Ira, Nicaragua e El Salvador, para citar alguns 

exemplos. E evidente, entretanto, que nao se pode pretender que todos esses 

paises tenham percorrido trajetorias identicas ou que os resultados alcangados 

tenham necessariamente se traduzido na consolidagao de melhorias significativas 

no padrao de vida do conjunto das respectivas populagoes - isso porque cada 

caso recebe, de modo particular, influencia de variados fatores, em cuja interagao 

criam-se e recriam-se ambientes sempre dinamicos e especificos, com 

diferenciagoes em relagao ao tempo e ao espago em que sao engendrados. 

No que se refere a experiencia brasileira, nao obstante os avangos 

rumo a industrializagao no pos-guerra e as varias intengoes de reforma agraria, 
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nao se pode apresenta-la entre aquelas em que se promoveram mudangas 

radicals na estrutura fundiaria e na distribuicao de renda. No Brasil, o que se 

verifica e um consideravel esforco no sentido de solucionar o que alguns, 

referindo-se aos aspectos fisicos da produgao, denominam dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA questao agricola, 

implementando-se um processo de modernizagao que envolve, ao mesmo tempo, 

modificagoes nos dominios da mecanica e da quimica (MARTINE, 1990:31), 

processo esse que se mostrou fortemente seletivo a nivel de produtos, produtores 

e regioes do pais. Nesse esforgo, passou-se ao largo da questao agraria, pois 

que o modelo de desenvolvimento seguido, apoiado no credito rural e nos 

incentivos fiscais, centrou-se no empreendimento patronal, que seria capaz de 

absorver de forma eficiente o pacote tecnologico disponivel, segundo os moldes 

da revolugao verde.6 Diante das metas definidas para o setor agricola, a produgao 

baseada na mao-de-obra familiar ficou, a rigor, colocada numa perspectiva 

secundaria, de tal forma que se consolidou na agricultura brasileira uma estrutura 

ja historicamente concentrada, com peculiar modificagao no perfil dos donos da 

terra: o tradicional latifundiario individual cede espago para o grande capital. 

Ainda que a existencia do debate acerca da reforma agraria no Brasil 

seja quase tao antiga quanto a necessidade sentida pela maioria da populagao no 

que diz respeito a efetivagao dessa reforma, para o que se pretende neste 

momento, e suficiente considerar somente determinados aspectos da experiencia 

vivida neste pais nas ultimas tres decadas. Dessa forma, destaca-se que, no 

inicio dos anos 60, os movimentos sociais no campo, a exemplo das ligas 

camponesas no Nordeste e do Master na regiao Sul, encontravam-se fortalecidos 

e as pressoes canalizavam-se, entao, para as Reformas de Base, prometidas pelo 

presidente Goulart. Este, alias, chegou a enviar projeto de lei ao Congresso zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 Usada pela primcira vez em 1968, por um cxcculivo do Banco Mundial. a exprcssaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA revolugao verde 

rcfcrc-sc a um processo que, alraves do aumcnlo da produlividadc. com intensa utilizacao dc irrigacao c 

agroloxicos, pcrmitiu que paises do chamado Tcrcciro Mundo aumcnlasscm a producao agricola sem cfcluar 

mudancas radicals cm suas estruturas fundiarias. Ao enunciar-se uma era dc abundancia para a agricultura 

mundial, "o processo ganhou conotacoes dc mi to, apresentando-se como a milagrosa panaccia, mcdiantc a 

qual os males da miscria rural, causas dos graves conflitos c descontcntamcntos que dominavam. nos anos dc 

1960. quase lodos os paises pobrcs, iriam ser facilmcnlc cxtirpados" (GU1MARAES, 1982:224-5). 
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Nacional, propondo alteragao na Constituigao, no que se refere a indenizagao 

previa e em dinheiro, para permitir a desapropriagao de latifundios atraves de 

pagamento a prazo e com titulos da divida publica. 7 

Com o golpe militar de 1964, porem, instaurou-se violenta repressao 

aos movimentos sociais organizados e, talvez como concessao, foi criado um 

instrumento legal para disciplinar a politica agraria, incorporando tradicionais 

reivindicagoes dos trabalhadores rurais e gerando, em consequencia, a 

expectativa de uma reforma agraria radical (PANINI, 1990:75). Esse instrumento 

trata-se do Estatuto da Terra, no qual esta prevista a desapropriagao por 

interesse social como uma das formas de possibilitar o acesso dos trabalhadores 

a terra e, como parte da politica agricola, encontram-se definidas tambem as 

agoes de colonizagao. 

Ao longo dos governos militares, assistiu-se, de um modo geral, a uma 

predominancia dos projetos de colonizagao efetivados nas regioes de fronteira 

agricola, especialmente na regiao Norte do pais, incluindo-se a Pre-Amazonia 

maranhense. De acordo com informagoes oficiais (INSTITUTO NACIONAL DE 

COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA, 1995:9), em duas decadas de colonizagao 

dirigida (1964 a 1984), foram assentadas 84,6 mil familias, abrangendo-se uma 

area de aproximadamente 14,1 milhoes de hectares. 

Para aquele mesmo periodo, essas informagoes nao indicam a criagao 

de qualquer projeto de reforma agraria. Todavia, deve-se ressalvar que esses zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 Propugnadas por scgnicntos organizados da sociedade, no initio dos anos 60. como o caminho para o pais 

supcrar as causas da marginalizacao da maioria dc sua populacao, as chamadas Rcformas dc Base 

comprcendiam os scguintcs sctorcs: rcforma agraria, rcforma administrative rcforma bancaria. rcforma 

cambial. rcforma da conscicncia nacional, rcforma educational, rcforma clcitoral, rcforma da cmprcsa. 

rcforma fiscal c tributaria. reforma urbana. A proposta dc rcforma agraria foi. talvez, a que mais forlcmcntc 

cxallou os animos nos debates, ao sc qucstionar o dircilo de propriedade privada diantc da funcao social da 

terra. Propunha-sc o acesso a terra a todos que ncccssitassem, com a desapropriacao sem indenizacao ou 

mcdiante pagamento a prazo c cm titulos da divida publica - o que allcraria os tcrmos da Constituicao 

Federal dc 1946. cm que a indenizacao deveria scr paga prcvianicntc. a prcco justo c cm dinheiro. 
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dados nao abrangem a totalidade das experiencias de assentamento verificadas 

naquela epoca. Almeida (1990:8), por exemplo, menciona seis desapropriagoes 

para fins de reforma agraria na area de jurisdigao do GETAT (Grupo Executivo de 

Terra do Araguaia-Tocantins), perfazendo 396,7 mil hectares, efetuadas no 

periodo de novembro de 1982 a fevereiro de 1985. No estado do Maranhao, por 

sua vez, ainda que nao se verifique nenhuma desapropriagao do GETAT, em 

levantamento direto, junto a Superintendencia Regional do INCRA, constata-se a 

existencia de duas desapropriagoes em 1982, no municipio de Ze Doca, 

correspondendo a um total de 2,5 mil hectares, alem de seis outras experiencias 

de assentamento em terras da Uniao, entre 1978 e 1984. 

Entretanto, e a partir do ano de 1985 que, de fato, observa-se uma 

inversao de prioridade, passando-se ao predominio absoluto dos P.A. (projetos 

assentamento de reforma agraria). Ainda de acordo com dados oficiais, desde o 

Estatuto da Terra, passando pelo PNRA (Piano Nacional de Reforma Agraria), ate 

a primeira metade dos anos 90, foram criados 1.626 projetos com a respectiva 

implantagao dos assentamentos de reforma agraria. Destes, 45% sao de 

responsabilidade dos governos estaduais, 52%, do governo federal e 3% 

representam projetos de colonizagao. Todavia, a estes ultimos destinou-se mais 

da metade da area total, de 27,2 milhoes de hectares, cabendo ao conjunto dos 

projetos de reforma agraria, que representam 76% das familias envolvidas, 

apenas 48% da area (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA 

AGRARIA, 1995: 11). 

E nesse cenario nacional que vai se configurar a chamadazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cobiga pelo 

Norte, envolvendo tambem as terras devolutas do Oeste maranhense, as quais, 

na decada de 70, conforme se podera observar adiante, foram incorporadas ao 

dominio privado atraves da conjugagao de interesses privados e agoes dos 

governos estadual e federal, num processo em que as praticas da grilagem e da 
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violencia ganharam proporgoes inusitadas. No momento, entretanto, cabe 

examinar-se aquilo que vem procurando evidenciar os estudos especificos sobre 

essas experiencias de assentamento de trabalhadores rurais que se desenvolvem 

no Brasil. Trata-se, assim, de um percurso pela literatura especializada, na qual 

estao expressas as principals reflexoes sobre a experiencia brasileira de reforma 

agraria e, em particular, de assentamentos rurais. Com este procedimento, nao se 

esta pretendendo, prioritariamente, uma critica as abordagens existentes. Antes, 

intenta-se destacar nao somente a existencia de posigoes divergentes, mas 

tambem aspectos que essas interpretagoes consideram como sendo os de maior 

relevancia na questao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.3 Aspectos da Literatura Especializada 

Conforme ja se mencionou, a produgao academica especifica sobre a 

questao dos assentamentos rurais e relativamente recente, embora ja se 

disponha de um numero razoavel de trabalhos, uma vez que diversos autores tern 

se dedicado ao tema, de maneira que a discussao acumulada e suficiente para 

permitir alguma caracterizagao de conceitos e abordagens que vem se 

desenvolvendo. Um importante artigo (ESTERCIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1992) procura levantar as 

questoes que mais frequentemente se encontram presentes nesses trabalhos. A 

primeira questao destacada refere-se a propria definigao e origem dos termos 

assentamento e assentado. De acordo com os autores, assentamento e um termo 

que, em alguns trabalhos, 8 aparece como tendo sua origem na burocracia estatal 

e referindo-se a agao do Estado no sentido da ordenagao/ reordenagao do uso 

dos recursos fundiarios. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Rcfcrcm-sc basicamcnlc ao tcxlo. mimcogrado. dc Marislcla Andradc. Carlos A. Pcrcira c Miriam Lopes, 

cnlilulado "Colctivizacao: uma proposla para os camponeses - primciras indagacocs accrca das acocs do 

Estado na fixacao c organizacao dc familias dc trabalhadores rurais para fins dc Rcforma Agraria" 

(ESTERCI at al. 1992:5). 
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"0 termo assentamento e entendido hoje, 

genericamente, como abrangendo as diferen 

tes etapas de agao dos orgaos fundiarios 

relacionados com o chamado beneficiario, 

quais sejam: o cadastro, a classificagao e a 

selegao das familias; a transferencia para a 

area; a distribuigao dos lotes; a organizagao 

da produgao; a emissao dos documentos 

definitivos de posse ou de propriedade da 

terra" (ANDRADE, 1992: 124). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse surgimento e mencionado por Leite (1992:203), ao fazer referenda 

a relatorios oficiais datados dos anos 60, em que a expressao assentamento rural 

designa o processo de transferencia e alocagao de um determinado grupo de 

familias em imovel rural. A palavra assentamento, contudo, ganha enfase 

enquanto termo utilizado para designar as diversas modalidades de projetos de 

colonizagao dirigida que o INCRA9 procura intensificar nos anos 70 e tambem 

passa a aparecer com frequencia no ambito do debate levantado por setores 

organizados da sociedade sobre a necessidade de se estabelecer com nitidez a 

distingao entre colonizagao e reforma agraria, diante do tratamento que o governo 

militar vinha dispensando aos conflitos agrarios, especialmente no Nordeste e na 

regiao amazonica. No ambito da burocracia do Estado, a expressao encerra um 

sentido prioritariamente tecnico e nao politico, de modo que essa enfase tecnica 

vai se constituir no parametro de selegao das familias, segundo um entendimento 

no qual o interesse do Estado encontra-se direcionado para a produtividade e a 

viabilidade economica dos assentamentos (ESTERCI et al, 1989: 5). 

9 Baseando-sc cm informacScs do MIRAD. Andrade (1992: 124-5). aponla as scguinlcs modalidades dc 

projeto: PIC-Projcto Intcgrado dc Colonizacao. PAD-Projcto dc Assentamento Dirigido. PA-Prqjcto dc 

Assentamento. PC-Projcto dc Colonizacao, PAR-Projclo de Assentamento Rapido. PAC-Projclo dc Acao 

Conjunta. PEC-Projclo Especial dc Colonizacao, PEA-Projcto Especial dc Assentamento c NC-Niiclco dc 

Colonizacao. 
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0 termozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA assentado, por sua vez, comporta e enfatiza, a percepgao que 

a burocracia estatal possui sobre sua propria agao em relagao as populagoes dos 

assentamentos, tratadas como beneficiarias. Dessa forma resulta na dissimuiagao 

de todo um processo de organizagao, uma historia de luta dessas populagoes 

pelo direito de trabalhar na terra e pela propria preservagao de seus horizontes 

enquanto trabalhadores rurais. 

"Antes de seremzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA assentados, foram boias 

frias, posseiros, pequenos proprietaries que 

perderam suas terras, pequenos arrenda 

tarios, todos em busca de terras para 

cultivar. Apesar disso, esses trabalhadores 

jamais sao lembrados pela burocracia estatal 

como ocupantes, o que implicaria num 

reconhecimento de sua agao visando a 

transformagao de terras ociosas em terras de 

cultivo" (ANDRADE, 1992: 125). 

Partindo da agao politica dos trabalhadores rurais na luta pelo acesso a 

terra, determinados autores consideram que esses trabalhadores procuram 

assumir e reinterpretar os termos assentamento e assentado, questionando 

criterios de selegao, forma de exploragao da terra, organizagao do espago, entre 

outros. 1 0 Nesse processo, "a polaridade expressa nos pares Estado/movimento, 

beneficiarios/ocupantes, unidade administrativa/conquista, nunca e totalmente 

eiiminada, mas ressurge, permanentemente, nos assentamentos, sob forma de 

tensao" (ESTERCI et al, 1989:6), o que se faz presente tambem a nivel das 

relagoes dos trabalhadores entre si e com as organizagoes nao governamentais 

envolvidas. 

1 0 EstcrcizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA at al (1989:6) citain, por exemplo, Franco, M.P. (Xagui: de sem terra a assentado. 1992). Viana, 

A. (Organizacao social c acao politica do campesinato: o caso da fazenda Annoni. 1988) c Vicira, M.A.C. 

(A venda da terra do ponto dc vista dos trabalhadores: a venda como cslratcgia, 1990). 
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Uma segunda questao diz respeito as formas de organizagao das 

experiencias de assentamento, cujo debate situa-se no impasse entre as 

dimensoes individual e coletiva. Sao variadas as posigoes existentes nesse 

debate, incluindo-se as que defendem a coletivizagao, assim como aquelas que 

apresentam criticas a sua imposigao como modelo organizativo. 1 1 A complexidade 

que se revela no desenvolvimento concreto das experiencias de assentamento, 

notadamente no que diz respeito a resistencia, por parte dos assentados, a total 

coletivizagao, suscita o aparecimento de propostas referentes a modelos mistos, 

nos quais as formas coletivas nao devem neutralizar de todo as iniciativas 

individuals. 1 2 Destacam ainda que, reconhecidamente por tecnicos do Estado, 

estudiosos, assessores e dirigentes dos movimentos dos trabalhadores, o 

associativismo assume papel importante na racionalizagao dos recursos 

disponiveis (ESTERCIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1989: 6). 

Uma terceira questao mencionada pelos autores procura demonstrar 

uma certa dificuldade em se abordar o assentado a partir de conceitos segundo 

os quais se estuda o conjunto dos pequenos produtores. A trajetoria das 

experiencias de assentamento indica uma tendencia de, apos a conquista da 

terra, as preocupagoes se voltarem prioritariamente para questoes como 

produgao, assistencia tecnica, acesso a credito, etc, com isso diluindo-se as 

demandas, os interesses e a propria identidade dos assentados, num segmento 

maior de pequenos produtores. Nesse sentido, segundo os autores, nao haveria 

dificuldade em tomar os assentados enquanto pequenos produtores. Entretanto, 

nos anos 80, evidenciaram-se duas orientagoes politicas dentro do Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra: uma aceitando que os assentamentos se 

configurem com umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus da pequena produgao e outra reivindicando o 

" Os autores mencionam Estcrci. N. (Rocas comunilarias: projetos dc transformacao e formas dc luta 

(1984). Andradc, M . cl al. (Colclivizacao. uma proposta para os camponeses, 1989) e Medici. A. 

(Associativismo cm assentamentos: modelos c impasses, 1991). 
1 2 Fazcm referenda a Guanzirolli, C. (Agrarian reform in the context of modernized agriculture: the case of 

Brazil, 1990). 
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engajamento dos grupos de assentados no sentido da continuidade e expansao 

da luta politica. 

Por outro lado, os autores procuram evidenciar o amplo leque de 

especificidades que se apresentam nas diversas situagoes existentes entre os 

produtores rurais. Exemplo disso sao os seringueiros, cuja area considerada 

adequada para o desenvolvimento das atividades do grupo familiar seria em torno 

de 600 hectares, portanto bem superior a media observada no conjunto dos 

pequenos produtores. Mais que isso, a tais especificidades correspondem nogoes 

de autonomia e cultura propria (ESTERCIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA et al, 1989:8-9! Destacam ainda o 

enfoque elaborado por Paulilo, 1 3 segundo o qual as experiencias de organizagao 

coletivas e associativas, uma vez que derivam de movimentos politizados/ 

politizadores, nao significam uma reprodugao dos modelos de pequena produgao 

existentes no pais. 

Uma quarta questao frequente nos trabalhos sobre assentamentos 

rurais refere-se ao fato de que alguns autores 1 4 procuram conduzir a discussao 

atraves da nogao de identidade e da busca de indicagao de possiveis projetos 

comuns entre os assentados. De um modo geral, as preocupagoes desses 

autores residiria na relagao heterogeneidade/diferenciagao e no estabelecimento 

de uma unidade de interesses. Um dos enfoques existentes considera que as 

trajetorias diferenciadas dos assentados implicam diferentes significados 

atribufdos a terra nos projetos de vida, podendo, portanto, variar muito o carater 

politico da propria luta pela terra. Esta circunstancia dificultaria o estabelecimento 

de um projeto comum entre os assentados. Outro enfoque destaca que, apesar da 

heterogeneidade, nos momentos anteriores ao estabelecimento do assentamento, 

1 3 Os autores rcfcrcm-sc ao trabalho dc Maria Igncz Paulilo. O "scr" e o "devcria scr" do conccilo da 

pequena producao, publicado nos Anais do XXVU1 Congrcsso da SOBER, 1990. 

Eslcrci ct al fazcm referenda a D'Incao. M.C. (A experiencia dos assentamentos: contribuicao ao debate 

politico da questao agraria. 1991) c Bcrgamasco ct al (Assentamentos dc trabalhadores rurais dc Sao Paulo: 

a roda-viva do scu passado/prcscntc, 1990). 
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os conflitos tendem a se minimizar, voltando, porem, a se explicitar no momento 

de efetivacao do assentamento, quando se agudizam as diferenciagoes. 

Outra esfera de investigagao destacada na literatura e a relagao que se 

estabelece entre os assentados, as entidades de apoio e o Estado. Pode-se fazer 

referenda a pelo menos duas situagoes nesse relacionamento: uma derivada 

daqueles processos em que o Estado destina determinada area para alocar 

grupos de trabalhadores rurais e outra que se origina numa demanda seguida de 

ocupagao da terra, ou seja, quando ocorre uma antecipagao a agao do Estado. 

Especialmente nesta ultima situagao, tem-se explicitado tensoes envolvendo, de 

um lado, os ocupantes e entidades de apoio e, de outro, os orgaos de Estado 

encarregados de operacionalizar a regulamentagao da area, a selegao das 

familias e a assistencia tecnica. 

Em fungao da preocupagao de que a agao do Estado venha esvaziar o 

conteudo das demandas dos trabalhadores, ha uma tendencia por parte dos 

movimentos a assumirem um comportamento de precaugao ou confronto em 

relagao aos governantes e as politicas destinadas ao meio rural. No entanto, em 

alguns momentos conjunturais recentes e do ponto de vista de alguns segmentos, 

o Estado foi encarado com otimismo, particularmente em relagao a determinados 

governadores estaduais eleitos em 1982 e a Nova Republica, ocasiao em que 

pessoas de algum modo envolvidas com os movimentos sociais organizados, 

ocuparam cargos relacionados a politica de terras (ESTERCI et al, 1989:10). 

Finalmente, uma outra questao que tern sido objeto de debate trata-se 

da viabilidade economica das experiencias de assentamento. A orientagao geral 

dos estudos sobre o tema tern se efetivado sob uma logica de exitos e fracassos 

(ESTERCI et al, 1992: 11-12). Essas pesquisas - umas circunscritas a experiencias 

particulares, outras abrangendo um conjunto de casos - tern demonstrado, de 

certa forma, as adversidades que caracterizam as condigoes em que sao 
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implementados os projetos de assentamento. Nesse cenario, alem dos obstaculos 

de ordem politica, que implicam no comprometimento da atuagao dos orgaos 

publicos diretamente ligados a questao, sobressaem-se aqueles que dizem 

respeito a politica agricola do governo federal e ao padrao de desenvolvimento 

adotado no pais, que condicionam as possibilidades de integragao dos 

assentamentos aos mercados. 

De uma maneira geral, duas abordagens tern sido marcantes, enquanto 

preocupagao de estudar as formas de organizagao da produgao e sugerir 

caminhos. Em uma delas tem-se afirmado a necessidade de nao se atribuir aos 

assentamentos um carater isolacionista, devendo-se, ao contrario, buscar a 

colocagao de produtos nos mercados regionais. Neste sentido, colocam-se as 

possibilidades de, por um lado, integragao com as empresas do setor 

agroindustrial e, por outro, de internalizagao do processamento da produgao. 

Outra abordagem evidencia a questao da tecnologia. Discute-se que o padrao 

derivado dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA revolugao verde mostra-se, em grande medida, incompativel com a 

estrutura produtiva dos assentamentos, um vez que estes encontram-se pautados 

na unidade familiar, em lotes de tamanho reduzido, e sao bastante elevados os 

custos financeiros e ambientais do modelo baseado na mecanizagao e na quimica 

mineral. 

O conteudo dos aspectos acima mencionados corresponde, sob 

diferentes graus de intensidade, ao conjunto das mais de 1,1 mil experiencias de 

assentamentos de reforma agraria que atualmente se desenvolvem no campo 

brasileiro. Porem, esta claro que esses aspectos nao constituem a totalidade do 

que ha por ser tratado a respeito da questao. Seria um equivoco, por outro lado, 

imaginar que a investigagao dos aspectos ja apontados aproxima-se, no 

presente, do esgotamento das possibilidades analiticas e altemativas de 

encaminhamento que essas analises podem suscitar - mesmo porque, conforme 

discutiu-se anteriormente, o processo de construgao teorica das categorias 
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assentamento e assentado, enquanto objetos de investigagao, tern sua trajetoria 

ainda recente. 

Diante de tais circunstancias, continuam abertas as possibilidades de 

discussao, inclusive, sobre as potencialidades da biotecnologia e das chamadas 

tecnologias alternativas, e sobretudo, a respeito do carater a ser assumido pela 

insergao produtiva dos assentados na atual dinamica da sociedade. 

Evidentemente, toda essa discussao implica a necessaria consideragao das 

multiplas particularidades que marcam a trajetoria de cada experiencia de 

assentamento, de acordo com os diferentes contextos regionais aos quais esses 

assentamentos estejam associados. 

Em se tratando do assentamento Terra Bela, objeto particular do 

presente estudo, entre outras questoes, a tecnologia, constitui uma importante 

especificidade. Esse carater especifico diz respeito, por um lado, ao modelo de 

desenvolvimento que vem se processando no estado do Maranhao e, por outro 

lado, a necessidade do proprio assentamento consolidar as condigoes de sua 

sustentagao economica e de corresponder as oportunidades de insergao no 

circuito de trocas regional, conforme se podera discutir mais adiante. No 

momento, porem, objetiva-se estabelecer uma referenda sintetica do contexto 

maranhense atual, procurando-se evidenciar as implicagoes que esse modelo de 

desenvolvimento apresenta em relagao aos sistemas preexistentes de 

organizagao da produgao no campo maranhense. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 MARANHAO: DESENVOLVIMENTO R E C E N T E E QUESTAO FUNDIARIA 

No estado do Maranhao, destaca-se na atualidade a presenga de 

grandes projetos, especialmente aqueles instalados a partir do Programa Grande 

Carajas. Alem dos projetos urbano-industriais, diversos empreendimentos 
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localizam-se na zona rural, relacionados a producao de celulose, carvao vegetal e 

agropecuaria. Em geral, esses projetos apresentam elevada capacidade de 

interferencia nos contextos onde se inserem. 0 carater dessa interferencia 

abrange um vasto conjunto de aspectos que, de um lado, representam geragao de 

determinada massa de emprego e renda e, de outro lado, apresentam resultados 

que vao desde a devastagao da cobertura vegetal e alteragao das condigoes de 

desenvolvimento dos ecossistemas locais ate a desarticulagao direta do modo de 

vida e, em particular, das formas de produgao material das populagoes atingidas. 

Trata-se da recente expansao de atividades capitalistas propriamente ditas no 

meio rural maranhense, com todas as consequencias transformadoras das 

condigoes gerais anteriormente vigentes. 

De um modo geral, pode-se considerar que a insergao do estado do 

Maranhao e da regiao amazonica no processo de acumulagao do capital a nivel 

mundial inicia-se no periodo colonial e acentua-se no seculo XIX, caracterizando-

se pelo fornecimento de materias-primas ao mercado internacional. Atualmente, 

essa caracteristica permanece e o processo adquire, obviamente, o sentido 

proprio da contemporaneidade capitalista, sob o contexto da globalizagao e da 

consolidagao de blocos regionais em curso na economia mundial. Dessa maneira, 

com uma evolugao historicamente voltada para o exterior, a fragil constituigao de 

um mercado interno e as vantagens de localizagao em relagao aos mercados 

transoceanicos fazem do Maranhao atual umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus atraente para aqueles 

empreendimentos cujos interesses estejam direcionados prioritariamente para a 

exportagao. Ainda assim, sao empreendimentos na sua maioria restritos aquelas 

fases de processamento primario ou intermediario, principalmente em se tratando 

de produtos para os quais a mais elevada agregagao de valor verifica-se apenas 

na fase final da produgao. 

Em outras palavras, renunciando a necessidade de fortalecimento 

estrategico das culturas regionais e de subsistencia, o governo do Maranhao 



45 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

passa a atribuir privilegios a vinda de capitals estrangeiros e do centro-sul do 

Brasil, mantendo-se na sintonia do processo que se vinha desenrolando em nivel 

nacional, a partir de meados dos anos 60, com o financiamento de um estilo 

seletivo de modernizagao agricola, incentivando-se com subsidios as culturas 

comerciais. Gistelinck (1988), ao comentar esse processo no Maranhao dos anos 

80, considera que uma de suas implicagoes e que o estado, muito provavelmente, 

continuara importando alimentos no futuro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Agora que a populagao substituiu seus 

alimentos regionais pelo pao, feito de trigo 

que vem do Sul ou dos Estados Unidos, o 

governo eliminou o subsidio e a populagao 

fica pagando mais caro ou sem comer. A 

mesma historia se repete a nivel das frutas. 

A maga, a pera, a uva estao invadindo as 

prateleiras dos supermercados, gragas aos 

subsidios, e as frutas regionais desaparecem. 

A industria de refrigerantes consegue 

substituir os deliciosos sucos de frutas. A 

industrializagao, vindo de fora para dentro, 

traz outra cultura de alimentagao e vai 

incentivando uma agricultura, voltada para 

produtos de exportagao, como soja, pimenta 

do reino, borracha e castanha de caju" 

(GISTELINCK, 1988:150). 

O interesse do grande capital encontra, portanto, espagos de 

identidade nos projetos das elites dirigentes a nivel local, de modo 

suficientemente forte para imprimir as marcas do padrao de desenvolvimento que 

se foi gestando para o Maranhao ao longo de sua historia, particularmente no que 



46 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

diz respeito ao periodo mais recente. Considerando-se seus resultados mais 

amplos, percebe-se que se trata de um processo tao variado quanto controverso. 

0 crescimento das atividades industrials e da participacao relativa deste estado 

na produgao da riqueza nacional 1 5 confronta-se com o veloz surgimento das 

favelas nas cidades, com a expansao da area controlada pelos grandes 

proprietaries rurais, com a redugao, em termos relativos, do numero de posseiros 

e, em termos absolutos, da area por estes ocupada, e com a difusao das 

situagoes gerais de pobreza e miseria, acompanhadas de todas suas 

consequencias sociais. 

Uma face desse processo manifesta-se, evidentemente, no acirramento 

de tensoes na disputa pela posse da terra, tanto no campo quanto na cidade. 

Numa sociedade que ate recentemente apresentava um perfil predominantemente 

rural, os conflitos urbanos revelam-se mais propriamente como desdobramentos 

da dinamica que se vem operando no campo. Atualmente, observa-se no 

Maranhao (alias, em todo o pais), a evolugao das lutas pela moradia 

encaminhadas por movimentos sociais organizados. A discussao desse 

fenomeno, embora insira-se na questao mais geral dos assentamentos humanos, 

transcende os objetivos imediatos do presente trabalho. 1 6 No que se refere aos 

conflitos agrarios, uma tentativa de compreender sua dinamica recente no 

Maranhao pode ser feita a partir de alguns elementos relativos ao processo de 

ocupagao da chamada regiao pre-amazonica. Processo esse que se desenvolve 

com mais intensidade na segunda metade deste seculo e no qual se destaca a 

agao do governo do Maranhao para estimular a apropriagao das terras por grupos 

empresariais nacionais e estrangeiros, especialmente nas ultimas duas decadas. 

1 5 Ainda que essa participacao pcrmancca pouco significativa, o que sc cxplica diantc das disparidades 

regionais. com forte conccnlracao das atividades cconomicas no Sudcslc e no Sul. o P1B do Maranhao. no 

inicio dos anos 90, era quase seis vczes superior ao do inicio dos 70, conformc dados da Fundacao IBGE 

(1991a) c da SUDENE (1995). 
1 6 Uma analisc sucinta c lucida sobre a questao da moradia cm Sao Luis c a rcprcssao do Estado aos 

"invasorcs" c fcila por HELUY (1990). cspccialmcnlc a pagina 28. 
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No presente capftulo, objetiva-se elaborar uma sintese - obviamente 

parcial - do desenvolvimento que vem se processando no estado do Maranhao, 

destacando-se suas implicagoes imediatas com relagao ao conjunto dos 

pequenos produtores agricolas, que dependem diretamente da disponibilidade de 

terras para seu sustento. Assim, busca-se o resgate de alguns elementos da 

ocupagao recente do territorio maranhense, especialmente na Pre-Amazonia. 

Inicialmente, essa ocupagao efetua-se pelos posseiros e, mais tarde, por 

fazendeiros e por grupos capitalistas, atraves de grandes projetos incentivados 

pelo Governo, os quais consolidam a propriedade privada da terra, antes 

considerada devoluta, mas efetivamente habitada pelas populagoes indigenas e 

pelos posseiros. Em seguida, procura-se discutir como o modelo de 

desenvolvimento que se concebe com a implantagao do Programa Grande 

Carajas promove, enquanto uma dimensao inerente de sua propria logica, o 

acirramento da questao fundiaria no estado do Maranhao. Finalmente, procura-se 

evidenciar que, ao longo de todo esse processo, os trabalhadores nunca 

aceitaram passivamente a expropriagao da terra e que os assentamentos rurais 

expressam, sob determinada perspectiva, a capacidade de resistencia desses 

pequenos produtores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1 Ocupagao da Pre-Amazonia Maranhense e Apropriagao Privada da Terra 

0 objetivo neste item e resgatar aspectos do processo de ocupagao da 

Pre-Amazonia maranhense, o qual se intensifica por volta dos anos 50, atraves 

das sucessivas levas de posseiros, na sua maioria oriundos de outros estados do 

Nordeste brasileiro. Procura-se evidenciar a consolidagao da propriedade privada 

da terra que se estabelece a partir da agao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grileiros e do governo do 

Maranhao, fazendo surgir um mercado de terras atrativo enquanto forma de 

valorizagao do capital, especialmente ao longo dos anos 70. 
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Antes, porem, e necessario destacar-se que a ocupagao do Maranhao 

por povos naozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nativos inicia-se a partir do litoral, com a chegada de navegantes 

europeus, por volta do seculo XVII, e no seculo XVIII, com a presenga, no Sul do 

estado, de criadores de gado que migraram das zonas agucareiras do Nordeste, 

num processo relativamente lento. 1 7 No seculo XX, a ocupagao das areas de 

baixa densidade demografica na Pre-Amazonia maranhense apresenta-se 

expressiva ja nos anos 20, mostrando-se mais intensa, sobretudo, a partir da 

decada de 50, com o avango das correntes migratorias oriundas basicamente das 

zonas rurais de outros estados nordestinos e, mais tarde, com a vinda de 

migrantes das regioes Centro-Oeste, Sudeste e Sul do pais, apos a abertura da 

rodovia Belem-Brasilia (BR-010), cujo trajeto atinge a parte oeste do Maranhao. 

Dada a precariedade das condigoes de sobrevivencia na regiao 

nordestina, atreladas a forte concentragao da propriedade fundiaria e agravadas 

ainda mais pelas periodicas e prolongadas secas, a migragao coloca-se como 

uma decisao quase inevitavel para muitos agricultores. Grande parte destes 

desloca-se para os centros urbanos, porem outra parte migra para areas rurais de 

outros estados. Assim e que as terras umidas da Pre-Amazonia maranhense 1 8 

representaram uma alternativa para numerosos grupos de retirantes nordestinos 

ate os anos 70, quando se reduz quase que completamente a disponibilidade de 

terras devolutas na regiao. 

De acordo com Andrade 1 9 esse processo migratorio desenvolveu-se 

marcado por, fundamentalmente, tres grandes ramos, todos alcangando o 

1 7 Para uma analisc dcssc processo dc povoamcnto. vcr. por exemplo: CABRAL (1992). capitulos 1 c 2. 

FE1TOSA (1994). especialmente paginas 179 a 194 e ANDRADE (1986). capitulo 6. secocs 1.2 czyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3. 
1 8 O tcrritorio maranhense conslilui-sc dc uma zona dc transicao entre o Nordeste e a Amazonia. A chamada 

prc-Amazonia maranhense corrcsponde a uma cxlcnsa area ondc as condicocs da vcgclacao. do rclcvo. da 

hidrografia c do clima sao tipicas da regiao Norte. "O Maranhao amazonico localiza-sc na porcao do ccntro 

dc Estado para o ocstc. cuja dclimitacao legal foi dcterminada pela SUDAM (Supcrinlcndcncia do 

Desenvolvimento da Amazonia), a partir do mcridiano 44°, classiikando-o como Amazonia Legal para 

cfcito de inccntivos fiscais c assistencia dos Orgaos govcrnamcntais" (TROVAO, 1989: 21). 
1 9 ANDRADE. Manuel Corrcia dc. Paisagcns c problcmas do Brasil. Sao Paulo, Brasilicnsc, 1968. p.82-4. 

apud ARCANGELI (1987: 110-111). 
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territorio maranhense atraves do estado do Piaui (conforme o anexo 1). 0 primeiro 

deles cruzou a cidade de Caxias, prosseguindo na diregao oeste. Chegando em 

Bacabal, no comego dos anos 50, este ramo subdividiu-se, de modo que uma 

parte deslocou-se na diregao noroeste, percorrendo todo o Maranhao ate alcangar 

o ho Gurupi, na fronteira com o estado do Para, enquanto a outra parte seguiu 

para sudoeste, atingindo o rio Grajau, bem como as cidades de Santa Luzia e 

Imperatriz. 0 segundozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ramo partiu tambem da cidade de Caxias, na diregao 

sudoeste, atingindo o rio Tocantins. Finalmente, o terceiro ramo chegou ao 

Maranhao atraves da cidade piauiense de Flohano, alcangando o Sul do estado. 

Sao esses movimentos que vao desempenhar papel decisivo para o crescimento 

demografico e, principalmente, para a expansao da fronteira agricola. 

Com base na conceituagao elaborada por Martins, 2 0 Arcangeli procura 

estabelecer a distingao entre frente de expansao e frente pioneira. Destaca que a 

frente de expansao caracteriza-se por seus participantes, ao desbravarem a mata, 

dedicarem-se primordialmente a atividade de subsistencia e so secundariamente 

efetuarem a troca de excedente, nao se configurando, pois, numa economia de 

mercado. Pequenos nucleos populacionais vao se formando nas margens dos rios 

e ao longo das picadas abertas na mata. A queimada caracteriza a forma de 

eliminar a cobertura vegetal para o plantio, principalmente de arroz, milho, feijao e 

mandioca. Apos as primeiras colheitas, a redugao da fertilidade do solo induz a 

itinerancia da atividade, com os constantes deslocamentos dos nucleos 

populacionais para o interior da mata. Trata-se, sobretudo, de uma situagao na 

qual, atraves da livre ocupagao, verifica-se o uso privado de terras devolutas. 

Na frente pioneira, por sua vez, a produgao que se efetiva trata-se, 

basicamente, de uma produgao que funciona articulada com a economia de 

mercado e a propriedade privada da terra, evidentemente, ja se encontra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 0 MARTINS. Jose dc Sousa. Capitalismo c tradicionalismo. Sao Paulo: Pioneira. 1975. p.44-5. apud 

ARCANGELI (1987: 106-9). 
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consolidada. Assim, na concepgao de Martins, caracteriza-se a frente pioneira por 

resultar na incorporagao imediata de novas regioes a logica de mercado. 

Arcangeli (1987:108) aponta a existencia de tensoes entre essas duas 

frentes de ocupagao, cuja razao reside no antagonismo relativo a propria 

concepgao de propriedade da terra. Adquirir a terra por meio da compra ou da 

ocupagao, constitui um questionamento caracteristico envolvendo a problematica 

fundiaria da frente de expansao. Por outro lado, o autor destaca que a analise das 

formas e da natureza da ocupagao dos espagos economicos maranhenses deve 

incorporar, alem do desenvolvimento da pequena produgao mercantil da fronteira, 

o avango dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA frente de expansao monopolista, que atingiu a frente pioneira e a 

frente de expansao especialmente na decada de 70 (ARCANGELI, 1987:119). 

A problematica fundiaria resultante do confronto entre a frente de 

expansao e a frente pioneira agrava-se ainda mais com o avango da frente de 

expansao monopolista. Uma vez que e a propria frente de expansao o alvo 

principal da frente monopolista e dadas a velocidade e a violencia com que esta 

se desenvolve, o conflito que se estabelece entre uma logica tipicamente 

capitalista e outra nao capitalista assume consequencias perversas para os 

posseiros integrantes da frente de expansao. Esse conflito vem a tona, 

principalmente, naquelas areas de terra que apresentam maior fertilidade ou 

melhor localizagao, onde se aguga o interesse do grande capital, independente 

de ser produtiva ou especulativa a forma que este venha a assumir. 

Moreira 2 1 identifica a frente monopolista com a ocupagao dos espagos 

vazios amazonicos, caracterizada pela distribuigao de grandes areas e generosos 

incentivos fiscais ao grande capital durante os governos militares. Processo esse 

que se acentua no inicio dos anos 70, quando, de fato, "os aparelhos de poder zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 1 MOREIRA. Ivan Targino. Nordeste: terra dc arribacao. Recife. 1978. Disscrtacao dc Mestrado 

aprcscntada ao PIMES, apud ARCANGELI (1987: 108-9). 



51 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

convergem para uma agao fundiaria centrada na implantagao de grandes 

empreendimentos agropecuarios e logram afastar de vez os setores da burocracia 

que ainda acreditavam num processo de ocupagao apoiado principalmente em 

pequenos produtores agricolas" (ALMEIDA, 1990: 6). 

Considerado em seu conjunto, esse sistema de distribuigao de 

incentivos fiscais operado pela SUDAM e pela SUDENE, favorecendo a aquisigao 

de extensas faixas de terra por grandes grupos economicos, vai revelar-se, na 

interpretagao de alguns autores, um enorme fracasso. Alem da expulsao dos 

pequenos produtores, de acordo com avaliagao de orgaos federals, no fim dos 

anos 80, mais de 30% dos projetos que receberam incentivos transformaram-se 

em latifundios improdutivos (GISTELINCK, 1988:50). Na perspectiva do capital, 

entretanto, essa situagao pode significar que os objetivos foram alcangados, na 

medida em que diversos empreendimentos caracterizavam-se por escamotear 

interesses especulativos, existindo apenas enquanto forma de valorizagao da 

terra e aproveitamento dos incentivos oferecidos pelo governo federal. 

Assim e que o governo do Maranhao, utilizando-se da recorrente 

argumentagao de promover o progresso, decide alienar as terras devolutas deste 

estado. Para tratar dessa finalidade, foi criada no ano de 1971, a Companhia 

Maranhense de Colonizagao, COMARCO.22 No discurso oficial, essa empresa 

surge dentro da prioridade de se efetuarem a distribuigao e a ocupagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA racional 

das terras devolutas e com o objetivo de realizar as metas fundiarias formalmente 

2 2 Antes dc scr transformada. no inicio dos anos 80. no Inslilulo dc Colonizacao c Terras do Maranhao-

ITERMA. a COMARCO foi rccstrulurada sob a forma dc sociedade anonima dc economia misla. (Lei 

3.237/72), lendo incorporada a seu palrimonio uma area dc aproximadamcnlc 1,7 milhao dc hectares 

localizada no ccntro-ocslc do cslado (incluindo parte dos tcrritorios dc 6 municipios. cnlrc os quais Santa 

Luzia). alem dc 400 mil hectares a norocstc, nos limitcs da area dc aluacao da COLONE. Esta por sua vez. 

trala-sc da Companhia dc Colonizacao do Nordeste. criada pelo governo federal cm 1972, cujo objetivo era 

rccstrulurar o Projeto dc Colonizacao do Alto Turi - PCAT, apos uma decada dc fracasso da cstralcgia 

inicial da SUDENE. O PCAT originou-se na politica sugcrida pelo GTDN para o dcslocamcnlo da fronteira 

agricola c. mais cspccificaincnlc. no projeto dc povoamcnlo do Maranhao. Entretanto. as terras considcradas 

virgens pela SUDENE ja conlavam, cm 1962 - quando os primciros tecnicos chegaram a area, c para 

surprcsa destes - com um contingente populacional superior a 45 mil moradores. 
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estabelecidas, que eram a execugao de projetos de colonizagao, a ordenacao das 

ocupagoes ja existentes e a localizagao de medios e grandes empreendimentos 

agropecuarios 2 3 De fato, a um so tempo, a execugao do projeto de colonizagao 

logrou, por um lado, atrair para o territorio do Maranhao poderosos grupos 

empresariais, nacionais e estrangeiros, e, por outro lado, viabilizar a oferta de 

mao-de-obra requerida pelos empreendimentos. No planejamento fisico, a 

estrategia adotada foi a de reservar para o grande capital faixas de solo mais 

favorecidas pelos recursos naturais, destinando-se aos peqijenos produtores uma 

area menos favorecida, inclusive em relagao a disponibilidade de agua. As areas 

das grandes fazendas situavam-se praticamente em torno do projeto de 

colonizagao, de modo que as familias de colonos, sujeitas a precarias condigoes, 

acabaram representando uma reserva de bragos a disposigao dos empresarios. 

Em geral, as areas ocupadas pelos empreendimentos sao extensas e 

variadas, com as maiores alcangando ate 100 mil hectares, utilizando-se do 

artificio da aquisigao de varias faixas de terra e da criagao de diferentes razoes 

sociais. 2 4 Somente no periodo que vai do inicio dos anos 70 a meados da decada 

de 80, o governo do Maranhao alienou uma area superior a 1,5 milhao de 

hectares, sendo que 3/4 foram destinados a apenas 63 proprietaries e o restante, 

a cerca de 3,2 mil pequenos e medios produtores. Alem disso, a areazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grilada em 

todo o estado e estimada em torno de 5 milhoes de hectares (VIANA, 1991: 8). 

Considerando os efeitos que essa dinamica representa para o meio rural 

maranhense, Arcangeli (1987: 131) observa que, incluindo-se as areas de 

abrangencia de organismos como SUDAM, SUDENE/COLONE e COMARCO, alem 

dos projetos financiados por bancos de desenvolvimento, iniciativa privada e as 

apropriagoes especulativas de terra, os grandes projetos resultaram na 

consolidagao do fechamento da fronteira agricola, com a desarticulagao da 

2 3 Dc acordo com folhctozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA informativo sobre a Comarco, divulgado pelo governo do Maranhao. apud 

ASSELIN (1982:135). 
2 4 Os anc.xos .3 c 4 apresentam. rcspcctivamcntc, um panorama da dislribuicao original das areas abrangidas 

pela agao da Camarco e uma rclacao dos cmprcsas que adquiriram terras na regiao. 
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pequena producao, responsavel pelo fornecimento de produtos al imentares 

basicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(Nesse processo), os subsidios recebidos 

compensam os investimentos feitos e ate os 

baixos rendimentos dos empreendimentos, 

ao mesmo tempo em que se desestrutura 

uma sociedade tradicionalmente organizada 

sem que se oferega a mesma opgoes de 

reorganizagao socioeconomica que preser 

vem as condigoes minimas de sua qualidade 

de vida. Tiram a populagao da pobreza e a 

langam na miseria, na prostituigao, no roubo 

e na mendicancia" (ANDRADE, 1986 197). 

Observado numa perspectiva mais abrangente, todo esse movimento 

revela-se, na real idade, um momento no desenrolar de um processo maior: a fase 

recente de art iculacao do espaco maranhense, em particular, e do amazonico, 

como um todo, a logica de acumulacao do capital a nivel mundial , processo esse 

consubstanciado no conjunto dos empreendimentos que o Programa Grande 

Carajas (PGC) logrou viabil izar. Elementos infra-estruturais desse movimento 

particular, que se evidencia na frente de expansao monopol ista, comecam a ser 

engendrados a partir da segunda metade dos anos 60, no Maranhao Novo, do 

governo Sarney, quando se construiram as rodovias interl igando a capital do 

estado as capitals vizinhas e entrecortando os vales do Pindare e do Tocantins. 

Assel in (1982:128-47) mostra que, em conformidade com as agoes do governo 

federal (haja vista ao fato de que em 1966 foi cr iada uma lei incorporando ao 

patr imonio da Uniao cem qui lometros de cada lado das rodovias federals como 

area prioritaria para colonizagao), o governo do Maranhao criou, em 1968, a 
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reserva estadual de terras e as delegacias de terras no interior do estado (cujo 

papel foi discipl inar a ocupacao e titular as areas), e laborando em seguida a lei 

que permit iu a venda de terras devolutas sem licitacao, a grupos organizados em 

sociedades anonimas. "Com o aparecimento da Lei e das Delegacias de Terras 

estourou, de verdade, a mais crit ica problematica fundiar ia da historia do 

Maranhao" (ASSELIN, 1982: 129). 

Em sua manifestacao mais imediata, toda essa problematica 

corresponde ao acirramento dos confl i tos da frente monopol ista com a frente de 

expansao. No caso particular da regiao do Pindare, esse acirramento vai 

caracteriza-la como uma das zonas de maior incidencia de confl i tos na disputa 

pela terra no estado do Maranhao. Ao anal isar o carater fortemente concentrador 

da poli t ica fundiaria no Brasil, com a consequente expulsao dos pequenos 

produtores, Gistel inck observa que, no caso do Maranhao, o municipio de Santa 

Luzia, por cujas terras passa a Estrada de Ferro Carajas, constitui um exemplo 

ilustrativo no que se refere aos movimentos recentes dessa concentracao: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"So no periodo de 1975 a 1980, o numero de 

pequenos produtores caiu em 20% e a terra 

ocupada por eles foi reduzida em 74%. De 

olho na implantagao da Estrada de Ferro, o 

grande capital, de maos dadas com o poder 

politico maranhense, apoderou-se das terras, 

expulsando os pequenos agricultores. Estes 

pequenos produtores serviram apenas como 

desbravadores da floresta pre-amazonica e, 

agora, estao sobrando como lavradores 

sem-terra, como mao-de-obra barata a 

disposigao das fazendas e das grandes 

Obras" (GISTELINCK, 1988:51). 
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Quando do advento dos grandes projetos, ja haviam chegado a regiao 

varioszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grileiros e, antes destes, os posseiros, or iundos dos movimentos 

migratorios anter iormente mencionados, especialmente, parte do que se 

caracter izou como primeiro ramo. A lem dessas pessoas, dir igiram-se tambem 

para aquela area varias famil ias que foram expulsas de seus locais de trabalho, 

em municipios vizinhos. E esse, alias, o processo de que se origina o povoado 

onde se localiza atualmente o municipio de Santa Luzia. Assel in (1982:30-3) relata 

que o lugar fo i criado em 1951, onde um pequeno grupo de posseiros, avangando 

mata a dentro, efetuou sua roga. Diferentemente dos demais municipios da regiao 

do Pindare, cujo povoamento se real izou-se com predominancia de nordestinos 

or iundos de outros estados, Santa Luzia teve sua ocupagao inicial efet ivada 

basicamente por maranhenses. 

Entretanto, para a implantagao dos grandes projetos era necessaria a 

retirada dos posseiros que se encontravam cult ivando as terras pretendidas, ou 

seja, era preciso efetuar a operagao de "l impeza" da area. De uma parte deste 

processo, a agao dos grileiros se encarregou, atraves dos diversos mecanismo de 

violencia uti l izados por mil icias p a r t i c u l a r s e pistoleiros; o restante efet ivou-se 

sob a responsabi l idade do proprio aparelho repressivo do Estado. 

Diante da determinagao de muitos posseiros em nao aceitar de maneira 

passiva o processo de expropriagao das terras, os confl i tos acirraram-se e as 

situagoes violentas que se geraram ainda persistem na regiao. Al ias, nao somente 

a regiao do Pindare e palco de confl i tos agrarios. Praticamente, em todo o 

Maranhao surgem cenarios de confl i tos explicitos ou latentes. Essa real idade, que 

resulta na desart iculagao do universo socioeconomico dos pequenos produtores, 

mostra-se mais grave com o revigoramento da apropriagao das terras pelo grande 

capital, a partir da implantagao de empreendimentos relacionados ao Programa 

Grande Carajas. 
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3.2 Implantagao de Grandes Projetos e Acirramento da Questao Fundiaria zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com re ferenda as decadas de 80 e 90, conforme ja se mencionou, a 

maioria dos medios e grandes empreendimentos que tern sido implantados no 

estado do Maranhao esta associada ao Programa Grande Carajas (PGC). Nesta 

segao, procura-se compreender a implantagao desses empreendimentos 

enquanto formas de revigoramento do espago maranhense comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de 

reprodugao do capital em escala mundial . Em fungao da vinculagao direta com o 

mercado internacional, em sua maioria, esses projetos apresentam, por um lado, 

possibi l idades muito frageis no que se refere a transferencia de maiores 

benef ic ios para as populagoes locais, acentuando-se dessa forma o carater 

excludente da opgao de desenvolv imento que as elites regionais vem fazendo 

para o Maranhao ao longo de sua historia. Destacam-se, por outro lado, muito 

mais por seus efeitos desart iculadores da produgao agricola tradicional, pela 

forga de atragao que e exercida sobre a mao-de-obra l iberada na regiao e fora 

dela, bem como pelo t ipo de interferencia que esses projetos desencadeiam sobre 

os ecossistemas locais. 

Criado em 1980 e of icialmente extinto em 1989, o PGC abrange uma 

area de aproximadamente 895 mil qui lometros quadrados, em terras do 

Maranhao, do Para e do atual Tocant ins . 2 5 Seus objetivos iniciais estao 

relacionados diretamente ao mercado externo e a geragao de divisas para 

pagamento da div ida externa brasileira, atraves da exploragao dos segmentos 

minero-metalurgico, agropecuar io e agrof lorestal. 0 programa conta com a maior 

reserva de minerio de ferro do mundo, si tuada no Sul do Para e que apresenta um 

potencial est imado em 18 bi lhoes de toneladas de ferro de alto teor. Alem desse 

minerio, Carajas dispoe tambem de manganes (60 milhoes de toneladas), cobre (2 

bi lhoes de toneladas), estanho (100 mil toneladas), niquel (100 milhoes de 

25 No ancxo 5 podc-sc visualizar a dimcnsao da area dc abrangencia do PGC, comprcendida ao nortc do 

Paralclo 8" c cntrc os rios Xingu, no Para, c Parnaiba. na divisa do Maranhao com o Piaui. 
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toneladas), ouro (100 toneladas) e ainda bauxita, cromo, tungstenio, zinco, 

mol ibdenio, prata, paladio e tan ta lo . 2 6 

Em se tratando de sua dimensao agropecuaria, o Programa Grande 

Carajas visava incentivar empreendimentos para produgao, em larga escala, de 

mandioca para ragao animal, oleo de palma, arroz irrigado, milho, feijao e soja, 

alem da cr iacao de gado de corte em fazendas de aproximadamente 10 mil 

hectares (GISTELINCK, 1988:59). 

0 projeto Ferro-Carajas da Companhia Vale do Rio Doce, que se 

constitui no principal projeto do PGC, teve sua implantagao iniciada no final dos 

anos 70 e compreende um sistema que integra a mineragao na serra dos Carajas 

(Para), o transporte pela ferrovia (com 895 km de extensao mais 225 km 

dest inados a desvios e terminals) e as instalagoes portuarias, administrativas, 

operacionais e de manutengao em Sao Luis do Maranhao (GISTELINCK, 1988:75). 

A area de influencia da estrada de ferro Carajas compoe-se de um vasto territorio 

que se estende por 150 qui lometros para cada lado da ferrovia, desde a serra dos 

Carajas ate o porto da Ponta da Madeira, em Sao Lufs. Ao longo dessezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA corrector 

encontra-se instalada a maioria dos projetos incentivados pelo Programa Grande 

Carajas, nos diversos polos de produgao estrategicamente definidos. 

Apos a descoberta da provincia mineral de Carajas por uma empresa 

americana, estabeleceu-se uma reagao de alguns setores da sociedade brasileira 

para que a exploragao da mesma nao viesse a ser executada exclusivamente sob 

dominio do capital estrangeiro. Assim, no inicio dos anos 70, foi cr iada a AMZA 

(Amazonia Mineragao SA), uma joint venture composta pela empresa americana 

United States Steel, com 49% de part icipagao, e pela entao estatal brasileira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

26 A cstiniativa c do gcologo Brcno dos Santos (Amazonia: potential mineral c perspectivas dc 

dcscnvolvimcnto. Sao Paulo: T.A.Quciroz, 1981) apud FEITOSA (1994:313). 
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Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), detentora do controle acionario, com 5 1 % . 

Em 1977, a Steel desinteressou-se pela cont inuidade do empreendimento, 

recebendo uma importancia superior a 50 milhoes de dolares a titulo de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

indenizagao (GISTELINCK, 1988: 56). Desse modo, o empreendimento f icou sob 

responsabi l idade da CVRD. 

Entretanto, interesses dos paises desenvolvidos, part icularmente o 

Japao e os integrantes da atual Comunidade Europeia, e a natureza do Estado 

brasileiro, a epoca sob o comando dos militares, acabaram conferindo ao 

processo de concepcao e implantacao de Carajas caracterist icas autoritarias, de 

modo que a populacao local nao logrou ser ouvida sobre o t ipo de 

desenvolv imento que o programa representa para regiao. 

Programas como o Grande Carajas, no caso 

da Amazonia, vao surgir num cenario de 

suprema intengao imperialista das empresas 

transnacionais, de interesses fiscais e 

financeiros e geopoliticos dos governos 

ditatoriais militares. Para isto contarao, 

indubitavelmente com a decisiva participagao 

fisiologica das oligarquias locais e regionais 

que se colocaram a servigo de um processo 

de integragao da economia regional ao 

sistema capitalista internacional numa 

situagao de enclave (FEITOSA, 1994: 300) 

Em seu sentido geral, esse processo refere-se a propria acumulacao 

capital ista e, em sua dimensao particular, relaciona-se ao atual padrao de 
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funcionamento at ingido pelas industrias dos paises ricos, que requer grande 

quant idade de recursos minerals, em geral numa escala superior ao que esses 

paises dispoem em seus territorios. A relativa escassez de minerios (quer por 

conta do esgotamento das reservas, quer pela pobreza do subsolo ou ainda em 

fungao da decisao de uti l izacao estrategica das reservas nacionais) faz com que, 

na atual idade, grande parte dos paises desenvolv idos dependa das reservas de 

materias-primas existentes nos paises perifericos. 

A consol idagao desse complexo sistema de drenagem de r iquezas para 

os paises centrais - s imbol izada nos metais preciosos do per iodo colonial e nos 

mecanismos de exportacao de capitals e de endiv idamento externo ao longo do 

seculo XX - esta em conformidade com a evolucao do capital f inanceiro, que 

patrocina, por exemplo, a prospeccao e as formas de uti l izacao das materias-

primas conhecidas e ao mesmo tempo incentiva a pesquisa dos chamados novos 

materials. Assim, o capital f inanceiro nao esta interessado somente pelas fontes 

de materia-prima ja conhecidas, mas igualmente pela fontes possiveis (LENIN, 

1979: 82), haja vista que os avancos tecnologicos permitem, com uma velocidade 

cada vez maior, a geragao de novos processos e a uti l izacao de novas 

substancias como materia-prima para industria. 

A poli t ica colonial ista e as guerras imperial istas garant iram por algum 

tempo o controle das fontes de materias-primas pelas grandes potencias 

mundiais. Entretanto, as modif icacoes poli t icas conquistadas na luta pela 

autodeterminagao dos povos tern representado uma relativa ameaca a 

regular idade e a seguranca desse sistema de fornecimento de materias-primas 

(GISTELINCK, 1988: 71), ainda que permanecam estreitos os nexos colonial istas 

com elites nacionais e o expediente das guerras seja reeditado sempre que as 

condicoes reais desse controle sao abaladas. 
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Nesse contexto de interesses das corporagoes transnacionais, a 

implantagao de Carajas torna-se compreensivel , especialmente no que se refere 

ao segmento minero-metalurgico. Feitosa (1994:316-17) destaca que uma das 

part icular idades do f inanciamento internacional para viabi l izagao de Carajas e 

que os contratos sao regidos por taxas de juros fixas e que, na sua maioria, nao 

serao pagos em dinheiro, mas com a propria produgao. Todavia, ainda conforme 

a anal ise de Feitosa, mesmo que o f inanciamento nao esteja sujeito azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA extorsao 

que as osci lagoes nas taxas de juros costumam representar, a CVRD encontra 

obstaculos nos pregos pelos quais vende o minerio de ferro no mercado 

internacional, uma vez que estes se estabelecem de forma subordinada aos 

interesses das grandes mineradoras transnacionais. Logo, as possiveis 

vantagens dessa condigao de f inanciamento sao prat icamente anuladas pelos 

mecanismos de f ixagao de pregos. Essa circunstancia torna-se ainda mais 

signif icativa quando se observa, por exemplo, que das "236 milhoes de toneladas 

de minerio de ferro exportadas de 1985 a 1994, aproximadamente 163 milhoes 

dest inaram-se a pagamento de debitos anter iormente contraidos com o sistema 

bancario internacional que f inancia empreendimentos desse porte" (FEITOSA, 

1994:328). 

Carajas caracteriza-se, pois, por representar para sua regiao de 

influencia, part icularmente para os estados do Para e do Maranhao, um modelo 

de desenvolv imento voltado para fora, arquitetado com a f inal idade de atender 

priori tar iamente a interesses externos. Essa dinamica que se implanta a partir do 

Projeto Carajas, Feitosa denomina falsa euforia do final do seculo XX, enquanto 

Gistel inck a identif ica como mais uma veia aberta da America Latina.27 A propria 

estrutura operacional , com a integragao mina/ferrovia/porto de exportagao, revela 

o carater do empreendimento. As materias-primas e os produtos semi-acabados, 

a exemplo de ferro-gusa, bauxita, alumina, aluminio e manganes, sao produzidos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

27 O aulor faz referenda a obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA As Veias Aberlas da America Latina (cdilora Paz e Terra, 1985), na qual o 

cscrilor Eduardo Galcano analisa a hisloria da America Lalina sob o jugo impcrialista. 
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e transportados a custos reduzidos e vendidos por pregos baixos, determinados 

no mercado internacional (GISTELINCK, 1988:129). 

Em se tratando do estado do Maranhao, a area de abrangencia do PGC 

compreende, por definicao, todo o seu territorio. Contudo, essa abrangencia esta 

mais propr iamente associadas aquelas areas que, direta ou indiretamente, vem 

recebendo impactos da implantagao dos empreendimentos. Inicialmente, 

considerava-se como area de influencia direta o conjunto dos 14 municipios 

maranhenses cortados pelo trajeto da Estrada de Ferro Carajas, incluindo-se os 

municipios da l lha de Sao Luis. Levando em conta criterios relacionados ao 

trajeto da ferrovia, a instalagao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA projetos efetivos28 e aos impactos globais das 

at iv idades do PGC, Feitosa (1994: 319-20) procura definir como a area de 

influencia de Carajas o espago compreendido pelas microrregioes geograf icas da 

Aglomeragao Urbana de Sao Luis, Gurupi, Imperatriz e Porto Franco, alem dos 

municipios de Rosario e Santa Rita (microrregiao de Rosario); Anajatuba, Arari e 

Vitoria do Mearim (microrregiao da Baixada Maranhense); Itapecuru-Mirim e 

Miranda do Norte (microrregiao de Itapecuru); Bom Jardim, Pindare-Mirim, Santa 

Ines e Santa Luzia (microrregiao do Pindare); Anapurus, Chapadinha e Mata 

Roma, (microrregiao de Chapadinha); Santa Quiteria do Maranhao (microrregiao 

do Baixo Parnaiba Maranhense) e Balsas (microrregiao dos Gerais de Balsas). 

Entre os projetos efetivos def inidos para o Maranhao, constam a 

construgao do Porto da Ponta da Madeira, a ampl iagao/modernizagao do Porto de 

Itaqui, a implantagao de dois tergos da Estrada de Ferro Carajas (cerca de 590 

Km) e mais um ramal de 100 Km da Ferrovia Norte-Sul, entre Agailandia e 

Imperatriz, interl igando o Sul do Maranhao com o eixo ferroviario de Carajas para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:8 Os chamados projetos efetivos rcfcreni-sc a Pcsquisa Florcstal c ao Ferro-Carajas. sendo que cslc ultimo 

abrangc a mina. com a infra-cslrulura administraliva e dc habitacao, a ferrovia e o porlo. todos dc 

rcsponsabilidadc da CVRD. 
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permitir o transporte de outras cargas, part icularmente a soja que vem sendo 

produzida na regiao de Balsas (FEITOSA, 1994:326). 

No segmento minero-metalurgico destaca-se, no caso do Maranhao, a 

implantagao de usinas de ferro-gusa ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gusarias, nos municipios de Santa Ines, 

Rosario e, pr incipalmente, Acai landia. Do ponto de vista tecnico, essas usinas 

representam a etapa inicial do processo de benef ic iamento do minerio de ferro. 

Trata-se de uma maneira pela qual pode-se incorporar a lgum beneficio a 

socioeconomia regional, uma vez que essa transformacao preliminar significa a 

possibi l idade de geracao e circulacao de renda atraves do pagamento de salarios 

e da real izagao de compras na regiao, est imulando o surgimento de empregos 

indiretos, num movimento expl icado pelo efeito mult ipl icador que o investimento 

inicial exerce no conjunto da economia. 

Na atual idade, os dados indicam, oficialmente, que um total de nove 

usinas de ferro-gusa encontra-se em funcionamento no estado do Maranhao 

(FEITOSA, 1994: 363), sendo que seis dessas usinas local izam-se no municipio de 

Acai landia, duas em Rosario e uma em Pedreiras. A maioria dessas empresas 

constitui-se de capital do Centro-Sul do pais, sendo todas consideradas de 

pequeno a medio porte. No per iodo de 1989 a 1993, a produgao total atingiu 

aproximadamente 1.750 mil tone ladas , 2 9 com mais de 70% dest inando-se ao 

mercado externo. 

Em se tratando da produgao de ferro-gusa, a principal materia-prima, 

alem do minerio de ferro, e o carvao mineral ou vegetal . No caso das usinas 

instaladas na area de Carajas, uti l iza-se o carvao vegetal. Gistel inck (1988:95) 

observa que no processo de produgao, o carvao vegetal at inge cerca de 57% dos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

29 Dados do Anuario Estatistico Estrada dc Ferro Carajas c do Dcpartamcnto dc Transporte Conicrcial da 

CVRD. apud FEITOSA (1994:349 c 363). Todavia. num rcccntc lcvanlamcnlo dc campo. a cquipc da 

pesquisa "Expansao Capitalista no Maranhao", da UFMA, verificou que se encontram cm funcionamento 

apenas sclc fomos, situados nos polos dc Acailandia c Santa Ines. 
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custos, percentual quase tres vezes superior ao custo do proprio minerio de 

fer ro 3 0 . Mas, por outro lado, ainda que apresente tambem uma capacidade de 

produgao relat ivamente inferior, a operagao com alto-forno a carvao vegetal conta 

com a vantagem de um custo de construgao mais baixo que o alto-forno a carvao 

mineral e com a possibi l idade de se renovarem as fontes do carvao vegetal 

ut i l izando-se a mesma area (GISTELINCK, 1988: 93). Alem disso, no caso da 

regiao pre-amazonica, a disponibi l idade de mata secundaria constitui um fator 

fortemente favoravel ao capital no que se refere a redugao dos custos de 

produgao. 

Essa ultima circunstancia, vantajosa para o capital, torna-se motivo de 

preocupagao quando se consideram as possiveis consequencias da demanda por 

lenha a partir da perspectiva das populagoes, especialmente os pequenos 

produtores rurais, residentes nas areas onde as usinas estao localizadas. Feitosa 

(1994:352) estima que, para a obtengao de 1,75 milhao de toneladas de ferro gusa 

produzidas entre 1989 e 1993, as usinas instaladas no Maranhao demandaram um 

volume de carvao equivalente a uma area devastada superior a 510 Km 2 (51.043 

hectares). Essa devastagao vem se operando principalmente nas proximidades do 

polo de produgao de Agai landia, onde esta aglomerada grande parte das usinas, 

de modo que o est imulo que a demanda concentrada representa a produgao do 

carvao, part icularmente na regiao de Agai landia e Burit icupu, compoe um quadro 

em que se presencia, ao longo da a BR-222, numerosas baterias de fornos de 

carvao vegetal em pleno funcionamento para o abastecimento dessas guserias 

(FEITOSA, 1994:360). Ainda em fins dos anos 80, Gistel inck alertava que os 

projetos de ferro-gusa v inham recebendo aprovagao do PGC sem que se levasse 

em conta a questao ambiental e, part icularmente, da devastagao da f loresta. 

Aquela epoca, este autor dizia: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

30 A dislribuicao cslimada dos custos dc producao do ferro-gusa c a scguintc: minerio dc ferro - 20%. carvao 

vegetal - 57%. fundentes - 2%. oulros insumos (encrgia, agua. ar. rcfralarios) - 4%. mao-dc-obra - 6%. 

manutencao c rcparos - 4%. depreciacao - 3 % c administracao - 4% (GISTELINCK. 1988:94). 
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"Sem duvida a implantagao das siderurgicas 

trara serios problemas para a regiao, que 

sao facilmente ignorados pelos documentos 

oficiais do PGC. Na pratica, nenhum piano d[ 

retor resolvera o problema do carvao vegetal 

Cada usina de ferro-gusa procurara asse 

gurar o abastecimento do carvao vegetal. Ha 

vera um mercado livre. As empresas vao ofe 

recer aos lavradores, potenciais produtores 

de carvao, tecnologia e material necessario 

para a construgao dos forno e, no inicio, um 

prego atrativo. Depois de grande parte dos 

pequenos produtores terem abandonado as 

suas rogas em troca da produgao do carvao, 

o prego vai se nivelando e os intermediaries 

vao ficando com a margem de lucro. A flores 

ta vai ser devastada e o lavrador deixara de 

produzir aiimentos" (GISTELINCK, 1988: 99). 

Trata-se de uma relacao extremamente perversa que se estabelece 

entre o grande capital e a populacao local. 0 carater dessa relagao nao se 

evidencia, de imediato, a nivel da exploracao direta da forca de trabalho. Al ias, 

neste particular, em grande parte dos empreendimentos, incluindo-se salarios 

diretos e indiretos, o nivel de remuneracao supera as medias vigentes na regiao, 

mas esta situacao, na real idade, aparece com maior enfase em funcao dos baixos 

patamares alcancados pelos salarios em geral, numa conjuntura em que a 

burocracia estatal, historicamente, tern se const i tuido num empregador de grande 

expressao. Manifesta-se, pois, aquela relacao de exploragao atraves dos agentes 

intermediaries, individuos que atendem as encomendas das usinas adquir indo o 
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carvao junto a pequenos produtores da regiao. Para o fornecimento do carvao, as 

empresas contratam pessoas que, via de regra, sao moradores das proprias 

comunidades at ingidas. Estes intermediaries, tambem conhecidos comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA gatos, 

encarregam-se de recrutar os produtores diretos, geralmente agricultores 

pressionados pelas incertezas quanto a posse da terra, pelos eventuais maus 

resultados da colheita ou pelo endiv idamento junto aos comerciantes locais. Na 

relacao que se estabelece, a empresa paga ao intermediario e este paga aos 

produtores diretos, sendo que a empresa controla os pregos e o processo de 

medicao das quant idades de carvao, operando-se uma logica de remuneragao 

porpega, em que o produtor recebe por metro cubico de carvao produzido. 

Nessa forma de remuneragao revela-se uma brutal exploragao da mao-

de-obra. Buscando aumentar suas receitas, os trabalhadores tern de prolongar as 

correspondentes jornadas de trabalho e empenhar-se mais intensivamente, 

submetendo-se a um consumo acelerado de suas energias. Esta situagao 

manifesta-se com maior gravidade quando se considera o carater insalubre do 

processo de trabalho na produgao carvoeira. Sem mencionar a tarefa de cortar as 

arvores, a dureza e os riscos desse processo revelam-se principalmente nas 

etapas de combustao da lenha e da abertura dos fornos para retirada do carvao, 

quando o organismo humano permanece exposto a elevadissimas temperaturas e 

ao po que se desprende da madeira queimada. Dado que em geral nao sao 

uti l izados equipamentos adequados, nesse processo de di lapidagao da forga de 

trabalho, as sequelas podem ser definit ivas para os individuos submetidos por 

per iodos prolongados a essas condigoes de trabalho. 

Por outro lado, esse t ipo de relagao de trabalho permite ao capital 

desonerar-se de encargos sociais e demais obrigagoes legais resultantes de 

conquistas historicas dos trabalhadores no conjunto da sociedade, funcionando 

ainda no sentido de neutral izar potenciais confl i tos entre os produtores diretos e 

os empresarios, na medida em que alguns individuos dentre os proprios 
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trabalhadores sao uti l izados como intermediaries, transf igurados em zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

microempresarios. Ja ha muito tempo conhecido na historia humana, o sistema de 

"salario por peca e a forma de salario mais adequada ao modo de produgao 

capitalista", pois que "a exploragao dos trabalhadores pelo capital se realiza entao 

por meio da exploragao do trabalhador pelo trabalhador" (MARX, 1985: 640-2). 

As consequencias de maior alcance, entretanto, estao associadas ao 

signif icado que o desmatamento assume, considerando-se as condigoes gerais da 

vida na regiao. Ao derrubar a f loresta para produzir carvao, o lavrador esta 

comprometendo nao somente as possibi l idades da sua propria subsistencia, mas 

tambem, das diversas formas de vida existentes na regiao, uma vez que, num 

primeiro momento, areas de plantio potencial sao transformadas em capoeiras. 

Com a redugao das terras disponiveis para lavoura e a consequente necessidade 

de incorporagao dessas areas desmatadas, as di f iculdades referentes a queda de 

produt iv idade do solo colocam-se de forma mais contundente para o agricultor. 

Por outro lado, ao acentuar-se o desmatamento, a alteragao das condigoes de 

equi l ibr io da cadeia al imentar com a redugao de algumas especies nativas, coloca 

em evidencia a possibi l idade de emergirem pragas prejudiciais as lavouras. Neste 

particular, os prejuizos podem apresentar uma ampla abrangencia, com severas 

consequencias para a regiao. 

Cabe reafirmar que nao somente a produgao de carvao vegetal, mas 

todo o conjunto de empreendimentos local izados no corredor Carajas apresenta 

efeitos marcantes sobre a populagao da regiao e, obviamente, sobre a produgao 

agr icola de base familiar. Na fase de instalagao desses empreendimentos, as 

grandes obras exercem forte poder de atragao sobre a mao-de-obra. Via de regra, 

e esta, alias, a fase em que ha maiores espagos para o aprovei tamento da mao-

de-obra local. Dadas as caracterist icas da socioeconomia da regiao, as 

habi l idades desenvolv idas pelo conjunto de trabalhadores, naturalmente voltadas 

para o atendimento de necessidades que se colocam historicamente, mostram-se 
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inadequadas aos requerimentos dos processos de trabalho com que esses 

empreendimentos geralmente operam. 

Para muitos lavradores, entretanto, o salario monetario oferecido 

naquelas obras aparece como uma oportunidade apropriada para obtengao de um 

incremento extra em sua receita, quer pela relativa sazonal idade das tarefas 

referentes ao calendario agricola, quer pelo baixo nivel de produtividade e de 

monetar izacao das at iv idades locais l igadas as lavouras. Desse modo, a 

construcao da ferrovia e das fabr icas nos polos de produgao, ao longo do 

corredor Carajas, funcionou como fator de atracao da mao-de-obra antes ocupada 

no campo. Mas, por outro lado, e evidente que os empreendimentos incentivados 

pelo Programa Grande Carajas nao se const i tuem na unica causa da saida dos 

t rabalhadores rurais de seus locais de trabalho. O Maranhao, ha algum tempo que 

deixou de ser um espaco capaz de acolher em sua fronteira agr icola camponeses 

expulsos de outras areas do pais, passando, agora, a condicao dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA exportador de 

agricultores sem-terra e, potencialmente, de confl i tos agrarios. 

"O exodo rural no Maranhao se fez notar no 

momento em que o governo estadual decidiu 

vender as terras da uniao a grandes 

empresas nos anos 70 e facilitou a grilagem. 

Sem terra para trabalhar, o lavrador foi 

obrigado a procurar outra saida para 

sobreviver: o garimpo, as grandes obras da 

hidreletrica de Tucurui, da ferrovia de 

Carajas, da Alumar e de outras fabricas em 

Sao Luis" (GISTELINCK, 1988: 139). 

De fato, dados oficiais revelam consideravel transferencia da 

populacao maranhense do campo para a cidade, obedecendo a tendencia 
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imposta pelos modelos de desenvolv imento que mantem seu eixo principal no 

espaco urbano. Em pouco mais de vinte anos, a proporcao entre as parcelas rural 

e urbana da populacao do Maranhao sofreu visivel modif icacao. Em 1970, para 

cada habitante das c idades exist iam tres na zona rural; no ano de 1991, essa 

relacao demonstra que, para os mesmos tres moradores do campo, ja havia 

outros dois na zona urbana. Ou seja, a populacao rural, que representava 75% da 

populacao total em 1970, reduzia-se relat ivamente para 60% no inicio dos anos 

90, conforme se observa no graf ico 1. 

GRAFICO 1. DISTRIBU1CAO CAMPO/CIDADE DA 

POPULACAO MARANHENSE (1970/91) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L E G E N D A 

S2 = Pop. Rural 

1970: 2.240.686 

1991: 2.957.014 

S1=Pop.Urbana 

1970: 725.027 

1991:1.972.008 

Fonte: F I B G E 

E necessar io a inda que se considerem esses dados para o conjunto do 

estado do Maranhao com um sent ido relativo, uma vez que, diante do crescimento 

desordenado das cidades (com rapido aparecimento das chamadas areas de 

invasao, favelas e conjuntos residenciais populares distantes dos nucleos 
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principals das cidades), ha dif iculdades dos orgaos oficiais, especialmente 

Fundacao IBGE e prefeituras, em atual izar suas def inicoes de area, de modo a 

adequa- las ao ritmo em que se verif ica a mobi l idade da populagao. Assim, parte 

da populacao residente na periferia das cidades e considerada rural, quando na 

real idade trata-se de populacao urbana. 

No caso particular da area de influencia da ferrovia Carajas no 

Maranhao, dados da antiga SUCAM, 3 1 relativos a meados do anos 80, dao conta 

de que mais da metade de populagao residia nas cidades, aquela epoca. A 

distr ibuigao mostrava-se da seguinte maneira: 47,6% na zona rural e 52,4% na 

zona urbana. Esses percentuais foram obtidos pr incipalmente em funcao dos 

municipios de Sao Luis e Santa Ines, nos quais o cont ingente dos residentes na 

zona urbana atingia 96,4% e 68,5% respect ivamente. Sao Jose de Ribamar, com 

40%, e Agai landia, com 37 ,1%, tambem apresentaram consideravel percentual de 

suas populacoes residindo na zona urbana. Os demais municipios ainda 

contavam com elevado peso da zona rural em suas respectivas distr ibuicoes 

populacionais. 

O alvo mais frequente do deslocamento da populagao rural talvez 

cont inue sendo o mundo dos aglomerados urbanos, dentro do estado e tambem 

em outras regioes do pais, pr incipalmente a Sudeste. Entretanto, a exemplo do 

que o proprio Maranhao representou nos anos 50 no que se refere aos 

nordest inos, a migragao campo/campo coloca-se tambem como uma alternativa, 

agora para os agricultores maranhenses expulsos da terra. Assim, estados como 

Para e Goias/Tocant ins tern se tornado alvo das migragoes de camponeses do 

Maranhao , 3 2 que partem em busca de terra para plantar e de melhores 

perspect ivas de vida. 

31 Conforme GISTELINCK (1988: 142), aprcscnlando dados rcfcrcntes aos municipios maranhenses 

inscridos na area dc influencia direta da Estrada dc Ferro Carajas. 
32 A rigor, nao sc trata de uma migracao rcccnle, cm especial no que diz rcspcito ao estado do Para. 

Rcfcrindo-sc as decadas dc 50 c 60, Vclho (1974:199-200) menciona que "tradicionalmcntc muitos 

habitantcs dc uma grande area no sudocste do Maranhao, particularmente aquclcs que viviam proximos do 
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Dados atual izados sobre essa movimentagao da populacao nao se 

encontram disponfveis nos orgaos oficiais. Entretanto, as informacoes relativas 

aos anos 70 sao bastante i lustrat ivas. 3 3 Aquela epoca, 82 mil maranhenses 

const i tu iam o mais numeroso grupo entre os imigrantes radicados no estado de 

Goias. No caso do Para, os imigrantes maranhenses tambem eram os mais 

numerosos, ao lado dos cearenses, ambos at ingindo aproximadamente 40 mil 

pessoas. Ha ainda outros indicadores que se referem ao numero de trabalhadores 

maranhenses vi t imados em chacinas relacionadas a confl i tos de terra em estados 

vizinhos. Em um per iodo de dois anos e meio, quarenta e cinco maranhenses 

foram assassinados em seis diferentes chacinas, destacando-se que no confronto 

de Santana do Araguaia todos os mortos eram maranhenses. Do mesmo modo, 

em relacao ao episodio de Eldorado dos Carajas, sete entre os dezenove sem-

terra encontrados mortos e 80% dos fer idos tambem t inha como procedencia o 

estado do Maranhao . 3 4 

Esses dados refletem uma situagao fundiaria que, recentemente, tern 

se agravado no Maranhao. 0 processo de implantagao dos projetos l igados ao 

PGC e precedido de um extraordinario avango das agoes de apropriagao 

especulat iva da terra e do concomitante aumento na concentragao da 

propriedade. Nesse sentido, alias, Feitosa observa que a influencia do PGC foi 

decisiva na medida em que se faz acompanhar de uma desproporcional elevagao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rio Tocanlins. atravcssavam para o Para na cpoca da safra da castanlia do para. (...) Aos poucos alguns 

comccaram a ficar no Para, mesmo antes da prcssao demografica tornar-sc muito forte cm lorno dc 

Imperatriz. Eram atraidos pcla grande extensao dc terras livrcs e pcla exislcncia dc ocupacdes altcrnativas c 

complcmcnlarcs na colcta dc castanlia c na busca dc diamantcs nos rios.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA EsseszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA individuos constituiram a 

vanguarda da expansdo camponesa na regiao propriamente da floresta ainazdnica, bem antes da Rodovia 

Transamazdnica vir a atravessar a area" (grifos do original). O movimento atual. no cntanto, verifica-sc 

nao cm funcao da alratividadc dc terras livrcs no local dc destino. ainda que as grandes obras c o garimpo 

continucm rcprcscntando alguma ilusao para os muilos camponcscs. Priorilariamcntc. essa migracao se 

proccssa motivada pcla violcnta expropriacao da terra no lugar de origan. 
33 Conformc dados da F1BGE. Ccnso Dcmografico - 1970. 
34 Dados aprcscntados pelo anlropologo Alfredo Wagner durante rcccntc debate rcalizado na UFMA. sobre o 

confronto cntrc policiais c manifcstanlcs do Movimento dos Scm-Tcrra, ocorrido cm 17 dc abril de 1996, no 

municipio dc Eldorado dc Carajas (PA). 
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no prego da terra, possibi l i tando a dinamizagao de um mercado imobiliario, no 

campo e na cidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(Essa alta de prego ocorre) naqueles pontos 

em que os diversos projetos vinculados as 

suas atividades vao sendo instalados, como 

e o caso de todos aqueles municipios que se 

localizam no eixo da Estrada de Ferro 

Carajas/Norte-Sul ou daqueles que, por 

alguma razao, o carvao, em particular, estao 

vinculados ao processo de exploragao e 

comercializagao de minerios da CVRD, das 

guserias e da Alcoa/Billington" (FEITOSA, 

1994: 301). 

Nesse contexto, comparando-se dados relativos a 1970 e 1985, (quadro 

01) pode-se observar que os estabelecimentos de ate 10 hectares, a despeito de 

terem aumentado em quase 106.400 unidades, foram acrescidos de apenas 72.767 

hectares de area total, o que representa 0,684 hectares para cada novo 

estabelecimento, reduzindo-se a area media desse grupo de 1,781 hectares para 

1,518 hectares. No caso do grupo situado entre 10 e 100 hectares, o acrescimo no 

numero de estabelecimentos foi de 26.893, incorporando-se cerca de 1.256.294 

hectares, o que signif ica mais de 46,7 hectares para cada novo estabelecimento. 

O tamanho medio, entao, deslocou-se de 36,463 para 41,282 hectares. Para o 

grupo de 100 a 10.000 hectares, observa-se que ao acrescimo de 7.472 unidades 

correspondeu um aumento de 2.421.961 hectares, com uma media superior a 324 

hectares por cada unidade surgida. Dessa maneira, o tamanho medio, 

apresentando uma redugao de aproximadamente 10%, variou de 483 para 436 

hectares. Quando se considera o grupo de estabelecimentos com area superior a 
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10.000 hectares, verif ica-se que as 43 novas unidades incorporaram uma area de 

1.002.330 hectares, a uma media de 23.310 hectares por cada unidade surgida no 

per iodo em questao e com o tamanho medio passando de cerca de 13.940 para 

19.241 hectares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 01. DISTRIBUICAO DA POSSE DA TERRA POR GRUPOS DE AREA 

GRUPOS 

DE AREA 

(Hectare) 

1970 1985 GRUPOS 

DE AREA 

(Hectare) 
N" Estabelecimentos Area Ocupada N° Estabelecimentos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f 

Area Ocupada 

GRUPOS 

DE AREA 

(Hectare) absolute) % hectare % absoluto % hectare % 
Ale 10 

DclOalc 100 

DclOO ate 10.000 

Acima dc 10.000 

Nao dcclarada 

338.699 85,4 603.227 5,6 

30.312 7,6 1.105.287 10,2 

17.859 4,5 8.626..3S8 79,9 

33 0,0 460.011 4,3 

9.858 2.5 

445.064 83,8 675.994 4.3 

57.205 10,8 2.361.581 15,2 

25.331 4,8 11.048.349 71.1 

76 0,0 1.462.341 9.4 

3.374 0.6 

TOTAL 396.761 100 10.794.913 100 531.413 100 15.548.265 100 

Fonte: FIBGE - Censos Agropccuarios 1970 e 1985. 

Esse dados demonstram a reducao relativa da area ocupada por 

estabelecimentos com tamanho de ate dez hectares, indicando um crescimento 

menos acelerado do que o veri f icado nas faixas entre dez e cem hectares e acima 

de dez mil hectares. Em 1970, ainda que representassem mais de 85% das 

unidades existentes, esses estabelecimentos de ate dez hectares ocupavam uma 

area inferior a 6% da area total. Ja no ano de 1985, quando representavam 

aproximadamente 84% dos estabelecimentos, a area ocupada reduziu-se para 

pouco mais de 4%. Mesmo juntando-se a estes os estabelecimentos situados 

entre dez e cem hectares (os quais apresentaram um acrescimo de 49% em sua 

area), de modo que esse conjunto atinja 93% no ano de 1970 e evolua para 94,6% 

do total de estabelecimentos em 1985, ainda assim a parcela ocupada por essas 

unidades nao alcanca 1/5 da area total, passando de 15,8% para 19,5%. No outro 

extremo, encontram-se os estabelecimentos cujas areas sao superiores a cem mil 

hectares. Nos dois anos considerados, o percentual desses estabelecimentos e 
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inferior a 0 , 1 % , entretanto a area ocupada, que em 1970 representava 4,3%, 

avancou notavelmente, at ingindo 9,4% no ano de 1985. 

As d imensoes desse comportamento f icam melhor evidenciadas no 

quadro seguinte, no qual se compara a evolucao dos diversos grupos de area 

com a situagao relativa ao ano de 1960, ou seja, com situagao anterior ao 

processo de concepcao e implementagao do Programa Grande Carajas. Observa-

se que a area ocupada cresceu em todos os grupos, exceto para os 

estabelecimentos situados abaixo de 10 ha, cuja area decaiu signif icativamente, a 

despeito do numero de unidades ter crescido mais que o dobro no periodo. 

Chama atencao, porem, a elevacao da area ocupada pelos estabelecimentos de 

tamanho grande, pr incipalmente o caso daqueles que se si tuam acima de 10.000 

hectares. 

QUADRO 02. EVOLUCAO DA POSSE DA TERRA (1960/85) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Base: 1960 
GRUPOS 1960 1970 1985 

DE AREA Eslabclc Area Eslabclc Area Eslabclc Area 

(hectare) cimcnlos Ocupada cimcnlos Ocupada cimcnlos Ocupada 

Ate 10 100 100 160 73 210 82 

DclO ate 100 100 100 158 129 298 275 

DclOO ate 10.000 100 100 162 286 229 367 

Acima dc 10.000 100 100 89 330 205 1.050 

Nao dcclarada 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1.637 - 560 -

TOTAL 100 100 163 223 219 321 

Fonlc: F1BGE. Ccnsos Agropccuarios (I960, 1970 e 1985) 

Por outro lado, e consideravel o numero de estabelecimentos sem 

declaragao de area, especialmente no infcio da decada de 70. Sem duvida, a 

omissao do tamanho da propr iedade dificulta sobremaneira a percepcao da 

concentracao fundiaria. Por outro lado, a existencia de diferentes areas 

pertencentes ao mesmo dono tambem contribui para dissimular a concentracao 

da propr iedade da terra a nivel dos registros oficiais. "Caso fossem considerados 

os imoveis rurais de um mesmo proprietario, em areas nao necessar iamente 
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cont iguas, os indices de concentracao fundiar ia seriam mais alarmantes e 

obrigar iam a se relativizar as estat ist icas cadastrais do INCRA" (ALMEIDA, 1993: 

220). Ainda assim, persistir iam dif iculdades, uma vez que, alem da existencia de 

imoveis cadastrados em nome de terceiros (os chamadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA testas-de ferro) mas 

que de fato pertencem e sao controlados por um mesmo proprietario, ha tambem 

imoveis em areas cuja d imensao declarada para f ins de cadastro e inferior a 

extensao realmente controlada pelo proprietario ou pretenso proprietario. 

Nas regioes de ocupagao recente que acorn 

panham o Rio Pindare e o trajeto descrito 

pela ferrovia Carajas-Porto do Itaqui, encon 

tram-se tambem agropecuarias e made'i 

reiras pretendendo grandes extensoes tern 

toriais nem sempre declaradas em cadastro. 

Ha situagoes de pretensos proprietaries em 

areas ja efetivamente ocupadas por pe 

quenos produtores agricolas, caracterizando 

tensao social e conflito provocados pelos 

atos de grilagem" (ALMEIDA, 1993: 222J. 

Ainda de acordo com Almeida, existe um outro t ipo de dif iculdade a 

respeito dos dados de dominial idade dos imoveis rurais, que se trata do processo 

de compra e venda de projetos agropecuar ios incentivados com recursos da 

SUDENE e da SUDAM. Apoiando-se em informacoes veiculadas na imprensa 

periodica paraense, 3 5 o autor refere-se, por exemplo, ao envolvimento de polit icos 

na aquisicao do controle acionario de quatro projetos agropecuarios aprovados 

por diferentes grupos atraves do FINOR, sendo tres desses projetos local izados 

no estado do Maranhao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

35 Almeida (1993: 222) cila reportagem dojornal Diario do Para, dc 19.11.93, p.A-3. cntilulada "Firmas dc 

Fiuza sao invcsligadas". 
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3.3 Panorama da Pequena Produgao Agricola no Maranhao 

Concentracao fundiaria e crise da produgao 

E num cenario de forte concentragao da propr iedade da terra no 

Maranhao que se coloca o surgimento da luta dos t rabalhadores rurais pelo 

direito de sustentarem-se com o proprio trabalho. Nesse contexto, por conta de 

var iados fatores, tem-se apontado a existencia de uma progressiva crise na 

pequena produgao. Numa economia com caracterist icas concentradoras, como a 

maranhense, em que as inovagoes que visam a redugao dos riscos e a elevagao 

da produt iv idade na agricultura nao sao di fundidas entre os pequenos produtores, 

as di f iculdades relativas a pequena produgao agr icola refletem-se, 

part icularmente, na oferta de produtos al imentares, como o arroz, o milho, o fei jao 

e a mandioca. Esses produtos const i tuem a base da cultura al imentar da 

populagao pobre, especialmente o arroz, a fahnha de mandioca e o feijao. 

Considerando-se o movimento relativo a ult ima decada, verif ica-se que 

a produgao daqueles produtos demonstra acentuadas osci lagoes, indicando a 

forte influencia que as variagoes cl imaticas exercem sobre as modal idades de 
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agricultura predominantes na regiao. Ao se observar o caso do arroz, constata-se 

tambem uma tendencia decrescente em termos absolutos. Por outro lado, a 

produgao de feijao mantem-se sob uma fragil estabi l idade, com baixas colheitas 

obtidas ao longo do periodo. Por sua vez, as colheitas de milho e de mandioca, 

comparat ivamente ao inicio do periodo, apresentam acrescimos absolutos. Esses 

resultados, todavia, nao foram suficientes para garantir que a produgao dos 

quatro produtos considerados correspondesse a variagao da demanda decorrente 

do aumento populacional, especialmente no que se refere ao setor urbano. 

Trabalhando com dados do IBGE, Viana (1991) relaciona a evolucao da 

produgao desses produtos com o crescimento populacional no Maranhao ao 

longo da decada dos 80. 0 autor destaca que o comportamento da produgao 

agr icola naquele per iodo revela uma sistematica diminuigao na disponibi l idade zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

per capita de produtos basicos para al imentagao. Chama atengao que, nos anos 

de baixa, a produgao do arroz tenha atingido cerca de 97 Kg/habitante (1983); a 

do fei jao, menos de 4 Kg/habitante (1983) e a far inha de mandioca, 73 

Kg/habitante (1985). 

Por outro lado, conforme ja se mencionou, verif ica-se o avango dos 

grandes proprietaries sobre fatias cada vez maiores das terras agricultaveis no 

estado do Maranhao, reflet indo-se nas condigoes de acesso a terra para aqueles 

agricultores que resistem a migragao para os centros urbanos. Considerando-se 

os dados censitarios do ano de 1985, pode-se observar que a area explorada 

pelos proprietaries representa quase 93% da area total. Os nao proprietaries, por 

sua vez, produzem nos aproximadamente 7% restantes, embora, incluindo-se 

arrendatarios, parceiros e ocupantes, somem mais de 80% dos estabelecimentos. 

Tornados esses dados em relagao ao ano de 1970, chama a atengao, 

pr incipalmente, o movimento ocorrido nas areas exploradas por proprietaries 

(aumento de 55,9%), por ocupantes (redugao de 38,8%) e por parceiros 

(acrescimo de 115,4%). Por sua vez, a situagao dos arrendatarios revela uma 
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queda signif icativa da area media, visto que, tendo crescido consideravelmente o 

numero de estabelecimentos (cerca de 55 mil), a area ocupada permaneceu 

inalterada em termos absolutos. 

A var iacao observada nos grupos de proprietaries e ocupantes coloca-

se, porem, dentro de uma certa previsibi l idade, ao se considerar que as terras 

onde t rabalham os ocupantes sao, em geral, terras ainda nao incorporadas em 

definit ivo ao regime de propr iedade privada; areas devolutas ou demarcadas, mas 

que permanecem sob dominio publ ico, com livre acesso da populagao aos 

recursos de subsistencia. A redugao dessa area, veri f icada nao so relat ivamente 

mas tambem em termos absolutos, significa a expansao da propr iedade privada 

sobre a terra. Em 1970, a area que se encontrava sob regime de propr iedade 

privada, considerando-se os dominios de proprietaries, arrendatarios e parceiros, 

correspondia a pouco menos de 9/10 do total. Essa parcela se elevou para 95,5% 

ate o ano de 1985, restando as mais de 200 mil fami l ias de ocupantes apenas 

4,5% da area considerada. Estas famil ias, alias, t iveram a area media de suas 

posses reduzida de 6,038 ha, em 1970, para 3,480 ha, no ano de 1985. 3 6 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 03. D1STRIBUICAO DA POSSE DA TERRA 

(segundo condic.ao do produtor - 1970 c 1985) 

(area: mil ha.) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T O T A L Propr ie ta r ies Arrendatar ios P a r c e i r o s O c u p a n t e s 

estab. area es tab. area es tab. area es tab. area estab. area 
1970 

396.761 10.794,9 48.568 9 255,1 147.233 374,5 10.526 16,2 190.434 1.149,9 
100% 100% 12 , 2 % 85,7% 37,1% 3,5% 2,7% 0,1% 48,0% 10,7% 

1985 

531.413 15.548,1 102.954 14.432,8 202.210 376,7 23 223 34,9 203.026 703,7 
100% 100% 19,3% 92,8% 38,1% 2,4% 4,4% 0,3% 38,2% 4,5% 

var. 1985/1970 

33,9% 44,0% 
112,0% 

55,9% 37,3% 0 , 6 % 120 , 6 % 115 , 4 % 6,6% -38,8% 

Fontc: FIBGE - Ccnsos Agropccuarios (1970 e 1985). 

36 Esta redugao mostra-sc muito mais significativa ao scr tomada cm relacao a mcados do scculo. quando na 

regiao dc ocupagao csponlancazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA da fronteira agricola, por exemplo. "o tamanho medio dos estabelecimentos 

camponcscs era dc 100 hectares, o que era uma area considcravel comparada com os minifundios do 

Nordcstc c podcria ate rcsislir relativamente bem - devido a possibilidadc dc rotacao - a mais primitiva 

agricultura dc qucimada. Em gcral nao mais do que 10 hectares cram cultivados por ano" (VELHO. 

1974:203). 
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Destaca-se, por sua vez, a evolucao da area explorada por parceiros. 

Ainda que seu percentual em relagao a area total permanega pouco signif icativo, 

o acrescimo absoluto da area ocupada e do numero de estabelecimentos e 

ilustrativo, correspondendo a mais expressiva variagao observada: 120,6% para o 

numero de estabelecimentos e 115,4% para a area, com o tamanho medio 

permanecendo em torno de 1,5 ha. Obviamente, a manutencao da area media 

aponta para um movimento em que os aumentos na demanda por terras sao 

correspondidos por acrescimos na oferta de terras, so que com dest inacao 

especif ica de exploragao em parceria. Essa evolucao da relagao de parceria pode 

indicar uma estrategia de determinados proprietaries de terra em busca de 

melhores rendimentos. Considerando-se que o parceiro, por apropriar-se de um 

percentual da produgao, tern interesse em que a esta seja a mais elevada 

possivel , para o proprietario isso signif ica uma alternativa mais vantajosa do que 

a de explorar pessoalmente a terra. 

Alguns elementos fornecem base ao carater vantajoso que a parceria 

representa para o proprietario da terra. Caso optasse por explorar a terra e 

empregar mao-de-obra assalar iada, o proprietar io/empresario provavelmente 

estaria sujeito ao pagamento de encargos sociais, alem de que o trabalhador 

empregar ia sua capacidade de trabalho desgastando-se segundo a intensidade e 

a duragao normais. A relagao de parceria, por sua vez, desobriga o proprietario 

de pagar encargos sobre folha de salario e representa, por outro lado, um 

est imulo ao parceiro para que eleve tanto a intensidade quanto a duragao do 

trabalho, pois que assim podera obter maior produgao. Porem, esse est imulo e 

atenuado pelas incertezas em relagao a posse da terra, motivo pelo qual 

invest imentos mais signif icativos sao evitados pelo parceiro. Nao obstante, esta 

circunstancia transforma-se em mais uma vantagem para o proprietario, que 

assim pode ter a terra de volta ao final dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contrato, ou a qualquer tempo, dado 

que os acordos de cessao, costumeiramente, sao verbais. Outro elemento 

favoravel ao proprietario trata-se da transferencia para o parceiro de parte dos 
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custos e dos riscos inerentes ao processo de trabalho na agricultural a aquisicao 

de insumos e os custos de administracao f icam com o parceiro, enquanto os 

potenciais efeitos de f lagelos, como secas, inundacoes e pragas, ou de eventuais 

osci lacoes de mercado sao repart idos na mesma proporcao entre parceiro e 

proprietario. 

Considerado no conjunto das formas de acesso a terra, o crescimento 

da parceria pode signif icar que, em parte, a propr iedade privada tern se 

consol idado pelas maos dos que nao trabalham efet ivamente na terra. Esse 

movimento, entretanto, nao se torna imediatamente evidente quando se inter-

relacionam dados referentes a condicao do produtor e ao uso da terra. Mas esta 

circunstancia nao atenua a existencia de empreendimentos, na Pre-Amazonia 

maranhense, cuja f inal idade resume-se ao usufruto de benef ic ios f iscais e 

credit icios, nem tampouco a apropr iacao fraudulenta e especulat iva em que a 

terra e uti l izada sob a forma de reserva de valor para o capital. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 04. UTILIZACAO DAS TERRAS PRODUT1VAS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(cm mil hectares) 

LSO Lavoura Pastagcm Mata/Florcsta Terras cm TO 

descanso c 
pcrma tempo nalu plan natu plan produtiva TAL 

ANO ncnte raria ral lada ral tada nao utilizada (1) 
1970(a) 33,9 729,4 2.717,9 634,8 1.924,1 8,6 3.944,1 10.794,9 

(%) 0,3 6,8 25,2 5,9 17,8 0,1 36,5 100 

1985 (b) 86,3 1.218,2 2.656,3 2.790,3 3.094,7 28,5 5.040,9 15.548,3 

(%) 0,5 7,8 17,1 17,9 19,9 0,2 32.4 100 

Var.%(b/a) 154.6 67.9 -2.27 339.6 60,8 231,4 27.8 44,0 

Fonlc: FIBGE-Ccnsos Agropccuarios (1970/1985) 

(1) inclusive terras inaprovcitavcis (7,4%, cm 1970, c 4,0%, cm 1985) 

A gravidade da questao relativa a propr iedade privada da terra no 

Maranhao evidencia-se ao longo do per iodo considerado. A propriedade, 

obviamente, condic iona as decisoes sobre a uti l izacao do solo. Quando as f iguras 

do proprietario e do produtor direto nao coincidem, geralmente, quern define o tipo 
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de atividade a ser desenvolv ida e o dono; quando o dono e um fazendeiro, as 

areas desmatadas para cult ivo transformam-se, em seguida, em areas de 

pastagem. 0 resultado desse processo e que o proprietario apropria-se tambem 

de parte do trabalho do produtor direto, na medida em que incorpora a at ividade 

pecuaria, sem custos, uma area desmatada e semeada, pois os acordos 

estabelecidos preveem, geralmente, que o lavrador tambem efetue a semeadura 

do capim, ao concluir a colheita. 

Em principio, a lguns aspectos destacam-se nos dados sobre o uso da 

terra no Maranhao. No ano de 1970, a area dest inada as lavouras nao alcanga 8% 

da area total, ao passo que 1/3 esta ocupado por pastagem e 36,5% (mais de 3,9 

milhoes de hectares) const i tuem-se de terras produtivas nao uti l izadas, incluindo-

se as parcelas em descanso. Em 1985, essas terras em descanso e produtivas 

nao uti l izadas reduzem-se para aproximadamente 32%, mas em termos absolutos 

representam mais de 5 mi lhoes de hectares, sendo 2/3 correspondentes as terras 

produtivas nao uti l izadas. Naquele ano, a area de pastagem passa a representar 

35% da area total, com uma expansao de 340% da area de pastagem plantada, e 

as lavouras at ingem a faixa de 8%, destacando-se a variagao das lavouras 

permanentes que, apesar de representarem um peso pouco signif icativo no 

conjunto, evoluem cerca de 155%. 

A comparagao entre os anos de 1970 e 1985 permite que se observe 

um crescimento mais acentuado justamente naquelas at iv idades indicativas da 

presenga empresarial , como as lavouras permanentes, pastagem plantada e 

f loresta artif icial. Considerando-se que, via de regra, e grande o volume dos 

investimentos requeridos em atividades dessa natureza, deduz-se que a 

efetivagao de tais at iv idades pressupoe a propriedade privada da terra e que, por 

conseguinte, a expansao verif icada encontra-se associada ao crescimento da 

area ocupada pelos proprietaries, que, como ja se observou, passou de 85,7%, em 

1970, para 92,8%, em 1985. 



Por outro lado, o aumento absoluto da area de terras produtivas nao 

uti l izadas, que perfazem mais de 3,3 milhoes de hectares, pode estar refletindo 

apenas um momento do ja mencionado processo de apropr iacao de terra com fins 

especulat ivos, intensif icado no contexto da implantagao do PGC. Entretanto, a 

indisponibi l idade de estatist icas anuais dif iculta sobremaneira uma percepcao 

nit ida desse fenomeno, pois seu maior impeto deve ter se manifestado ao longo 

da decada dos 70, quando opera-se a consol idagao da propriedade privada, 

inclusive sob a tutela de Estado. 

No decorrer desse reordenamento das relacoes de propriedade, uma 

parte dos pequenos produtores, part icularmente os posseiros da antiga regiao de 

fronteira, ao que os dados sugerem, vai t ransfer indo-se para a condicao de 

pequenos arrendatarios e parceiros. Em todo esse contexto, conforme ja se 

mencionou, caracteriza-se uma certa crise da pequena produgao agricola no 

estado do Maranhao. 0 fechamento da fronteira agricola compromete a 

viabi l idade dessa produgao ao signif icar crescentes dif iculdades de reprodugao 

dos rogados em sua forma it inerante. Essa situagao expl ica-se dado que as 

tecnicas de produgao incluem a queimada da cobertura vegetal como pratica de 

l impeza da area a ser cult ivada, resultando na progressiva redugao dos nutrientes 

existentes no solo. Desse modo, torna-se necessario um per iodo de descanso ou 

pousio para reconstituigao do solo naquelas areas ja uti l izadas e, em 

consequencia, passa a ser um imperativo a incorporagao de novas areas de mata 

ao plantio. 

Todavia, com a apropriagao privada de grandes extensoes de terra, 

tanto em areas desmatadas quanto naquelas ainda nao trabalhadas, as terras 

livres vao sendo isoladas, quer pelo cercamento quer pela agao vigi lante de 

mil icias privadas e do proprio aparelho repressivo do Estado. Por conseguinte, ao 

pequeno agricultor, resthngem-se cada vez mais as areas disponiveis para novos 
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representado na figura do atravessador, opere a transferencia do excedente 

gerado pelos pequenos produtores agrfcolas. 

A crise da pequena produgao no Maranhao, portanto, mais do que se 

explicar pela redugao das terras livres, associa-se as especificidades, por um 

lado, das condicoes da produgao (as tecnicas de produgao e as relagoes de 

propriedade), que fazem com que a existencia de terras livres seja indispensavel, 

e, por outro lado, das condicoes de acesso ao mercado, que obrigam os 

produtores diretos a transferirem, na comercializacao, uma parte de sua produgao 

para os atravessadores. Em outras palavras, posseiros, parceiros, pequenos 

arrendatarios ou pequenos proprietaries, a rigor, nao estao empobrecendo, e sim 

permanecem pobres, por produzirem sob as condicoes em que produzem e por 

comercializarem sob as condigoes em que comercializam. Produzem 

relativamente pouco e perdem parte do que produzem para os atravessadores. A 

particularidade da apropriagao privada das terras livres consiste no fato de que, 

agora, esses agricultores, particularmente os posseiros, 3 7 tern explicitada tambem 

a sua condigao de sem-terra. Sem a propriedade da terra, os produtores diretos 

nao tern, por exemplo, acesso a credito para investimento, assim como enfrentam 

maiores dificuldades para adquirirem outras modalidades de credito. 

Em um levantamento realizado pelo Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra - MST, a partir de informagoes dos censos da Fundagao IBGE de 

1980 e 1985, a Bahia e o Maranhao aparecem como os estados onde se 

encontram os maiores contingentes de familias sem-terra: cerca 574,8 mil e 513,4 

37 "Com rcspcito a dominialidadc. vcrifica-sc que os ocupantcs -uma designacao da FJBGE que se referc a 

casos cm que a cxploracao ocorrc cm terras publicas, dcvolutas ou dc tcrcciros (com ou sem conscntimcnlo 

dos proprietaries) nada pagando os produtores diretos pclo scu uso - podem scr aproximados da catcgoria 

posseiros. ja que conccrncm a posse cfcliva c nao as terras liluladas" (ALMEIDA. 1992: 69). Dadas as 

caractcristicas das relacoes dc producao no campo maranhensc. utiliza-sc, ao longo do prcscnlc trabalho. 

cssa aproximacao cnlrc os tcrmos acima. 
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mil, respectivamente. 0 numero de familias sem-terra existentes no estado do 

Maranhao equivale a 1/3 do total de trabalhadores rurais com idade superior a 14 

anos no estado (1,6 milhao) e a aproximadamente 11% das mais de 4,8 milhoes 

de familias sem-terra no Brasil, conforme a definigao do MST. Estao inclusos 

nesses dados os assalariados rurais que manifestam o desejo de possuirem terra 

para trabalhar. No Brasil, esse grupo representa mais de 45% do total de sem-

terra, mas no Maranhao o percentual situa-se em torno dos 15%, significando, 

ainda, menos de 5% do universo de trabalhadores rurais existentes no estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 3. FAMiLIAS SEM TERRA (1985) 

Arrendatarios Parceiros Ocupantes Pequenos 
Proprietaries 

Fonlc: F1BGE c MST. 

M O MST considcrou scm-(crra, alcm dc parceiros c arrendatarios, os posseiros c pequenos proprietaries 

cuja area nao ullrapassa cinco hectares, bem como aquclcs trabalhadores assalariados que qucrcm terra, os 

quais constilucm 44% do total dc assalariados. No Maranhao, caso fosscm considcrados tambem os posseiros 

dos grupos dc area acima dc cinco hectares (ccrca dc 25 mil), o conlingcntc dc scm-lcrra subiria para 

aproximadamente 538 mil. 
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Caso considerem-se apenas as categorias de pequenos arrendatarios, 

parceiros, posseiros e pequenos proprietaries, mantendo-se os demais criterios 

utilizados no levantamento do MST, observa-se que se encontram no Maranhao 

16,5% das familias sem-terra, ou seja, 435,6 mil dos 2,6 milhoes existentes no 

Brasil. Assim sendo, o Maranhao apresenta o maior numero de trabalhadores 

rurais sem-terra entre os estados brasileiros, assim como o maior numero de 

posseiros. Neste particular, o contingente e 2,6 vezes superior ao existente no 

estado de Pernambuco ou na Bahia, ou 6,6 vezes maior que os posseiros do Para, 

que tambem e palco de intensos conflitos de terra. 0 Maranhao apresenta 

tambem o maior contingente de arrendatarios: 36,7% dos 558,8 mil existentes no 

Brasil, o que significa 4 vezes o numero observado no Parana, 6,6 vezes o do Rio 

Grande do Sul ou ainda 32,6 o numero de arrendatarios existentes no Para. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Expropriacao e violencia 

Convem destacar que uma das dimensoes da crise enfrentada pela 

pequena produgao agricola manifesta-se em forma de reacao organizada dos 

trabalhadores. A reconquista da terra e a proliferacao dos assentamentos de 

reforma agraria apontam para uma potencial modificacao do cenario acima 

referido. Todavia, essa organizacao forja-se em um ambiente social em que a 

truculencia das formas sob as quais tern se dado a consolidacao da propriedade 

privada sobre areas tradicionalmente ocupadas por posseiros e pequenos 

proprietaries, constitui-se numa caracteristica historica do processo de 

concentracao fundiaria, especialmente em se tratando das regioes Norte e 

Nordeste. No caso da Amazonia legal, Almeida (1990:3) observa que e grande o 

descompasso entre a intensificacao dos conflitos agrarios e a intervencao do 

Estado, irregular e desigual, com um tratamento tecnocratico dos conflitos e da 

violencia, de forma que a subjugacao dos segmentos camponeses e encarada 
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como um fator inerente a modernizacao da agricultura e ao desenvolvimento das 

forcas produtivas numa regiao de fronteira. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Interpreta-se de maneira naturalizada o 

acirramento das tensoes sociais e dos 

confrontos num endosso tacito a concen 

tragao fundiaria sob o ditame da forga bruta e 

da coergao. (...) O principio da subordinagao 

dos camponeses por atos coercitivos e por 

modalidades diversas de banditismo e pistola 

gem mostra-se historicamente coextensivo a 

consolidagao da grande propriedade territo 

rial fundada no acesso aos meios de produ 

gao pela destruigao dos sistemas de apossa 

mento preexistentes e na adogao de mecanis 

mos de imobilizagao (...) que configuram 

modalidades extremas de repressao da forga 

de trabalho" (ALMEIDA, 1990: 3). 

Ao lado de estados como Para e Bahia, o Maranhao destaca-se como 

palco de violencia contra trabalhadores rurais. 0 carater do padrao de 

desenvolvimento que tern sido implantado, sobreposto ao processo de definicao 

da propriedade fundiaria, ao mesmo tempo em que pressupoe a expropriacao da 

terra aos pequenos agricultores, nao permite a criacao de espacos suficientes 

para a absorcao da massa de homens liberados das atividades rurais - alias, nao 

seria de outra maneira, em se tratando de uma logica de acumulagao capitalista e 

ainda mais sob um contexto historico de reestruturacao que traz como resultado 

imediato uma violenta reducao do emprego em escala mundial. Como fenomeno 

inerente a esse desenvolvimento, acentua-se a formacao de um exercito de 
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desempregados,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de acordo com a expressao utilizada por Feitosa (1994:267), 

confinando nos "bolsoes de pobreza, uma populacao miseravel, atraida de outras 

regioes, expropriada de suas terras ou atividades economicas anteriores e nao 

absorvidas nos projetos" (GISTELINCK, 1988: 66). 

Por outro lado, em meio a essa dinamica social caotica, apresentam-se 

personagens que vao exercer papel decisivo na luta que se trava entre aqueles a 

quern interessa o tipo de desenvolvimento em curso e os que, a forga, vem sendo 

apartados dos beneficios desse mesmo processo: sao, pois, o jagungo ou 

capanga, integrante das milicias privadas, o pistoleiro ou matador de aluguel, as 

vezes, recrutado entre os proprios trabalhadores rurais ou urbanos desocupados, 

ou ainda nos quadras policiais. Todos esses personagens colocam-se a servigo 

de grileiros, fazendeiros e empresarios da terra (FEITOSA, 1994: 267) para a 

execugao de tarefas as mais diversas e, via de regra, tao macabras quanto 

extemporaneas, como a de eliminar comunistas, entre os quais listam-se os 

posseiros e suas familias, as liderangas sindicais e aqueles religiosos que ousam 

apoiar os trabalhadores rurais em sua luta pela preservagao da terra como meio 

de vida. 

Junte-se a essa situagao o carater de parcialidade que, habitualmente, 

orienta o comportamento do aparelho policial nos casos de conflito de terra, 

utilizando-se de violencia premeditada para executar agoes de despejo e reprimir 

os trabalhadores rurais, de modo que essa atuagao tern servido para favorecer 

latifundiarios e fazendeiros na disputa pela posse da terra. Quando os posseiros, 

diante das tentativas de expropriagao de suas posses, oferecem prolongada 

resistencia, os grileiros costumam fraudar a aquisigao de posse ou titulos de 

propriedade e, entao, recorrem ao Judiciario para que a policia efetue o despejo. 

Assim, moradores "passam a ser chamados de invasores e sao langados contra 

eles os oficiais de justiga e os policiais militares. De maneira frequente a policia e 

o judiciario encontram-se subordinados a ordem privada ou mais exatamente aos 
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detentores do poder economico" (ALMEIDA, 1981b: 9). Nessas circunstancias, 

revela-se "uma uniao muito forte entre o aparelho policial, o latifundio e a 

pistolagem, havendo caso de policiais que atuam como pistoleiros, bem como 

pistoleiros que vestem-se de policiais, para facilitar a acao repressiva contra os 

lavradores" (MODESTO, 1992:13). A respeito dessa realidade, Feitosa ressalta: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"0 clima de violencia que se coloca nessa 

ferrenha disputa pela terra entre os posseiros 

e demais trabalhadores rurais de um lado e 

os grileiros, grandes fazendeiros, capangas e 

jagungos desses fazendeiros e grileiros, a 

policia e o proprio judiciario, do outro lado, 

lembra um estado permanente de guerra no 

campo" (FEITOSA, 1994: 269). 

A essa guerra, em todo o Brasil, correspondem dados estarrecedores, 

nao somente em funcao de sua magnitude como tambem em funcao dos requintes 

de crueldade que marcam alguns dos eventos que se verificam com frequencia. A 

violencia contra os trabalhadores rurais transformou-se em rotina. 3 9 Deixando de 

lado outras tantas formas de violencia praticadas (como despejos, ameagas de 

morte, tentativas de assassinatos, destruicao de rocas e pertences), observa-se 

que, ao longo do periodo 1964/95, nao houve sequer um ano em que nao 

ocorressem assassinatos de trabalhadores, liderancas religiosas, assessores ou, 

39 As circunstancias nem semprc evidcntcs cm que ocorrcm os conflitos dc terra, dc modo que muilas vezes 

nao c possivel identificar com prccisao as causas c os detalhcs das divcrsas formas de violencia praticadas. 

sugcrcm que os dados disponivcis scjam considcrados com prudencia. As dificuldadcs de efctivacao dos 

rcgislros primarios refletcm-sc nos rcsultados, manisfcslando-sc cvcnluais difcrencas cnlrc as fonlcs. E o 

caso, por cxcniplo. do numero dc assassinatos ocorridos no Maranhao no ano dc 1990. Os dados colclados 

junto a CPT aprcscnlam um total dc oito mortos cm disputa de terra, enquanto um lcvanlamento da SMDDH 

(Socicdadc Maranhcnsc dc Dcfcsa dos Dircitos Humanos, 1993:23) rcvela vinte ocorrencias dc morte 

naquclc ano. sendo quinzc dc trabalhadores rurais, tres de capalazcs dc fazenda c duas dc policiais. Assim. 

as informacocs podem, cvcnlualmcnte. eslar sub ou supcrestimadas. todavia. apesar dc imprccisas. logram 

rcvclar a gravidadc das lensocs agrarias que tern sido gcradas ao longo da historia dcslc pais. 
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mais recentemente, pistoleiros. 0 ano de menor frequencia, 1968, apresentou tres 

casos de mortes, enquanto nos anos de 1981, 1984 e 1985, ocorreram 131, 123 e 

222 assassinatos, respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 05. ASSASSINATOS RELACIONADOS A LUTA 

PELA TERRA NO BRASIL (1964/95) 

ESTADOS 1964/1970 1971/1984 1985/1995 TOTAL 

NORTE 16 220 294 530 

Acre 0 5 9 14 

Amazonas 0 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 7 9 

Amapa 0 0 5 5 

Para 16 196 206 418 
Rondonia 0 17 40 57 

Roraima 0 0 12 12 
Tocanlins zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

- 15 15 

NORDESTE 28 334 243 605 

Alagoas 0 12 13 25 

0 123 74 2(JG 

jvrafanliao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<t im H 266 

Paraiba 2 10 12 24 

Pcrnaaibuco 19 40 22 81 

Piaui 0 2 8 10 

Rio Grande do Norte 6 6 4 16 

Scrgipc 0 7 2 9 

CENTRO-OESTE Q n o 104 214 
Goias 0 42 33 75 

Mato Grosso 0 56 61 117 

Malo Grosso do Sul - 12 10 22 
SUDESTE 7 112 130 249 

Espirilo Sanlo 0 2 6 8 

Minas Gcrais 3 18 76 97 
Rio dc Janeiro 2 26 11 39 

Sao Paulo 2 66 37 105 

SUL 5 51 40 96 

Parana 3 43 24 70 

Rio Grande do Sul 2 7 8 17 

Santa Catarina 0 1 8 9 

TOTAL 56 827 811 1.694 

Fonte: Conrissao Pastoral da Terra e Confederafao Nacional dos Trabalhadores Agricolas. 

Em conformidade com o que se mencionou anteriormente, o quadro 05 

revela que, entre os estados mais violentos, destacam-se Bahia, Para e 

Maranhao, considerando-se o numero absoluto de assassinatos. No Para, nas 

mais de tres decadas consideradas, somente em dois anos, 1966 e 1971, nao se 



92 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

encontram registros de assassinatos relacionados a conflitos agrarios. No 

Maranhao, 199 dos 200 assassinatos verificados no periodo ocorreram a partir do 

ano de 1972, sendo que nos 23 anos que se seguem, apenas em 1974 nao se 

registraram mortes. 0 ano de 1985 e o que apresenta o mais elevado indice de 

assassinatos de trabalhadores rurais no Brasil, alcancando 222 casos. Apenas 

sete estados - Para (59), Minas Gerais (46), Sao Paulo (31), Maranhao (22), Goias 

(14), Mato Grosso (11) e Bahia (10) - sao responsaveis por mais de 82% desses 

casos. De todos os assassinatos registrados no ano de 1975, 2/3 ocorreram no 

Maranhao, e nos vinte anos subsequentes, apenas em cinco deles o Maranhao 

nao se colocou entre os tres estados em que ocorreu maior numero de casos de 

assassinate 

Por sua dimensao, esses numeros caracterizam um genocidio no 

campo brasileiro, atraves das diversas chacinas, emboscadas e execucoes 

sumarias de trabalhadores por policiais e pistoleiros. Porem, numeros elevados 

nao sao capazes senao de traduzir parcialmente as modalidades da violencia 

praticada de forma premeditada contra os trabalhadores e suas familias. Violencia 

essa que, expressa nos mais perversos e abominaveis mecanismos, e utilizada 

enquanto forma dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA resolugao dos conflitos agrarios. 

Nos casos de chacina, as mortes sao concretizadas segundo praticas 

como tiro a queima roupa, tiro de misericordia e mutilacao dos corpos, portanto, 

em situacoes nas quais as vitimas ja se encontram imobilizadas. Wagner ressalta 

que, nesses casos, mata-se e humilha-se com a intencao de subjugar esses 

segmentos sociais constituidos por trabalhadores (pobres e, em muitos casos, 

analfabetos), num procedimento que obsta sobremaneira as perspectivas de 

construcao de uma sociedade plenamente democratica. 4 0 Em uma sociedade que 

pressupoe o direito ao exercicio do trabalho, a existencia dos conflitos agrarios e 

40 Conformc o anlropologo Alfredo Wagner, cm debate rcalizado na UFMA, no mcs dc abril dc 1996. sobrc 

a chacina dc Eldorado dc Carajas. 
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essa forma vioienta dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA resolve-los manifestam a contradicao que e a nao 

tolerancia a reivindicacao do direito, pois poder sustentar-se com seu proprio 

trabalho e o que se coloca no primeiro piano das lutas pelo acesso a terra por 

parte dos trabalhadores. Assim, o uso da foice contra o agressor acaba se 

transformando na forma de o trabalhador se habilitar a ser ouvido, numa 

sociedade em que, ironicamente, a morte orienta e antecede o dialogo. 

"Parece que e crime o fato de os posseiros 

produzirem para seu sustento, da familia e 

da Nacao, pois sempre foram cagados como 

verdadeiros criminosos, atacados em embos 

cadas, por vezes nos momentos de refeigao, 

por pistoleiros assalariados e mancomunados 

com policiais a paisana" (ASSELIN, 1982:106). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 4. MEDIAS DE ASSASSINATO 

(Para, Maranhao e Brasil: 1964/95) 

Fontc: CRT c CONTAG. 
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A observacao das medias de assassinatos revela que o acentuado 

crescimento dos casos de morte verifica-se a parlir do inicio dos anos 70. Em se 

tratando dos estados do Para e do Maranhao, em especial, o acirramento dos 

conflitos com morte coincide com o periodo em que o Governo brasileiro, atraves 

de dispositivos como FINAM, FINOR e mais tarde PGC, decide promover a 

implantacao de grandes projetos na Amazonia legal. Sao fortes as tensoes que se 

geram no processo de expropriacao das terras e desarticulacao das formas de 

producao e das relacoes de propriedade existentes, implantando-se as bases 

para a viabilizacao de atividades de carater empresarial. Esses conflitos vao se 

intensificando ate atingirem seu ponto mais elevado na segunda metade dos anos 

80, arrefecendo-se, em parte, com as expectativas de efetivagao da reforma 

agraria que se criaram a partir da elaboracao e do inicio de implementacao do 

PNRA (Piano Nacional de Reforma Agraria), proposto pelo governo Sarney. 

Entretanto, com o rompimento dessas expectativas diante da desastrada atuacao 

do governo Collor, no inicio dos anos 90, os conflitos de terra retomam aos 

poucos sua intensidade, apresentando numeros acentuamente elevados, ja no 

ano de 1995. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 5. EVOLUCAO DOS CONFLITOS DE TERRA E 

PESSOAS ENVOLVIDAS (Brasil e Maranhao: 1986/95) 

Fonlc: Comissao Pastoral da Terra. 
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Em relacao ao ano de 1987, ainda que apresente um numero de casos 

inferior a 1986 e 1988, o contingente de pessoas envolvidas em conflitos de terra 

foi superior a 697 mil, numa area respectiva de 17,6 milhoes de hectares, em todo 

o Brasil. E no ano de 1988, entretanto, que se verifica a maior extensao de areas 

em conflito, perfazendo quase 20 milhoes de hectares, nos quais se encontram 

403,7 mil pessoas. No Maranhao, e em 1986 que se registra a mais extensa area 

de abrangencia dos conflitos, cerca de 1,4 milhao de hectares, envolvendo 235,9 

mil pessoas, enquanto no ano seguinte, 1987, essa area representa um milhao de 

hectares, aproximadamente, encontrando-se ainda o maior numero de casos 

ocorridos no estado (78), com o envolvimento de 76,7 mil pessoas. Em meados 

dos anos 90, porem, esses dados reduzem-se de modo que, no ano de 1994, os 

33 conflitos registrados envolvem 23 mil pessoas, abrangendo uma area total de 

13,2 mil hectares e, em 1995, os conflitos diminuem para 20 casos, em que 10,5 

mil pessoas se encontravam envolvidas, somando-se uma area de 47,5 mil 

hectares. Nesse mesmo periodo, a nivel nacional, esses dados apresentam, 

respectivamente, 379 e 441 casos de conflitos, com areas de 1,8 e 3,2 milhoes de 

hectares, abrangendo contingentes de 235,9 mil e 317,8 mil pessoas. 

Considerando-se o total de conflitos e o numero de pessoas 

envolvidas, a trajetoria que se apresenta para o Maranhao, nos dois ultimos anos, 

possui um sentido oposto - ainda que discreto - ao verificado a nivel nacional. 

Trata-se, sem duvida, de uma situagao curiosa para um estado em que e elevada 

a frequencia de conflitos e de mortes na disputa pela posse da terra, ainda mais 

quando se observa, por exemplo, que aproximadamente 40% das pessoas 

envolvidas em conflitos de terra no pais, em 1986, encontram-se no estado do 

Maranhao. A dinamica da qual resulta o crescimento dos casos de assentamentos 

de trabalhadores rurais, por reunir determinados elementos particulares, pode 

constituir uma alternativa para a compreensao dessa reducao do numero de 

conflitos, conforme se podera discutir adiante. 
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3.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Assentamentos: A Reconquista da Terra zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na historia recente do Maranhao, a evolucao dos conflitos agrarios 

significa tambem a construcao da resistencia dos trabalhadores rurais. 

Concretamente, essa resistencia forja-se, num primeiro momento, em meio ao 

avanco das cercas sobre as posses e das patas do boi sobre as rocas, e, mais 

recentemente, sob as balas de pistoleiros, oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cassetetes da policia e os 

desmandos de setores do Poder Judiciario, autoritarios e atrelados a interesses 

part iculars. No processo de organizacao inclui-se o surgimento de assoc ia tes e 

entidades sindicais - a exemplo da ATAM, Associagao dos Trabalhadores 

Agricolas do Maranhao (1956), sucedida pela Federacao dos Trabalhadores 

Rurais do Maranhao (1964) e depois pela FETAEMA, Federacao dos 

Trabalhadores na Agricultura do Estado do Maranhao (1972)4 1 -, alem da ativa 

presenca de setores da Igreja Catolica, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra e do Centra de Educacao do Trabalhador Rural, CENTRU.42 

Considerada de uma maneira generica, a trajetoria da organizacao dos 

trabalhadores rurais no Maranhao, a partir da decada de 70, indica tres momentos 

especificos. 4 3 Um primeiro, que vai ate o final da decada, caracterizando-se pela 

luta contra o cercamento das terras, em que os trabalhadores tentavam resistir 

derrubando cercas e abatendo animais. Com o apoio do aparelho policial do 

Estado, os novos proprietaries concluiram o cercamento de extensas faixas de 

terra e conseguiram realizar a desocupagao dessas areas. 0 segundo momento, 

entre fins dos 70 e 1983, caracteriza-se pela permanencia das familias de 

trabalhadores rurais que foram expulsas da terra, em acampamento as margens 

41 Uma analisc desse processo dc organizacao. principalmcnlc cm rcla^ao as decadas dc 50 c 60. c 

aprcscnlada por ALMEIDA (1981a). 
42 Enlidadc fundada cm meados dos anos 80. com sedc em Impcralriz. por lidcrancas sindicais c cujo 

objetivo principal c aluar na educacao politica. sindical c comunitaria/coorpcrativa dos trabalhadores rurais. 
43 Dc acordo com inlcrprelacao do Hdcr camponcs Luis Vila Nova, cm palestra profcrida na UFMA. 

novembro dc 1990. durante o II Scminario sobre Economia Maranhcnsc: Relacoes Sociais dc Producao no 

Campo. 
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das rodovias ou na periferia das cidades. Esse momento possibilitou, todavia, 

uma maior aproximagao entre os trabalhadores, facilitando a organizacao da luta, 

o que se tornava mais dificil enquanto estes se encontravam enfrentando os 

latifundiarios de forma isolada nas matas. 0 terceiro momento, que se inicia apos 

1983 e ainda esta em aberto, e marcado pelo retorno dos trabalhadores a terra, 

quando torna-se necessaria uma organizagao capaz de agrupar esses 

trabalhadores para enfrentar a vigilancia das fazendas. A partir desse momento, 

aconteceram diversas ocupacoes de imoveis improdutivos, num processo nem 

sempre passivel de controle por parte das liderangas. 0 quarto momento verifica-

se em seguida a conquista da terra. Trata-se da necessidade de organizar a 

produgao de forma mais eficaz, dado que o carater das tecnicas dominantes na 

produgao de subsistencia nao possibilita a competigao com a produgao 

mecanizada e industrializada. 

0 longo processo de lutas tern permitido o surgimento de varias 

liderangas que, por sua expressividade junto aos movimentos sociais, tern sido 

alvo da revolta dos latifundiarios. 4 4 Ao lado dessas liderangas e de tantos outros 

trabalhadores, centenas de familias tern conseguido (re)conquistar importantes 

faixas de terra no Maranhao. Alias, esse e um processo que ocorre em ambito 

nacional, cuja dinamica expressa a compreensao de que e necessario que os 

trabalhadores ponham em evidencia as condigoes para a realizagao da reforma 

44 A lista com os nomcs dcsscs lidcrcs c cxtcnsa. incluindo um clcvado numero dc professionals que 

dedicaram suas vidas a causa dos trabalhadores rurais c a luta pcla reforma agraria. niuilos deles climinados 

fisicamcntc pcla truculcncia implicita no tipo dc desenvolvimento que tern sido imposlo a populacao do 

Maranhao.Scm cstabclccer referenda a qualqucr rclacSo dc hicrarquia. vale mencionar alguns dcsscs nomcs. 

como Josimo Tavarcs (padre, assassinado na cidadc dc Impcralriz, cm 1986). Valtcr Silva (lavrador. 

mctralhado por policiais quando sc encontrava algcmado no interior dc uma cmbarcacao no rio Pindarc. 

1990). Manuel da Conccicao (lavrador, dirigcnlc do CENTRU, apos scr balcado pcla policia cm Pindarc 

Mirim. no ano dc 1968. leve uma dc suas pcrnas amputada. Prcso c torturado pclas Forcas Armadas, foi 

cxilado na Franga. cm 1976, vollando do Brasil cm 1979), Joao Matias (lavrador, morador do Asscnlamcnlo 

Terra Bcla c suplcnlc dc vcrcador cm Buriticupu), Raimundo Franca (lavrador, morador do Asscnlanicnto 

Terra Bcla. vcrcador pcla Camara dc Santa Luzia cm 92/96. novamcnlc clcilo, agora pclo rcccm-criado 

municipio dc Buriticupu). Luis Vila Nova (dirigente do CENTRU. morador do Asscntamcnto Terra Bcla. 

primeiro lavrador a ocupar uma cadcira na Asscmblcia Lcgislativa no Maranhao, cumprc alualmcntc scu 

scgundo mandato consccutivo. Alem dc sofrcr frcqucntcs amcacas vcrbais. foi alvo dc atcnlado contra sua 

vida na rcgiao dc Buriticupu) c Domingos Dulra (filho dc lavrador, advogado, cx-dcpulado csladual. cx-

deputado federal c alual vicc-prcfcito da cidadc dc Sao Luis). 
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agraria, ha muito prometida por governantes que, sob a pressao de latifundiarios, 

depois cuidam de inviabiliza-la nos meandros da burocracia. Trata-se, pois, de 

uma antecipacao dos trabalhadores a agao estatal de redistribuicao da terra. 

Assim, a ocupagao das terras agricultaveis que nao sejam utilizadas 

produtivamente pelos grandes proprietaries, tern sido um mecanismo para 

impulsionar o processo de mudanca na estrutura fundiaria do pais. 0 numero das 

ocupacoes de terra verificadas no ano 1995 e quase o dobro das que ocorreram 

ha cinco anos, sendo que o contingente de familias envolvidas cresceu mais que 

o dobro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 06. OCUPACOES DE TERRA NO BRASIL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1991/1995) 

ANO 1991 1992 1993 1994 1995 

OCUPACOES 

FAMILIAS 

77 81 89 119 146 

14.720 15.538 19.092 20.516 30.476 

Fontc: Comissao Pastoral da Terra. 

O resultado dessas ocupagoes que se percebe de imediato, trata-se da 

reutilizagao das terras de forma produtiva pelos trabalhadores, nos diversos 

projetos de assentamento efetivados. Dados do INCRA e do MST4 5 revelam a 

existencia de 1.123 assentamentos no Brasil, ate 1995, envolvendo cerca de 139,2 

mil familias, numa area total de mais 7,3 milhoes de hectares. No Maranhao, 

atualmente, encontram-se implementados 125 projetos de assentamento (P.A.) 

sob responsabilidade do governo federal, atraves da Superintendencia Regional 

do INCRA, abrangendo uma area de 1,1 milhao de hectares, onde trabalham mais 

de 28,5 mil familias, conforme pode-se observar no quadro 07. Quase todos esses 

projetos apresentam a caracteristica de terem sido efetivados em areas onde 

havia tensao na disputa pela terra, portanto, a partir da agao dos trabalhadores, o 

45 Conforme publicacao da Comissao Pastoral da Terra (1996: 23). Os dados sobre o Maranhao rcsullani dc 

lcvanlamcnto dircto rcalizado pclo aulor junto a Superintendencia Regional do INCRA no Maranhao c sao 

rcfcrcntcs a 01.11.96. A rclacao complcta dos assentamentos encontra-sc no ancxo 6. 
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que confere a esses assentamentos um forte sentido de conquista da terra por 

parte das famflias e nao uma mera concessao do Estado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 07. ASSENTAMENTOS DO INCRA NO MARANHAO 

(Outubro/96) 

MUNICIPIO N° AREA (ha) N° FAMILIA S ' 

de Absoluta media p media p/ Cad as Exec zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADeft 

P A P.A. familia tradas dente tit 

Acailandia* 3 27.469 9.156 38,9 705 0 163 

Alcantara 1 4.111 4.111 50,1 82 0 41 

Amarantc I 4.020 4.020 44,6 90 0 90 

Aramc 60.517 30.025 50,4 1.200 0 743 

Bacabal 1 600 600 9,5 63 45 0 

Bacuri zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
]  

14.487 14.487 48,3 300 0 135 

Barra do Corda 1 11.622 11.622 31,2 372 42 0 

Barrcirinhas 1 5.486 5.486 15,7 348 207 0 

Candido Mendes 169.264 33.852 59,9 2.826 55 958 

Cantanhede 1 5.540 5.540 33,6 165 0 84 

Carutapera 1 48.440 48.440 33,2 1.459 143 0 

Caxias 7 36.725 5.246 35,9 1.023 76 451 

Colinas 1 2.753 2.753 35,7 77 0 12 

Coroata 7 23.518 3.359 27,5 855 163 129 

Esperantinopolis 2 3.321 1.660 13,5 245 145 0 

Grajau 2 4.831 2.415 55,5 87 0 71 

Imperatriz* 5 24.466 4.893 38,2 640 19 271 

Itapecuru Mirim 2 9.564 4.782 26,3 364 81 13 

Joao Lisboa 1 4.110 4.110 37,4 110 0 95 

Joselaiidia 1 11.576 11.576 55,6 208 0 208 

Lago da Pedra 1 21.200 21.200 36,4 583 0 180 

Lago do Junco 2 1.643 821 20,0 82 24 0 

Lago Verde 2 6.114 3.057 21,1 291 118 0 

Lima Campos 4 14.608 3.652 31,3 467 0 32 

Magal. de Almeida 1 2.704 2.704 15,5 174 71 0 

Matoes 1 1.600 1.600 28,1 57 0 15 

Moncao 3 14.222 4.740 15,6 914 444 0 

Morros 1 26.670 26.670 119,6 223 0 0.148 

Paco do Lumiar* 1 735 735 3,3 218 182 0 

Parnarama 1 6.657 6.657 30,1 221 0 45 

Paulo Ramos 1 4.417 4.417 71,2 62 0 97 

Pedreiras 1 4.356 4.356 22,9 190 104 0 

Penalva 1 3.600 3.600 16,3 220 112 0 

Pinheiro 2 10.261 5.130 41,9 245 0 149 

Sub total 68 591.207 15.166 2.031 4.130 
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QUADRO 07. ASSENTAMENTOS DO INCRA NO MARANHAO 

(continuacao) 

MUNICIPIO N" AREA (ha) N° FAMILIAS 

de Absoluta media p/ media p/ Cadas Exec zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADefi 

P.A P.A. familia tradas dentc cit 

Pio XII 1 1.778 1.778 9,3 191 132 0 

Pirapemas 1 4.514 4.514 38,9 116 0 105 

Porto Franco 1 4.653 4.653 22,2 209 0 0 

Presid. Juscelino 1 1.454 1.454 17,9 81 44 0 

Santa Helena 1 11.811 11.811 119,3 99 0 268 

Santa Ines* 1 954 954 8,6 111 77 0 

Santa Luzia* 22 284.609 12.936 56,7 5.013 112 2.458 

Santa Rita* 1 6.225 6.225 45,3 137 0 143 

Sao Luis Gonzaga 3 24.882 8.294 17,3 1.432 719 0 

Sao Mateus 4 17.262 4.315 19,3 893 358 0 

Timon 1 4.255 4.255 46,2 92 0 99 

Tuntum 2 22.621 11.310 36,3 623 4 13 

Turiacu 4 57.111 14.277 42,9 1.330 363 81 

Tutoia 1 6.847 6.847 19,9 343 57 0 

Vargem Grande 1 7.253 7.253 22,4 323 70 0 

Vitoria do Mearim* 9 36.473 4.052 19,9 1.833 610 83 

Vitorino Freire 1 7.462 7.462 20,5 364 0 96 

Ze Doca 2 2.518 1.259 13,1 192 102 0 

Sub total 57 502.682 13.382 2648 3.346 

TOTAL 125 1.093.889 8.751 38,3 28.548 4.679 7.476 

Fontc: INCRA/SR(12)/Divisao de Assenlamenlos. 

* Municipios situados na area dc influcncia dircta da Estrada dc Fcrro Carajas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Por outro lado, esse processo de antecipagao a agao planejada 

comporta tambem eventuais distorcoes. Levando em conta um conjunto de 

aspectos, como a qualidade do solo, o tipo de atividade a ser desenvolvida e as 

tecnicas de produgao, o INCRA determina o tamanho minimo do lote a ser 

trabalhado por cada familia e, portanto, a numero maximo de familias que, sob as 

condigoes vigentes, podem desenvolver adequadamente as atividades. Assim, 

uma vez estabelecida a capacidade de cada assentamento, verifica-se que em 

alguns casos ha uma quantidade excessiva de familias, enquanto em outros a 

area e suficiente para comportar um numero de familias superior ao que existe 

atualmente. Considerando-se todo o estado do Maranhao, a area ocupada pelo 
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conjunto dos assentamentos apresenta uma capacidade de abrigar 31,3 mil 

familias aproximadamente. O INCRA, entretanto, cadastrou um contingente de 

28,5 que se encontram efetivamente trabalhando nos assentamentos, sendo que o 

total de familias excedentes e 4,6 mil e ha ainda 7,4 mil vagas disponiveis em 

diversos projetos de assentamentos. Assim, do ponto de vista tecnico, o balanco 

entre as vagas disponiveis e as familias excedentes indica que cerca de 2,8 mil 

familias ainda poderiam ser assentadas nos diversos projetos de assentamento 

do governo federal ja existentes. 

Na pratica, todavia, a situagao e diferente. Diante da dinamica que e 

estabelecida pela acentuacao da demanda por terra e pelas proprias condicoes 

materials presentes nos projetos de assentamento, muitas familias necessitam 

acolher parentes ou amigos em seus lotes, enquanto, por outro lado, outras 

familias desistem da area, de modo que a situacao refletida nos cadastros altera-

se com relativa frequencia. No assentamento Terra Bela, por exemplo, liderangas 

locais informam que o contingente das familias residentes na area e quase o 

dobro do que consta nos registros oficiais. 

Por sua vez, o governo estadual, atraves do Instituto de Colonizagao e 

Terras do Maranhao, efetivou um total de 71 assentamentos, entre os anos de 

1983 e 1996, abrangendo uma area de 371,4 mil hectares, na qual encontram-se 

assentadas mais de 11,5 mil familias de trabalhadores rurais. Diferentemente dos 

assentamentos do INCRA, estes localizam-se, em geral, naquelas areas de 

apossamento antigo e resultam de demandas de movimentos organizados, de 

modo que a agao estatal acaba funcionando, mais precisamente, para 

regulamentagao da situagao fundiaria. 

Convencionalmente, a agao do ITERMA tern como alvo as areas de ate 

1.000 hectares, ficando sob responsabilidade do INCRA os casos que envolvem 
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areas maiores. Todavia, em se tratando de um estado em que a estrutura 

fundiaria encontra-se fortemente concentrada, frequentemente essa indicacao 

nao e mantida. Dessa forma, verifica-se que, dos 28 municipios que possuem 

assentamentos do ITERMA, 13 apresentam imoveis com area superior a 1.000 

hectares, condicao, alias, em que se encontra 1/3 do total de assentamentos, 

destacando-se os municipios de Tutoia e Santa Luzia que alcangam medias de 

30,5 mil e 25,1 mil hectares, respectivamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 08. ASSENTAMENTOS DO ITERMA 

(Oulubro/%) 

MUNICIPIO N" 

P.A. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I VREA (ha.) FAMILIAS 

CADASTRADAS 
MUNICIPIO N" 

P.A. Absoluta 
media p/ 

P.A. 
. media p/ 

familia 

FAMILIAS 

CADASTRADAS 

Arari* 7 2.127 303,8 8,5 251 

Bacabal 5 3.477 695,4 11.2 311 

Brcjo 1 172 172,0 11,5 15 

Barra do Corda 1 4.000 4.000,0 47,0 85 
Coroata 2 994 497,0 12.4 80 

Cajari 1 1.054 1.054,0 13,2 80 

Caxias 1 187 187,0 10,4 18 

Codo 2 12.334 6.167,0 15,9 772 

Colinas 1 6.010 6.010,0 50,1 120 

Grajaii 7 53.719 7.674,1 50,9 1.056 

Espcrantinopolis 2 916 458,0 21,3 43 

Impcratriz* 1 1.322 1.322,0 23,6 56 

Itapccuru Mirim 1 55 55,0 2,4 23 

Lago do Junco 5 1.483 296,6 8,1 184 

Miranda do Norte* 2 194 97,0 3,1 62 
Matinha 1 1.001 1.001,0 11,0 91 

Olho d'Agua das Cunhas 2 574 287,0 12,2 47 

Pinhciro 3 1.134 378,0 15,5 73 

Rosario* 2 3.846 1.923,0 10,2 376 

Sanla Lirzia* 7 175.426 25.060.8 33,8 5.187 

Santa Rila* 2 2.678 1.339,0 14,3 187 

S.Bcncdilo do Rio Prclo 1 180 180,0 10 18 

Sao Doniingos 3 3.564 1.188,0 26,0 137 

Sao Luis* 1 24 24,0 1.4 17 

Sao Matcus 3 935 311,7 6,1 154 

Viloria do Mcanm* 3 1.464 488,0 18.5 79 

Viana 1 900 900.0 14,1 64 

Tuloia 3 91.670 30.556.7 46.5 1.972 

71 371.440 5.231.5 32.1 11.558 

Fontc: Instituto dc Colonizacao c Terras do Maranhao. 

* Municipios situados na area dc influencia dircta da Estrada dc Ferro-Carajas. 
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Considerando-se o somatorio dos dados oficiais relativos aos 196 

assentamentos do INCRA e do ITERMA, verifica-se que cerca de 40 mil familias 

conquistaram o acesso a terra, ocupando uma area correspondente a 1,46 milhao 

de hectares. Comparados ao levantamento do MST, referente ao ano de 1985, 

estes numeros indicam que as familias assentadas ate o presente momento 

representam uma parcela inferior a 8% do contingente de 513,4 mil familias de 

trabalhadores rurais que, aquela epoca, encontravam-se sem acesso a terra. 

Um aspecto que chama atengao, quanto aos assentamentos efetuados 

pelo governo federal no Maranhao (INCRA), refere-se as datas de criagao dos 

projetos. Conforme se pode observar no grafico 6, e a partir do ano de 1986, com 

o PNRA, que ganha algum impulso a criagao dos projetos de assentamento, ainda 

que a um ritmo bastante irregular. Assim, nos anos de 1993, 1994 e 1995 

concentra-se quase a metade (47,2%) dos 125 projetos chados entre 1978 e 1996. 

Em sentido contrario, destacam-se os anos de 1979, 1980, 1981, 1983 e 1992, 

quando o INCRA nao criou nenhum projeto de assentamento no Maranhao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 6. ASSENTAMENTOS CRIADOS NO MARANHAO 

(por ano de criacao) 

Fonlc: INCRA/SR(I2)/Divisao dc Assentamentos c ITERMA. 
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No caso dos projetos do governo estadual (ITERMA), somente em 1990 

e 1993 e que os numeros ganham maior expressao, mantendo-se um ritmo 

bastante irregular no processo de criagao dos projetos. Dessa maneira, num 

periodo de quatorze anos, somente em sete houve criagao de projetos de 

assentamento, sendo que a sequencia dessa criagao nunca ultrapassou dois 

anos e, nos anos de 1990 e 1993, concentram-se 3/4 dos projetos criados. Uma 

comparagao das agoes do governo federal com as do governo estadual revela um 

certa assimetria no que se refere a criagao dos projetos, havendo coincidencia em 

anos de baixa ou nenhuma criagao, embora o discurso dos orgaos responsaveis 

ressalte a construgao de parcerias que tambem abrangem outros aspectos alem 

do ato de criagao dos projetos, como a montagem de infra-estrutura e o 

fornecimento de servigos diversos, processo em que se incluem outras 

instituigoes publicas. 

Conforme ja se mencionou, o somatorio dos resultados apresentados 

pelos governos federal e estadual, ate 1996, aponta o assentamento de um 

contingente de 40,1 mil familias. Quando se considera apenas a parte desse 

contingente que foi assentada a partir do ano de 1985, a relagao com os dados do 

MST (1985) torna-se mais significativa: apenas o corresponde a 5% das familias 

conseguiram se incorporar aos assentamentos. Caso fosse possivel a atualizagao 

dos dados sobre o numero de familias sem-terra existentes hoje no Maranhao, 

essa relagao talvez indicasse uma situagao ainda mais grave. 

Com uma area total de aproximadamente 1,46 milhao de hectares, os 

assentamentos apresentam lotes com tamanho medio superior a 36,5 hectares. 

Entretanto, as diferengas encontradas sao bastante acentuadas, com os 

tamanhos minimo e maximo variando entre 1,4 hectare (Sao Luis) a 132,9 

hectares (Santa Luzia). Quando se leva em consideragao somente o conjunto 

formado pelos 14 municipios situados ao longo do chamado corredor Carajas, ou 

seja, na area de influencia direta da Estrada de Ferro Carajas (EFC), verifica-se 
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que em 11 desses municipios existem projetos de assentamento. Ao todo sao 67 

assentamentos, ocupando uma superficie de 568 mil hectares, onde encontram-se 

assentadas quase 14,9 mil familias de trabalhadores rurais. Nesses municipios, o 

tamanho medio dos assentamentos alcanga 8,5 mil hectares. Por sua vez, o 

municipio de Santa Luzia destaca-se com uma area de 15,9 mil hectares por 

assentamento, situando-se tambem acima do tamanho dos lotes observado para o 

estado do Maranhao (36,5 ha) e para area de influencia direta da EFC (38,1 ha), 

com 45 hectares por familia assentada. Este tamanho medio dos lotes em Santa 

Luzia eleva-se para 56,7 hectares quando sao considerados apenas os 

assentamentos do INCRA no municipio. 

Quando se incluem os demais municipios que possuem assentamentos 

e sofrem impacto dos empreendimentos ligados ao Projeto Ferro-Carajas 

(Amarante do Maranhao, Candido Mendes, Carutapera, Itapecuru Mirim, Joao 

Lisboa, Porto Franco e Turiagu), o numero de projetos de assentamento eleva-se 

para 83, abrangendo uma area de 865,2 mil hectares (59% da area de todos os 

assentamentos efetuados no Maranhao), com o envolvimento de 21,2 mil familias. 

0 tamanho medio dos assentamentos alcanga 10,4 mil hectares, com os 

municipios de Carutapera (48,4 mil ha) e Candido Mendes (33,8 mil ha) 

apresentando as mais elevadas areas por assentamento. 0 tamanho medio dos 

lotes situa-se em torno de 40,6 hectares no conjunto dos municipios influenciados 

pelo Ferro-Carajas, destacando-se o municipio de Candido Mendes, com cerca 

59,9 hectares por familia assentada. 

Aproximadamente, 20% dos 196 assentamentos existentes no estado 

do Maranhao apresentam area superior a 10 mil hectares, sendo que, entre esses 

39 projetos, 20 encontram-se situados em municipios que sofrem impactos do 

Projeto Ferro-Carajas, abrangendo cerca de 616,5 mil hectares, o que representa 

quase 2/3 da area ocupada pelo conjunto desses grandes assentamentos (985,5 

mil hectares). Em relagao a area total dos assentamentos no Maranhao, esses 20 
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projetos ocupam mais de 42%, enquanto as familias envolvidas representam cerca 

de 32% do total de familias assentadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 09. ASSENTAMENTOS ACIMA DE 10 MIL HECTARES 

(Maranhao) 

(ouUibro/96) 
MUNICIPIO P R O J E T O D E 

A S S E N T A M E N T O 

O R G A O R E S 

P O N S A V E L 

A R E A 

(Ha) 

F A M I L I A S 

C A D A S T R A D A 

S 

C.Mcndcs/Turiacu* Santa Helena INCRA 88.970 1.252 

Santa Luzia* Nova Olinda ITERMA 57.000 1.160 

Santa Luzia* Alto Alcgrc ITERMA 55.500 1.100 

Santa Luzia* Burili/Rio Bonito INCRA 54.726 828 

Santa Luzia* Buriticupu ITERMA 54.000 2.700 

Candido Mendes* Florcstal Maracassumc INCRA 46.753 990 

Santa Luzia* Caciquc/Tucuma INCRA 42.303 759 

Turiacu* Rio Docc/Guimaguassu INCRA 38.917 700 

Tuloia Sao Bcncdilo ITERMA 38.220 405 
Tutoia Bclagua ITERMA 38.131 1.291 

Grajaii llaipava ITERMA 32.324 737 

Aramc Pcdra Prcta/M.dos Garrolcs INCRA 30.954 600 
Aramc Citusa/Vianiao INCRA 29.563 600 

Morros Lagoa da Onca INCRA 26.670 223 

Lago da Pcdra Cigra INCRA 21.200 583 

Santa Luzia* Santa Inacia INCRA 20.023 400 

Acailandia* Acai INCRA 19.386 472 

Candido Mendes* Maracassunic/Mcsbla INCRA 18.656 278 

Santa Luzia* Planalto/Pcdcsa INCRA 16.217 122 

Santa Luzia* C1T INCRA 16.174 141 

Santa Lu/ia* Cajuciro INCRA 16.121 431 

Tuntum Cocci ra/Nova Alcgria INCRA 15.421 393 

Tutoia Barro Duro ITERMA 15.319 276 

Santa Luzia* Sapucaia INCRA 14.566 282 

Bacuri Bitiua INCRA 14.487 300 

Sao Luis Gonzaga Monte Cristo INCRA 14.380 917 

Santa Luzia* Lago Azul INCRA 13.266 293 

Coroala Sao Joao das Neves INCRA 12.351 505 

Santa Helena Parua INCRA 11.811 99 

Santa Luzia* Uniao/Porlugal/Sto. Antonio INCRA 11.804 219 

Barra do Corda Clcnicnlc/Cajazcira INCRA 11.622 372 

Josclandia Japcl INCRA 11.576 208 

Santa Luzia* Terra Bcla INCRA 11.553 290 

Candido Mendes* Maracaguinc INCRA 11.547 253 

Grajaii Florcs/Bom Rcliro ITERMA 11.339 201 

Santa Luzia* Triangulo dc Praia INCRA 11.114 201 

Moncao Camacaoca INCRA 10.800 750 

Codo Roscana Sarncy ITERMA 10.437 721 

Caxias Pedra/Mucambo INCRA 10.354 303 

(19) (39) 985.555 ! 22.355 

Fontcs: lNCRA/SR(12)/Divisao dc Assentamentos c ITERMA. 

* Municipios situados na atual area dc influencia do Projeto Ferro-Carajas. 
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Entre os imoveis desapropriados para efetivacao dos projetos de 

assentamento, e nos municipios situados na area de influencia do Projeto Ferro-

Carajas que se encontram as areas de maior dimensao, conforme se pode 

observar no quadro 09, que se constitui daqueles assentamentos cuja area e 

superior a 10 mil hectares. 

Nesse contexto, alem do assentamento Santa Helena (Candido 

Mendes/Turiacu), que conta com mais de 88,9 mil hectares, merece referenda 

particular o municipio de Santa Luzia, onde encontram-se 13 entre os 39 

assentamentos de grandes dimensoes, correspondendo a uma area de 394,4 

hectares (26,9% da area do total de assentamentos em todo o estado). Incluindo-

se todos os 29 assentamentos existentes em Santa Luzia (17% do total), este 

municipio representa quase 1/3 da area dos assentamentos no Maranhao, assim 

como, mais de 1/4 das familias assentadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRAFICO 7. ASSENTAMENTOS A CI MA DE 10 MIL HECTARES 

(distribuicao por municipio) 

C Mendes 

Santa Luzia 

Outros 17 
Municipios zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . I ' I ' r i : i fzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t t r 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 

Fonlc:lNCRA/SR(12)/Divisao dc Assentamentos c ITERMA. 
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Quando sao levados em consideracao somente os municipios de Santa 

Luzia e Candido Mendes, constata-se que neles encontram-se localizados 46% 

dos assentamentos que possuem grandes dimensoes, sendo que 35,9% estao em 

Santa Luzia. Esses 18 projetos abrangem uma superficie aproximada de 485 mil 

hectares, que e 31% superior a area correspondente ao conjunto dos demais 

assentamentos acima de 10 mil hectares, que se encontram distribuidos em 

outros 17 municipios maranhenses. 

A existencia de um numero significativo de assentamentos que 

apresentam grandes areas pode, de imediato, concorrer para corroborar uma 

avaliacao muito frequente, segundo a qual teria resultado em fracasso o estilo de 

desenvolvimento que no Maranhao se estabeleceu com base em grandes 

empreendimentos agropecuarios, especialmente a partir dos anos 70, precedendo 

a implantagao de Carajas. De fato, a partir da perspectiva dos retornos para a 

popuiacao da regiao, os resultados desses projetos de base empresarial se 

configuram em um tremendo desastre. Autores como Gistelinck (1988: 50), por 

exemplo, destacam que o modelo de crescimento estimulado pelos incentivos da 

SUDENE e da SUDAM, em curto espago de tempo, caracterizou-se por acentuar a 

concentracao da renda, beneficiar apenas os grandes grupos economicos, gerar 

um volume de empregos muito pequeno comparativamente aos investimentos 

efetuados e que, alem disso, em projetos como o de colonizacao em Buriticupu 

(COMARCO) e o Polonordeste, na Baixada Maranhense, somente 1/4 dos recursos 

chegou a ser diretamente aplicado, ficando cerca de 75% em poder da burocracia 

estadual. 

Entretanto, e necessario que se considere que a nocao de 

desenvolvimento nao se trata de um caminho unico. Ao contrario, constitui-se de 

variadas dimensoes, inclusive daquela em que nao esta implicita a distribuigao 

dos resultados para o conjunto das populacoes envolvidas. Nesse sentido, a ideia 
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de fracasso ou sucesso de um determinado projeto encontra-se associada a 

nocao de perdas e ganhos dos resultados e beneficios que se geram em torno 

desse empreendimento. Os interesses especificos presentes sao, por 

conseguinte, divergentes, de modo que, para os planejadores, para a populacao e 

para os investidores, os mesmos resultados alcancados - por mais singulares ou 

estranhos que sejam - podem conter significados tambem especificos. Dessa 

maneira, quando se considera a natureza de grande parte dos empreendimentos 

atraidos para a regiao amazonica nos anos 70, particularmente para a chamada 

Pre-Amazonia maranhense, nao se pode afirmar que o resultado geral e um 

simples fracasso. 

E fato que, para alguns empresarios, principalmente pecuaristas, cujos 

investimentos sucumbiram quase que proporcionalmente a derrubada da floresta 

nativa, a sobrevivencia traduz-se numa interminavel batalha contra a queda de 

produtividade, a proliferacao de plantas invasoras e o isolamento em relagao aos 

mercados consumidores. Por outro lado, detemninados capitals, vinculados a 

diversos grupos economicos nacionais e estrangeiros, caracterizam-se pela forma 

especulativa que assumem na regiao, tendo adquirido terras para revende-las 

valorizadas, apos a implantagao da infra-estrutura promovida pelo PGC. Mas, o 

atrativo mais intenso para esse capitals, trata-se da possibilidade de se 

combinarem incentivos fiscais generosos com a extracao dos recursos naturais da 

regiao, em especial a madeira. Essa combinacao funcionou por aproximadamente 

duas decadas. 

Diversos aspectos, entretanto, concorrem para o relativo desinteresse 

do grande capital pelas terras em determinados trechos da regiao amazonica, 

atualmente. Em areas como a Pre-Amazonia maranhense, especialmente na 

abrangencia do projeto de colonizacao da COMARCO, o ritmo de exploracao dos 

recursos naturais, ainda mais acelerado pela recente demanda do carvao vegetal 
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por parte das usinas de ferro-gusa, tern proporcionado visivel reducao das 

florestas. Essa circunstancia, aliada a restrigao dos incentivos fiscais, contribui 

para que aqueles capitals procurem migrar para outras atividades. Os casos em 

que o objetivo era a valorizagao da terra, atualmente nao se mostram sedutores, 

uma vez que ja se passou a euforia do periodo de implantagao dos projetos 

relacionados ao PGC. 

Por outro lado, na propria disputa entre os madeireiros pelos trechos 

de mata nativa remanescentes, inclui-se o interesse que alguns desses 

empresarios tern em apoiar a ocupagoes de terra por parte dos trabalhadores, 

quando costumam adquirir a madeira a precos subestimados junto aos ocupantes. 

Os conflitos inerentes a esse processo tambem terminam por afetar a 

permanencia do capital especulativo nessas areas especificas. Em casos como 

aqueles em que o governo adquire, por meio de compra, as terras ja ocupadas 

para efetivar o assentamento das familias, a nao rara ocorrencia de 

superfaturamento no valor dos imoveis transforma-se num negocio lucrativo para 

os grandes proprietaries. 0 mesmo pode ocorrer nos casos de desapropriacao, 

quando a possibilidade de utilizacao dos titulos publicos nos programas de 

desestatizacao do governo federal acaba representando uma solucao vantajosa 

para os problemas que esses capitals de cunho especulativo estejam 

enfrentando, uma vez imobilizados no ativo real que a terra representa. 

Em situacoes como essa ultima, revela-se o que para alguns grupos 

empresariais representa nao o fracasso, mas sim o sucesso dos incentivos fiscais 

na regiao. Na pratica, um negocio que ja nasceu grandioso nao somente em 

volume como em oportunidade: refugio para o grande capital, em terra barata e 

em atividades subsidiadas atraves de dedugao no imposto de renda, numa epoca 

em que a economia brasileira ingressava em sua fase recessivazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pos-milagre (a 

partir de meados dos anos 70). Reduzida a euforia, a aquisigao desses imoveis 



I l l zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pelo governo coloca-se no horizonte de muitos proprietaries na Pre-Amazonia 

maranhense. Esse interesse nao se deve, evidentemente, a finalidade que essas 

terras venham a ter, pois o fato de se transformarem em assentamentos e serem 

utilizadas para a producao de alimentos nao e mais que uma manifestagao da 

oportunidade, sendo seu resultado indiferente para o capital, que, em se 

valorizando, retira-se dessas atividades e migra para outros setores da economia. 

No que se refere especificamente ao PGC (ainda que seus objetivos 

tenham sido redimensionados durante a Nova Republica, de modo que se incluiu 

a perspectiva de induzir o desenvolvimento agricola regional, com o favorecendo 

do pequeno produtor rural), os resultados favoraveis, como o transporte de cargas 

gerais e de passageiros nos trens do Projeto Ferro-Carajas, nao sao 

suficientemente fortes para representarem uma contraposicao aos efeitos 

devastadores que o conjunto dos empreendimentos provoca na regiao. Na 

pratica, conforme avalia Gistelinck (1988), o PGC demonstra apenas uma 

sensibilidade assistencialista e paternalista para com as comunidade rurais. 

Entretanto, o que se mantem como finalidade principal e a viabilizagao do grande 

capital na regiao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"De fato, e bem mais facil aprovar a apoiar 

financeiramente a implantagao de distritos in 

dustriais, de usinas de ferro-gusa e de side 

rurgia, do que lidar com pequenos agriculto 

res ou lavradores sem terra, procurando com 

e a partir da situagao deles, solugoes adequa 

das para a reforma agraria" (GISTELINCK, 

1988: 63). 



112 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ainda que sejam relevantes os aspectos que despertam o interesse de 

grandes proprietaries pela desapropriagao daquelas areas onde os conflitos se 

intensificaram, continuam evidentes as resistencias as mudangas numa estrutura 

fundiaria fortemente concentrada como a que se apresenta no Maranhao. Neste 

aspecto, torna-se menos importante a circunstancia de essas modificagoes se 

processarem a partir de uma agao planejada do Estado, com o assentamento das 

familias, ou por uma iniciativa dos proprios trabalhadores rurais sem-terra, com a 

ocupagao das terras precedendo a agao estatal. 

Num caso como no outro, a efetivagao de uma reforma agraria constitui 

um tema incomodo para determinados setores dirigentes do Estado, uma vez que 

ambas as situagoes, em ultima analise, constituem expressoes da luta dos 

trabalhadores. Como a construgao dessa luta trata-se de um processo 

potencialmente politizador, os individuos que nela se engajam tendem a adotar, 

de um modo geral, posigoes politicas contrarias aos interesses dominantes e a 

fortalecer os partidos considerados progressistas. Nessas circunstancias, os 

orgaos do Governo costumam mostrar-se presentes na desapropriagao de areas 

em conflito (o que, sob determinados aspectos, representa a salvaguarda dos 

interesses de proprietaries de terra) e efetuar as agoes de assentamento dos 

agricultores. Entretanto, quando se trata de garantir as condigoes de infra-

estrutura, assistencia tecnica e apoio a comercializagao, essa atuagao nao ocorre 

de forma eficaz e os assentados ficam praticamente abandonados. 

A modificagao da estrutura agraria e o estabelecimento de novos rumos 

para o desenvolvimento rural pressupoem, pois, a construgao da luta dos 

trabalhadores. Nas situagoes discutidas acima, fica evidenciado ainda mais o 

sentido de conquista que a terra representa para esses trabalhadores, tanto em 

relagao aos grandes imoveis antes em poder do capital especulativo quanto as 

demais areas improdutivas transformadas em assentamentos. 0 avango da 
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(re)conquista da terra pelos trabalhadores coloca mais proximas as possibilidades 

de modificacao da realidade concentradora da terra e, portanto, no panorama de 

conflitos e assassinatos no campo. 

0 fato da maior incidencia de assentamentos verificar-se exatamente 

no municipio de Santa Luzia, regiao do Pindare, e, num primeiro momento, 

revelador das dimensoes do processo de apropriacao da terra pelos grandes 

grupos empresarias, que se deu com decisiva colaboracao do poder publico, tanto 

a nivel federal, atraves de financiamentos e incentivos fiscais, quanto a nivel 

estadual, atraves da venda de grandes areas, regularizacao de posses com 

origem duvidosa e da acao direta do aparelho policial na repressao aos 

trabalhadores rurais. Por outro lado, entretanto, esse fato evidencia a capacidade 

de resistencia e de luta desses trabalhadores pelo direito de sustentar-se com seu 

proprio trabalho, mesmo quando o custo dessa rebeldia traduz-se na perda de 

vidas humanas, numazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA guerra em que uma das partes dispoe de armamento 

moderno e conta com o aparato juridico, enquanto a outra, alem da coragem de 

reinvindicar seus direitos, possui, basicamente, os instrumentos de trabalho que 

improvisa como armas de defesa nos momentos em que se torna inevitavel o 

enfrentamento direto. 

A conquista da terra pelas familias de trabalhadores, especialmente 

antigos posseiros, na area destinada a grandes projetos na regiao que abrange 

Santa Luzia e Buriticupu, assim como ao longo do chamado corredor Carajas, 

significa, na pratica, um afrontamento ao modelo de desenvolvimento excludente 

que vem sendo fomentado no estado do Maranhao. A forma dessa conquista, 

enquanto antecipacao a agao estatal, representa uma resposta, as avessas, aos 

pianos oficiais e a logica dos planejadores. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TERRA BELA: CONQUISTA E CONSTRUQAO DO ASSENTAMENTO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 surgimento do assentamento Terra Bela verifica-se no contexto das 

ocupagoes que caracterizam aquele momento que foi identificado como o retorno 

a terra, no processo de organizacao dos trabalhadores rurais no Maranhao. De 

forma mais particular, este assentamento nasce em meio as lutas que se 

estabeleceram na regiao do Pindare apos a apropriagao de extensas faixas de 

terra por grupos empresariais e com o fracasso do projeto de colonizacao oficial 

em Buriticupu. Conforme ja se destacou, esse projeto de colonizacao da 

COMARCO localizou-se numa area em torno da qual situaram-se as grandes 

fazendas, constando ainda de diversos nucleos de povoamento, divididos em 

lotes de 25 hectares. Por outro lado, grande parte das areas vendidas pelo 

governo estadual aos empresarios encontrava-se habitada por familias de 

posseiros, o que resultou em violento processo de desocupacao executado pela 

policia e por capangas a mando dos novos proprietaries. 

A expulsao das familias de posseiros e ao crescimento da populacao 

na area do projeto de colonizagao, somam-se as adversidades relativas as 

condicoes naturais e a situagao de abandono a que o Governo submeteu os 

nucleos de povoamento, tanto no que se refere a infra-estrutura quanto a agoes 

complementares. Um dos desdobramentos desse processo foi a concentragao, a 

beira da estrada, de um contingente de familias sem-terra, o que acabou 

convertendo-se tambem numa oportunidade para a organizagao das lutas pela 

terra na regiao. 

Por outro lado, grande parte das empresas que, nos anos 70, 

adquiriram terras na Pre-Amazonia maranhense dedicou-se, prioritariamente, a 

lucrativa atividade de exploragao da madeira de lei disponivel na regiao, ao 

mesmo tempo em que se beneficiava dos incentivos estatais. Com a progressiva 
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devastagao da floresta nativa e a redugao dos incentivos, a situagao que foi se 

configurando, particularmente na regiao de Buriticupu, revelava, do lado de dentro 

das cercas, imensos imoveis improdutivos e, do lado de fora, numerosos grupos 

de familias sem-terra, vivendo sob a lona dos acampamentos improvisados as 

margens das rodovias. Assim e que, em meados dos anos 80, quando se 

desenrolavam as discussoes sobre o Piano Nacional de Reforma Agraria e diante 

da frustragao das expectativas iniciais de uma reforma ampla no campo brasileiro, 

esses trabalhadores sem-terra iniciam a ocupagao de imoveis considerados 

improdutivos na regiao do Pindare. 

Melhor organizados, os trabalhadores enfim compreenderam que a 

efetivagao de alguns avangos na redistribuigao da posse da terra depende de sua 

capacidade de barganha. A experiencia historica demonstra que, especialmente 

em algumas areas da regiao amazonica, nao existe dialogo sensato entre os 

latifundiarios e os trabalhadores sem-terra quando estes ultimos ainda se 

encontram desorganizados ou acampados do lado de fora das cercas. Nesse 

contexto, as ocupagoes de terra colocam-se como condigao para que os 

trabalhadores sejam ouvidos pela sociedade, ainda que a possibilidade de se 

perderem vidas humanas mostre-se inerente a essas agoes. 

De fato, muitas vidas tern sido eliminadas na disputa pela terra em todo 

o Brasil, tanto em eventos isolados como em chacinas, configurando-se, pela 

dimensao do numero de vitimas e pelo carater premeditado dos assassinatos, 

uma situagao de genocidio. Todavia, a pratica de assassinar trabalhadores rurais 

nao se iniciou somente quando estes resolveram reagir as expulsoes e 

reconquistar a terra; ao contrario, integra o elenco de expedientes que tern sido 

usados para promover a expropriagao da terra dos posseiros, sendo, portanto, 

anterior ao empreendimento de retorno a terra que os trabalhadores fazem, apos 

as lutas atingirem determinado estagio de organizagao. Com as ocupagoes, 

obviamente, os casos de assassinato tomaram-se mais frequentes e seletivos, 
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passando a ter como alvos prioritarios Ifderes sindicais, assessores e religiosos 

que apoiam os trabalhadores rurais e a luta pela reforma agraria. 

Nesse contexto, a ocupacao da fazenda Terra Bela, em meados de 

1988, traduziu-se num episodio violento, contando-se algumas mortes no 

confronto entre trabalhadores e capangas da fazenda. De imediato, a reacao de 

alguns segmentos da populacao de Buriticupu, especialmente os comerciantes, 

foi desfavoravel aos ocupantes de Terra Bela. 4 6 A proximidade entre o imovel 

ocupado e a sede do entao distrito de Buriticupu (estes sao separados apenas 

por uma rodovia, de modo que a populacao pode presenciar a agao de ocupagao) 

contribuiu para que se estabelecesse uma percepcao adversa a agao dos 

trabalhadores, uma vez que as tensoes do confronto estenderam-se para dentro 

do povoado. Essa percepgao ficou reforgada ainda mais pelo fato de os 

trabalhadores terem saqueado uma casa comercial de generos alimenticios, 

despertando nos comerciantes locais o receio de que novos saques viessem 

acontecer. Por outro lado, como a renda encontravam-se concentrada nas maos 

dos fazendeiros da regiao e estes, geralmente, compravam no mercado local os 

mantimentos para seus empregados, alguns comerciantes temiam que a situagao 

conflituosa no povoado significasse tambem a perda daquela clientela. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.1 Organizagao e Enfrentamento das Dificuldades iniciais 

Uma vez concretizada a ocupagao, ainda que as tensoes geradas 

permanecessem fragilizando o relacionamento com moradores do povoado, as 

preocupagoes prioritarias das liderangas voltaram-se para dois objetivos: por um 

lado, o plantio das lavouras e, por outro, a luta pela legalizagao da ocupagao, com 

46 Em parlc. essa rcagao esui associada a uma visao predominant, fundada em elcmcnlos prcconcciluosos. 

sob a qual a sociedade costuma pcrccbcr os segmentos marginalizados c cstabclcccr juizo dc valor accrca das 

acocs dcsscs individuos. Assim, o vocabulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA marginal assume, comumcnte. o sentido dc malfcilor. criminoso. 

bandido. Como os ocupantes dc Terra Bela cram scm-tcrra - portanto. cxcluidos, marginalizados do processo 

produlivo -. na visao dc setores dominantes. cram tambem malfcilores. 
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a aquisigao do imovel pelo Estado e criagao de projeto de assentamento. Tratava-

se, pois, de consolidar a posse da terra e garantir as condicoes de subsistencia 

das familias. 

Um dos procedimentos fundamentals no sentido de consolidar a 

organizacao da luta pela legalizagao da posse foi a constituicao de uma entidade 

para representar politica e institucionalmente os interesses das familias 

envolvidas. Este passo, todavia, so foi concretizado em 1989, um ano depois do 

episodio da ocupagao. Fundada com a participagao de 291 familias, a entidade 

recebeu a denominagao inicial de Associagao dos Posseiros de Terra Bela, mais 

tarde modificada para Associagao dos Agricultores de Terra Bela (AATB). Antes 

porem, com apoio de algumas entidades nao governamentais, os trabalhadores 

pleitearam, junto aos orgaos do Governo, a desapropriagao do imovel. Passados 

cinco meses de negociagoes e impasses, o MIRAD concretizou o primeiro ato para 

a regularizagao da ocupagao, efetuando a compra do imovel, no final de 1988.47 

A decisao inicial sobre a aquisigao da fazenda Terra Bela pelo governo 

federal, evidentemente, foi favorecida pelo contexto do I PNRA. E ilustrativo o fato 

41 Conforme cscritura piiblica dc compra c venda (ancxo 7). a Uniao comprou a fazenda Terra Bcla junto a 

Ouro Vcrdc Agropccuaria Ltda. cmprcsa scdiada na cidadc dc Rccifc-Pc. por aproximadamente 11.6 bilhocs 

dc cruzados (mocda vigcnlc a cpoca da transacao). sendo 10% pagos no ato. cm mocda corrcnlc. c o rcstantc. 

cm Tilulos da Divida Agraria. rcsgalavcis na scguintc proporciio: 37% no 2° ano c 21%. do 3° ao 5" ano. 

Pclo cambio oficial. esse montanle equivale a cerca dc 15.8 milhoes dc dolarcs c corrcspondc ao pagamcnlo 

da terra nua, da cobcrtura vegetal c todas as benfeitorias. sendo assim incluidas as inslalacocs c 

cquipamcntos dc uma scrraria cxislcntc no imovel. Ao cambio dc hoje. o valor pago aproxima-sc dc R$ 14.6 

milhoes. Somando-sc a esse valor os gastos programados para cxccucao do projeto. cm 1995 (R$ 186.3 mil), 

oblcm-sc um montanle dc R$ 14,8 milhoes, o que rcsulta num custo bruto dc R$ 50.8 mil por cada uma das 

291 familias que foram considcradas pclo INCRA na implantacao do assentamento. Esse valor rcvcla-sc 

considcralvcmcntc clevado sc comparado aos cuslos mcdios conhecidos para o Brasil c para a regiao 

Nordcstc. rcspcclivanicntc. R$ 16 mil c R$ 19.8 mil. Caso sc leve cm contra que, na compra do imovel. o 

governo federal dcscmbolsou cm dinhciro apenas 10% do valor total, islo c. R$ 1,46 milhao, o cuslo por 

familia cm Terra Bcla rcduz-sc para R$ 5.6 mil. Essa accntuada difcrenca demonstra que. tambem ncstc 

caso, a parccla rclaliva a aquisigao do imovel c indenizacao dc benfeitorias representa o maior peso no cuslo 

do assentamento. mais de 98.7 %. No que diz rcspcito a cfelivacao do projeto. as despesas com servicos dc 

lopografia (mensuracao do pcrimclro) e dc administragao rcprcscnlam % do total, dc forma que, enquanto 

destinaram-sc pouco mais dc R$ 530.00 por familia para o fomcnto agricola, o piano prcviu cerca R$ 19 mil 

para pagamcnlo dc diarias a qualro tccnicos. por um pcriodo dc 12 mcscs de alividade. 
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de que, no perfodo entre 1986 e 1990, o INCRA destinou cinquenta imoveis para 

reforma agraria no Maranhao, o que representa quase 520 mil hectares, sendo 

152,8 mil somente no ano de 1988. No municipio de Santa Luzia, foram mais de 

190,6 mil hectares, distribuidos em dez areas, seis das quais no ano de 1988, 

correspondendo a 130,4 mil hectares. Entretanto, em 1990, alguns processos de 

aquisigao para fins de reforma agraria que ainda se encontravam em tramitagao 

sofreram revisao, por suspeita de irregularidades. Em relagao ao Maranhao, a 

Procuradoria Geral do INCRA ajuizou tres agoes cautelares correspondentes aos 

processos de aquisigao das fazendas Cumbique (municipio de Pago do Lumiar), 

Buriti/Rio Bonito e Terra Bela (ambas no municipio de Santa Luzia), objetivando 

reter o pagamento, bem como a anulagao dos titulos aquisitivos. A argumentagao 

principal consistia na suspeita de supervalorizagao das areas e de ilegalidade nos 

processos de aquisigao. 4 8 

Essa nova circunstancia representava mais uma ameaga as familias 

ocupantes, pois colocava-se, inclusive, a possibilidade de estas sofrerem agao de 

despejo das terras onde ja se encontravam trabalhando ha algum tempo 

(Cumbique, desde 1987, Buriti/Rio Bonito e Terra Bela, ambas a partir de 1988). 

Essa possibilidade, todavia, implicaria o recrudescimento dos conflitos naquelas 

areas. Assim, o caso de Terra Bela permaneceu numa situagao de indefinigao ate 

1995. Nesse periodo, a tarefa de efetivagao do assentamento, nao executada pelo 

governo estadual, retomou para a instancia federal, sendo que, finalmente, em 

meados de 1995, a Superintendencia Regional do INCRA foi autorizada a proceder 

a implantagao do Projeto de Assentamento. 

, s Dc fato. foram constatadas situagoes como incxistencia do rcgistro imobiliario (Terra Bcla). bem como 

cancclamcnlo desse rcgistro (Buriti/Rio Bonito) cm fungao do imovel cnconlrar-sc hipolccado junto ao 

sistcma bancario, mas ncstc caso. as cmprcsas vendedoras quitaram as dividas. Por outro lado. o proprio 

procurador estadual do INCRA/Ma advcrliu. cm mcmorando dc 05.08.93, endcrcgado a Procuradoria Gcral. 

que "as cautelares c a possivel desconstituigao das compras aventadas. livcram como movel prcjudicar a 

candidalura do Sr. Edison Lobao. corrcligionario do Senador Sarney, ao Governo do Estado do Maranhao. 

cm 1990, c ajudar a candidalura adversaria, do Sr. Joao Castclo. apoiado pclo President Col lor. pclo 

Ministro da Agricullura c pclo President do INCRA. a cpoca". 
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Ao longo desses sete anos, foi fundamental a participagao de diversas 

entidades, que prestaram apoio material e solidariedade as familias ocupantes da 

fazenda Terra Bela. Entre essas entidades encontram-se a Sociedade 

Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos (atraves do Projeto de Assessoria 

Juridica), a Comissao Pastoral da Terra, a Paroquia de Buriticupu, o Centra de 

Educacao e Cultura do Trabalhador Rural e a Universidade Federal do Maranhao 

(atraves dos departamentos de Economia e de Servico Social, que procuraram 

desenvolver agoes de extensao na area). Sem essa participacao efetiva, 

provavelmente, a luta dessas familias de trabalhadores para sustentar a 

ocupagao teria sido ainda mais ardua e as possibilidades de superacao dos 

entraves que sao colocados a nivel da burocracia estatal seriam mais remotas. 

Como ja se mencionou, de imediato a ocupagao, as familias trataram 

de efetuar o plantio de generos alimenticios, basicamente arroz, milho e feijao. 

Diante das circunstancias dominantes naquele momento, foi priorizada a forma 

coletiva na realizagao dos trabalhos, procurando-se garantir o abastecimento para 

a populagao, enquanto desenrolavam-se as negociagoes. Utilizando 70 hectares, 

as familias colheram 152 toneladas de graos. A partir desse momento, foram se 

organizando grupos de produgao, 4 9 que se distribuiram nos 11,5 mil hectares da 

fazenda. 

0 custeio dos primeiros plantios foi garantido pelos proprios esforgos 

das familias ocupantes e pelo auxilio prestado por entidades nao governamentais. 

Entretanto, com a morosidade revelada na resolugao dos impasses em torno da 

legalizagao da terra e implementagao em definitivo do projeto de assentamento, 

gerou-se uma situagao bastante desfavoravel para a sustentagao da ocupagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

49 Os critcrios dc agrupamcnto gcralmcnte obcdcciam aos lacos dc parcntcsco ou afinidadc cntrc as familias. 

Ao todo. formaram-sc 14 grupos pcrmancntcs. sendo que alguns rcccbcram a denominacao da localidadc 

onde passaram a funcionar. enquanto oulros ficaram conhecidos pelos nomcs dc scus coordenadorcs. Assim. 

formaram-sc os grupos dc Santa Luzia, Boa Espcranca. Terccira (PI V3-Comarco). Budi. Picarrcira. Novo 

Horizontc. Raimundo Prctinho. Acai. Lagoa dc Arcia. Zc da Bala. Vila Casa Azul. Vila Santa lzabel. Zc dc 

Ovidio c um grupo sem denominacao cspccifica, que ficou conhecido como grupo dos anonimos. 
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Por um lado, a indefinicao legal nao permitia que as familias tivessem acesso ao 

sistema de credito oficial e, dadas as tensoes inerentes as ocupagoes de terra, a 

tradicional alternativa dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA financiamento junto a comerciantes locais, obviamente, 

nao se encontrava disponivel. Por outro lado, as tensoes que foram sendo 

geradas internamente, acirradas pela disputa de poder entre diferentes grupos de 

familias, contribuiram para dificultar ainda mais os processos de tomada de 

decisao e o enfrentamento das questoes colocadas para a consolidacao da posse 

da terra. 

Entre as alternativas possiveis para o enfrentamento das carencias 

materials mais imediatas que se apresentavam as familias ocupantes da Terra 

Bela, revelou-se de fundamental importancia a existencia de uma serraria no 

interior da fazenda, a qual foi alienada no processo de aquisigao. Posta em 

funcionamento, a serraria passou a gerar um determinado volume de renda, 

permitindo que os trabalhadores garantissem algumas etapas da luta pela 

manutengao da terra, bem como financiassem o atendimento de necessidades 

mais urgentes das familias ocupantes. 

Ainda que pudessem contar com o funcionamento da serraria e com o 

apoio de algumas entidades, os trabalhadores recorreram tambem a venda da 

madeira ainda disponivel na area, como forma de obtengao de renda para a 

subsistencia das familias. Todavia, diferentemente da maioria das ocupagoes na 

regiao, a proximidade do nucleo populacional de Buriticupu e as facilidades de 

acesso as vias externas de transporte contribuiram para reduzir a habitual 

dependencia dos ocupantes em relagao aos comerciantes de madeira. Dessa 

forma, as trocas podiam se efetuar em condigoes menos prejudiciais para os 

trabalhadores, uma vez que estes poderiam, eventualmente, optar entre 

diferentes compradores de madeira e, principalmente, adquirir mantimentos nos 

diferentes pontos comerciais existentes no povoado. Alem disso, a disponibilidade 

de recursos hidricos, tanto no povoado como no interior da fazenda ocupada, 
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permitia que os trabalhadores nao necessitassem recorrer aos madeireiros para o 

abastecimento d'agua - que se constitui, alias, num dos aspectos mais criticos na 

maior parte das ocupagoes de terra na regiao. 

0 credito de fomento, por sua vez, so chegou as maos dos agricultores 

de Terra Bela apos a implantagao oficial do projeto de assentamento, ocasiao em 

que as adversidades iniciais ja haviam sido superadas. De um modo geral, os 

anos seguintes a ocupagao da terra representam os momentos de maiores 

dificuldades para as familias, uma vez que nao dispoem de recursos materials 

para prover suas necessidades elementares e efetuarem as primeiras lavouras de 

maneira satisfatoria. Mas e exatamente nesses momentos, quando as familias tern 

intensa necessidade de recursos, que a existencia de entraves legais e 

burocraticos exerce uma fungao decisiva para que os trabalhadores nao tenham 

acesso as modalidades de credito, mesmo aquelas que possuem finalidade 

especifica. No caso de Terra Bela, como na maioria das experiencias similares, 

os trabalhadores acabaram descobrindo maneiras de superar as dificuldades 

iniciais. Sete anos apos a ocupagao, 233 familias foram incluidas no piano de 

credito para fomento agricola, tendo cada uma recebido um valor equivalente a 

R$ 535,00. Como um dos povoados congrega aproximadamente 60% da 

populagao cadastrada, a distribuigao dos recursos verificou-se tambem nessa 

proporgao. Por outro lado, dado que o credito foi liberado tardiamente, na maioria 

dos casos, as familias fizeram outro uso dos recursos, resgatando antigas dividas 

ou adquirindo pequenos bens de consume 

Ao enfrentamento do conjunto dessas dificuldades, corresponde 

tambem um processo de acentuadas disputas internas entre os distintos grupos 

de familias que se formaram no processo de ocupagao da fazenda Terra Bela. 

Alias, essa disputa e comum a maioria das ocupagoes, por vezes, permanecendo 

de forma marcante ao longo da trajetoria dos assentamentos, especialmente 

quando sao do tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espontaneo, ou seja, aquelas ocupagoes que acontecem fora 
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do controle do MST. 0 grupo de diregao (geralmente, composto por pessoas que 

apresentam maior acumulo de leitura e discussao politica), sendo minoritario, 

enfrenta dificuldade para exercer uma lideranga capaz de garantir ampla 

aceitacao de suas propostas, apesar da clareza que estas possam conter. Em se 

tratando de Terra Bela, particularmente, um dos desdobramentos dessa disputa 

traduziu-se no recente surgimento de uma outra entidade de agricultures dentro 

do assentamento, em oposicao a A AT B. 5 0 

Numa caracterizacao genc'lca, lideranco.3 dc Tcrrc Bcla mencionam, 

alem da propria direcao, a existencia de quatro grandes agrupamentos entre a 

populacao, conforme a atuacao das pessoas na trajetoria do assentamento. Um 

desses grupos e identificado comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "lumpem",5* que seria constituido por aquelas 

pessoas que estariam ja sem perspectivas de longo prazo em suas vidas, 

entregues ao alcoolismo e as drogas, quase incapacitadas para o trabalho 

produtivo. Essas pessoas integram-se aos grupos de ocupacao sem nenhuma 

perspectiva politica; talvez por necessidade de serem aceitas, geralmente, 

mostram-se as mais destemidas, dispostas a executarem as agoes de maior risco, 

como enfrentar diretamente os capangas ou veneer o cerco policial para levar 

informagoes para fora da area ocupada. Assim, acabam merecendo o respeito 

dos demais apos o momento da ocupagao e, portanto, fortalecendo-se no 

processo de repartigao dos lotes. Entretanto, como se encontram fragilizadas do 

ponto de vista do trabalho cotidiano e das perspectivas de reconstrugao de suas 

vidas, nao conseguem produzir o suficiente para o sustento e sao obrigadas a 

50 Trala-sc da UMBATEBE (Uniao dos Moradorcs do Bairro Terra Bcla), que sc originou numa dissidencia 

dc antigos mcmbros da Associagao dc Agricultorcs dc Terra Bcla.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Entretanto, sua atuacao tcm dcmonslrado 

um fragil alcancc politico. Atualmcntc. cxistcm outras quatro entidades: as associates da Vila Sao 

Francisco. Vale do Buriti, Vila Casa Azul e Santa Clara. A rigor, estas associates nao rcprcscntam amcaca 

a unidadc politica do assentamento. pois suas aspiracocs dirccionam-sc priorilariamcntc para aquisigao dc 

fmanciamcnlo do Proccra. Ncssc aspecto, a divcrsidadc moslra-sc cslratcgica. uma vez que. sendo limitados 

os recursos que cada entidade conscgue. cssas associagocs podem atuar dc forma complcmcntar dcnlro do 

assentamento. como vcm acontcccndo com a clctrificagao e a construgao dc cslradas. 
51 Uma referenda ao termo marxista lumpemproletariado, ulilizado para designar aqueles individuos que. 

sobrcvivendo dc subemprcgos ou dc dclcrminadas atividades marginais, seriam incapazes dc uma agao 

politica conscqucntc contra a sociedade capitalista. 
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t rabalhar para out ras familias ou, o que e mais f requente, terminam por repassar 

suas posses a terceiros. 

Outro grupo mencionado sao oszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA religiosos, const ituido por aquelas 

pessoas que se orientam pela Biblia e que cult ivam um sent imento de caridade 

em relagao aos semelhantes; os mais pobres sao alvo de maior atencao. Em 

geral, apresentam dif iculdades de seguir determinadas normas estabelecidas no 

assentamento, pois preocupam-se com o atendimento das necessidades mais 

imediatas daquelas pessoas que se encontram em pior situagao material. Assim, 

acabam apoiando o grupo dos chamados lumpem, quando estes fracassam. 

Outro grupo const itui-se daqueles cuja agao caracteriza-se pela forga 

f isica. Esses sao os que nao acreditam na agao colet iva e procuram t rabalhar 

sempre de forma individual. Como representam uma parcela numerosa, seu 

posicionamento confronta-se com a necessidade de aceitagao da maioria das 

normas, enfraquecendo a construgao de um processo colet ivo no interior do 

assentamento. Finalmente, aquelas pessoas que nao se ident if icam de forma 

explicita com nenhum desses grupos, const ituem a chamada massa. Sao 

t rabalhadores que nao manifestam uma posigao polit ica def inida e que 

acompanham um ou outro dos grupos, conforme a forga que estes assumem em 

cada momento na t rajetoria do assentamento. 

Em seu conjunto, todas essas circunstancias assumem um signif icado 

relevante para determinar a forma pela qual os ocupantes da fazenda Terra Bela 

resist iram durante sete anos, ate a superagao dos impasses burocrat icos com a 

regularizagao do imovel e a implantagao def init iva do assentamento. Tratando-se 

de um assentamento que se originou na agao antecipada dos t rabalhadores, a 

dubiedade da intervengao do Estado no processo fez-se sent ir desde o inicio da 

experiencia. Se, por um lado, o Governo adquiriu a area ocupada, por out ro, em 

seguida, protelou o processo de efet ivagao do assentamento at raves de recursos 
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burocraticos. As instancias encarregadas de agilizar a implementagao do projeto e 

prestar assistencia as familias ficaram imobilizadas pelos entraves legais que 

marcaram o processo. Conforme avaliacao de algumas liderangas, esses sao 

mecanismos que visam preservar interesses de setores dominantes, a fim de que 

nao se favorega a consolidagao das experiencias organizativas as quais estejam 

ligados aqueles grupos de trabalhadores que buscam uma compreensao critica a 

respeito de sua realidade, cujas agoes geralmente significam o fortalecimento das 

lutas populares. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4.2 Breve Caracterizagao de Terra Bela e do Municipio de Buriticupu 

Recentemente desmembrado de Santa Luzia, o municipio Buriticupu 5 2 

conta com uma area de aproximadamente 3.000 km 2, limitando-se ao Norte com 

Santa Luzia, a Leste com o municipio de Arame, a Oeste com Bom Jardim e ao Sul 

estende-se ate as margens do rio Buriticupu, confrontando-se com o municipio de 

Amarante do Maranhao. A populagao total esta estimada em cerca de 30.000 

habitantes. A dinamica que o processo de emancipagao imprime ao lugar 

representa um acrescimo visivel na populagao, especialmente pela migragao de 

trabalhadores residentes em outras regioes do estado. 

As atuais condigoes de infra-estrutura sao precarias. A cidade nao 

dispoe de rede de esgoto, esfalto ou calgamento das vias publicas, exceto na 

rodovia federal que atravessa o municipio. Ainda nao existe tambem um sistema 

de distribuigao de agua encanada para os domicilios. A captagao da-se atraves 

de uma pequena caixa d'agua, a partir da qual forma-se uma pequena rede de 

distribuigao, e de quatro pogos artesianos, sendo que um destes localiza-se na 

area urbana de Terra Bela. Para o abastecimento da maioria das casas, a agua e 

52 O municipio foi criado pcla lei estadual dc n° 6.162, de 10.11.94, publicada no Diario Oficial n" 215, dc 

mcsma data. Essa lei dctcrmina ainda que, durante os primciros quatro anos. a Camara Municipal devcra sc 

conslituir dc novc vcreadorcs. a Prcfcitura nao podcra tcr mais que cinco Sccrclarias. assim como as 

despesas com pessoal ficam cstipuladas cm ale 50% da rcceita do municipio. 
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conduzida em toneis (grandes recipientes de material plastico ou metalico) 

transportados por tragao animal e em caminhoes-pipa, os quais encarregam-se de 

fornecer agua aos estabelecimentos comerciais de maior porte. 

Tratando-se de uma area da Pre-Amazonia e apresentando precarias 

condicoes infra-estruturais, e elevada a incidencia de doengas, como hanseniase, 

hipertensao, leishmaniose, malaria, tuberculose, verminoses e algumas micoses. 

0 atendimento da populagao e feito por meio de um hospital publico estadual, que 

dispoe de cerca de trinta e dois leitos; um hospital privado, com aproxidamente 

quarenta leitos, e um posto de atendimento da UFMA/FNS. 

No que se refere ao hospital publico, as condigoes de funcionamento 

sao precarias, tanto no aspecto material quanto na disponibilidade de pessoal 

qualificado. Em geral, sao designados dois medicos residentes em Sao Luis para 

trabalharem naquele hospital, sendo que esses profissionais revezam-se em 

intervalos de duas semanas. No entanto, esta escala nem sempre se cumpre, de 

maneira que ha ocasioes em que a populagao permanece sem a presenga dos 

medicos por periodos prolongados. 0 corpo de enfermeiros e constituido por 

profissionais geralmente residentes no povoado; ainda assim o atendimento fica 

prejudicado pela constante falta de material de consumo. 

No caso do hospital privado, talvez por forga das condigoes de oferta e 

procura, os pregos praticados sao elevados, de modo que tal circunstancia acaba 

se constituindo num entrave para o acesso da populagao de baixa renda aos 

servigos oferecidos. Nao sao incomuns os casos de emergencia em que as 

familias obrigam-se a vender os proprios lotes de terra para que possam obter 

atendimento medico. Por sua vez, o posto de atendimento do Projeto Buriticupu 

(UFMA/FNS), alem de atendimento ambulatorial esporadico, atualmente, presta 

assistencia a cerca de 40 pacientes de forma regular e cuida do controle de 

malaria, leishmaniose, tuberculose, hanseniase e hipertensao. 
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No setor educacional, a populagao conta, a nivel de primeiro grau, com 

duas escolas estaduais, uma das quais foi construida recentemente dentro da 

area urbana de Terra Bela, e uma municipal, sendo que esta trata-se de uma 

escola agricola. 0 ensino de segundo grau e atendido por duas escolas privadas. 

Dos servicos a disposicao da populagao, existem diversas oficinas, entre 

mecanica de automovel, borrachahas, eletronica, conserto de armas e 

ferramentas. 0 povoado conta tambem com duas agendas bancarias (Banco do 

Estado do Maranhao e Banco do Brasil), dois postos de servigos telefonicos, 

diversos dormitorios e dois hoteis de porte medio, sendo que um deles, 

pertencente a uma rede hoteleira da regiao, apresenta instalagoes relativamente 

confortaveis em comparagao com os padroes locais, oferecendo comodos com ar 

condicionado,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA frigobar e aparelhos de televisao. 

No que diz respeito aos espagos e as formas de entretenimento, a 

populagao nao dispoe, por exemplo, de pragas urbanizadas, mas a oportuna 

preservagao de um hectare da mata nativa, garante uma area verde no centra da 

cidade, frequentada principalmente pelos jovens para a pratica de variadas 

formas de lazer. Existem ainda tres campos de futebol, sendo que dois deles 

encontram-se na area urbana da Terra Bela. Nesses espagos, varias equipes 

competem anualmente, nas modalidades futebol de campo e futebol society. 

Nesses eventos, o assentamento e representado por dois times. Na cidade nao 

ha cinemas, mas a movimentagao observada na locadora de fitas de video sugere 

a existencia de alguns aparelhos de video nos domicilios. Bares e clubes de festa 

destacam-se por seu numero elevado e pela preferencia entre a populagao como 

formas de diversao e lazer. Ha ainda uma igreja catolica no povoado. Ja na area 

pertencente ao assentamento, os locais de culto religioso sao mais numerosos. 

Entre as atividades economicas desenvolvidas no municipio, destaca-

se o comercio, constituindo-se no principal empregador da mao-de-obra na zona 

urbana. Encontram-se varios pequenos e medios estabelecimentos varejistas 
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(incluindo-se venda de produtos para pecuaria, ferramentas agricolas e generos 

alimenticios), supeimercados, farmacias, restaurantes e lanchonetes, alem de 

algumas lojas peitencentes a grupos empresariais de alcance regional, 

particularmente nos setores de confecgao, moveis e eletrodomesticos. 0 comercio 

atacadista de generos alimenticios tambem mostra-se expressivo, principalmente 

aqueles estabelecimentos cujos proprietaries sao os chamadoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atravessadores. 

Destaca-se, tambem, a tradicional feira livre, que percorre as principals cidades 

da regiao, instalando-se no primeiro dia util de cada semana em Buriticupu, na 

qual se pode encontrar consideravel variedade de produtos, como utilidades 

domesticas, confecgoes e ferramentas agricolas, entre outros. 

As atividades de transformagao incluem algumas pequenas carvoarias 

e principalmente as serrarias, que chegam a trinta e cinco em toda a area do 

municipio, sendo cinco delas localizadas na zona urbana de Buriticupu, onde 

encontram-se tambem cerca de dez pequenas fabricas de moveis. O comercio de 

madeira ainda e relativamente intenso na regiao, mas ja demonstra uma 

tendencia de reducao correspondente ao nivel de degradagao das matas nativas 

em toda a Pre-Amazonia maranhense. As atividades agropecuarias possuem 

presenga expressiva na economia do municipio, embora os dados agregados nao 

estejam disponiveis, em fungao da emancipagao ter ocorrido recentemente. 

Estima-se que a produgao de generos alimenticios basicos encontra-se em 

ascensao, dada a transformagao em assentamentos de varias fazendas 

improdutivas, que no passado dedicaram-se a extragao madeireira. 

Por sua vez, a fazenda Terra Bela, um dos imoveis improdutivos 

transformados em assentamento, abrange uma area de localizagao privilegiada: 

seu perimetro estende-se por 12,6 km na margem direita da BR-222, no sentido de 

Santa Luzia para Agailandia, indo ate o encontro dessa rodovia com o rio 

Buriticupu. Deste ponto, segue por 15 km ate a confluencia deste rio com o 

Pindare, de onde percorre sua margem direita por mais 5,8 km, para em seguida 
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retornar ao ponto inicial na BR-222, numa distancia de 22,6 km, limitando-se com 

terras da gleba Lago Azul. Junto ao rio Pindare, a Terra Bela tern ainda sua area 

entrecortada pela .errovia Ponta da Madeira/Carajas. Esta localizagao pode 

representar num.) vantagem extraordinaria para o possivel escoamento da 

producao, assim como para o estabelecimento de comunicagao do assentamento 

com o mundo exterior. 

No total, sao 11.553 hectares de area, comportando uma associagao de 

diferentes tipos do solo, 5 3 com o relevo variando de piano a fortemente ondulado. 

Em relagao aos recursos hidricos, o imovel dispoe de um riacho, com 

aproximadamente 25 km, e duas lagoas, cujas extensoes atingem 1,5 e 10 km, 

respectivamente. No que se refere a cobertura vegetal, destaca-se que, a epoca 

da ocupagao, a maia nativa (parcialmente explorada) representava quase 2/3 da 

area, comportando diversas especies de arvores, como ipe, jatoba, camaru e 

tatajuba, entre outras, alem de uma fauna nao menos rica, da qual a anta, o tatu, 

o queixada, a capivara, a onga pintada, a paca, o veado e o macaco capelao sao 

exemplos. Do restante da area, uma parcela constituia-se de capoeira, que se 

originou da atividade de extragao madeireira mais intensa, enquanto a outra 

parte, cerca de 2.700 ha, encontrava-se ocupada por pastagem artificial. Com a 

introdugao de culturas agricolas, atualmente o que resta da mata nativa 

corresponde a mais ou menos 1/3 da area total. 

No que diz respeito as vias internas de acesso existentes na epoca da 

ocupagao, resumiam-se a alguns quilometros de estradas vicinais, em estado 

quase intransitavel. A energia eletrica disponivel atendia ao funcionamento da 

serraria e ao nucleo de habitagao, onde localizava-se a sede da fazenda. Apos a 

definigao legal do assentamento, no ano de 1995, os trabalhadores passaram a 

53 Tccnicos do INCRA. cncarrcgados da implantagao do projeto. idcnlificarani solos Podzolico Vcrmcllio 

Amarclo, Pod/.olico Vermelho e Concrccionarios Latcriticos. com capacidadc dc uso dc classc 50% 111. 30% 

IV c 20%VI (INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA (MA). 1995: 9). 

Analisc rcalizada pcla UFMA indicou fcrlilidadc variando dc regular a media, com recomendagao para 

planlio dc fcijao, mandioca c capim brachiaria. 
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buscar financiamento para eletrificagao rural e construgao de estradas, mas 

esbarravam na exigencia da contrapartida (a Associagao deveria arcar com 30% 

dos custos). Dois anos mais tarde, finalmente, estao sendo construidos cerca de 

30 km de estrada nao asfaltada e 12 km de eletrificacao, interligando os povoados 

do assentamento. 

De acordo com o parcelamento minimo previsto para o municipio (25 

hectares) e descontada uma area de 2,5 mil hectares (entre reserva e trechos 

inaproveitaveis), o INCRA estabeleceu que o imovel tern capacidade para assentar 

380 familias. Atualmente, devido ao processo de acomodacao dos assentados e, 

principalmente, a dinamica da demanda por terra na regiao, vem sendo 

caracterizadas uma zona rural, mais antiga, e outra de aglomeracao urbana. Esta 

ultima corresponde a uma area assim designada pela Associagao de Agricultores 

de Terra Bela, localizada proxima a sede de Buriticupu e que mede 30 hectares, 

na qual cada familia assentada na zona rural tern direito a um lote. 

A populagao dessa area vem crescendo por conta, tambem, da 

chegada de diversas familias de trabalhadores sem-terra que frequentemente se 

dirigem a Associagao em busca de um local de moradia. Neste caso, antes de 

concretizar a concessao, a diretoria procura averiguar a efetiva situagao dos 

demandantes, na tentativa de evitar que, eventualmente, familias que ja possuem 

terra se apossem de lotes com o objetivo de comercializa-los ou, por outro lado, 

que sejam atendidas pessoas a servigos dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA grileiros interessados em promover a 

reconcentragao de terra no dentro dos assentamentos da regiao. 5 4 

Em seu conjunto, as familias que se deslocaram para o assentamento 

Terra Bela apresentam uma consideravel diversidade no que se refere aos locais 

de procedencia. Entre as que se encontravam no processo de ocupagao inicial, 

54 Tccnicos do INCRA rclatam a existencia dc casos cm que o mcsmo individuo conscguiu adquirir. junto 

aos assentados. uma area superior a 660 hectares dc terra em tres projetos dc assentamento da regiao, sendo 

200 hectares cm Terra Bela. 
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muitas sao familias de maranhenses que foram expulsas das terras onde 

moravam anteriormente. Outras tantas sao formadas por imigrantes nordestinos, 

que a partir dos anos 50 comecaram a se transferir para o interior do Maranhao, 

fugindo dos prolongados periodos de seca. Em Terra Bela, destaca-se um grupo 

de familias cujo estado de origem e o Rio Grande do Norte, de onde partiram no 

inicio dos anos 50, tendo se fixado onde atualmente e o municipio maranhense de 

Vitorino Freire, ate meados de 1988. Estas familias integram um dos povoados de 

maior dinamica no assentamento, desenvolvendo experiencias coletivas a nivel 

da producao, alem de desempenharem papel decisivo na organizacao politica dos 

assentados, especialmente no que se refere a gestao da Associagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 10. TERRA BELA: FAMiLIAS CADASTRADAS 

PELOINCRA 

POVOADO N° FAMILIAS POPULACAO 

BURITICUPU 

CASA AZUL 

LAGOA DA AREIA 

NOVO HORIZONTE 

SANTA IZABEL 

TERRA BELA I 

TERRA BELA 11 

VILA SAO FRANCISCO 

15 82 

7 43 

26 130 

5 27 

3 25 

34 168 

11 43 

140 759 

TOTAL 241 1.277 

Fonlc: INCRA 

Examinando-se as fichas de Cadastro de Socios e Controle da 

Produgao, mantidas pela Associagao de Agricultores, pode-se perceber que o 

nivel de instrugao formal dos pais de familia assentados nao chega a constituir 

uma situagao grave, se comparado ao conjunto da populagao maranhense: cerca 

de 2/3 deles encontram-se na faixa de escolaridade entre 1 3 e 4 a series, 28% 

declaram-se alfabetizados, 2% cursaram a 5 a serie e apenas 5% declaram-se nao 

alfabetizados. O tamanho medio do grupo familiar e de cinco pessoas, sendo que 

o numero medio de filhos fica em torno de tres. Em relagao as familias que vem 

ocupando a parte urbana do assentamento, nao ha informagoes especificas que 
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possam dar conta de sua composicao, escolaridade media, etc. Todavia, uma vez 

que nao ha evidencias sugerindo o contrario, pode-se considerar que, em geral, 

essas familias nao diferem muito das demais que estao residindo em Terra Bela. 5 5 

Com a chegada das novas familias, um dos resultados tern sido o 

avanco da cidade para dentro do assentamento, com uma parte de sua area 

transformando-se, na pratica, em um bairro de Buriticupu. Nessa area, ja e 

possivel observar-se o surgimento de uma pequena estrutura no que se refere a 

atividades de comercio, oficinas, casas de diversao, escolas e espagos 

religiosos. 5 6 Entretanto, a dinamica que impulsiona este trecho do assentamento e 

a mesma que se encontra presente no novo municipio como um todo e, 

particularmente, na cidade de Buriticupu. Assim, a precariedade das condigoes de 

sobrevivencia e os desafios a serem enfrentados sao comuns aos dois lados da 

rodovia: a luta pela implantagao de um sistema de tratamento e distribuigao de 

agua, construgao de uma rede de esgoto, calgamento das vias publicas, 

construgao de areas de lazer, ampliagao e melhoria dos servigos de saude e 

educagao, criagao de alternativas de emprego, entre outras demandas tipicas de 

uma cidade que cresce sem obedecer a qualquer planejamento. 

55 Nao existem dados prccisos sobre o numero dc familias residentes na area. Oficialmcnlc. O INCRA 

cadastrou 241, cmbora rcconhcca que o numero cfctivo c superior, ao informar que. a cpoca do 

cadastramcnto, cerca dc 50 familias ficaram dc foram por nao aprcscntarcm documents pessoais ou por nao 

comparcccrcm ao local cstabclccido. O somatorio dcslcs numeros coincide com o quantitative dc familias 

que participaram da fundagao da Associagao logo apos a ocupacao. Por outro lado, os tccnicos encarrcgados 

da implantagao do projeto informant, cm scus rclalorios dc viagem. tcrcm encontrado aproximadamente 600 

familias na area, numero que sc aproxima das informacdes fornccidas pcla Associagao dos Agricultorcs dc 

Terra Bcla. Porlanlo. a amostra das fichas cxaminadas c corrcsponde a 10% das familias que, dc fato. 

residem no assentamento. 
56 Enconlram-sc diversos ponlos comcrciais varcjislas dc generos alimenticios c artigos domcsticos. assim 

como arma/ens dc venda a grosso: pequenos rcstauranlcs. lanclionctcs. churrascarias c barracas 

improvisadas para venda dc refcigocs c frutas; varios bares e um clubc dc feslas. dois campos dc futebol 

amador. Um dos dois poslos dc gasolina e o maior dos dois hotcis existentes no municipio tambem estao 

siluados na area urbana do assentamento: o comercio dc pegas para automovcis. lanlo novas quanto sucatas; 

oficinas mccanicas: uma oficina dc conscrlo dc armas leves; casas dc cultos afro-brasilciros e igrcjas catolica 

c protcstanlc; uma cscola estadual de 1° grau, com capacidadc para 1.300 alunos. c um circulo dc 

alfabctizagao dc adultos. 
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4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 3 Indicadores das Atividades Economicas dos Assentados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mesmo diante do longo impasse na legalizagao do imovel ocupado e 

sua transformagao em assentamento, os trabalhadores superaram as dificuldades 

iniciais e ampliaram suas atividades relativas a produgao. Partindo do cultivo de 

uma pequena area e da exploragao de uma serraria, os assentados de Terra Bela 

vem conseguindo expandir a produgao, inclusive com a incorporagao da criagao 

de gado bovinos. Nas segoes a seguir, objetiva-se discutir a situagao em que 

essas atividades economicas se encontram atualmente no assentamento. 

O beneficiamento de madeira 

Conforme destacou-se anteriormente, a exploragao da madeira de lei 

tornou-se uma atividade prioritaria para a maioria das empresas que se instalaram 

na regiao do Pindare, especialmente em torno do projeto de colonizagao da 

COMARCO, em Buriticupu, a partir dos anos 70. Em algumas fazendas, alem da 

comercializagao de toras, as etapas de beneficiamento da madeira foram 

intemalizadas. No que se refere ao caso da fazenda Terra Bela, trata-se de uma 

serraria relativamente bem equipada. Nas instalagoes dispoe-se, inclusive, de 

maquinario apropriado para a confecgao de produtos semi-acabados, como tacos, 

pegas para forro e assoalho. No inicio, os ocupantes da fazenda nao dispunham 

de mao-de-obra especializada nem experiencia administrativa para colocarem os 

equipamentos em operagao e manterem em funcionamento um negocio no ramo 

madeireiro. Por isso, optaram pelo arrendamento da referida serraria, o que se 

efetivou durante os dois primeiros anos da ocupagao. Entretanto, insatisfeitos com 

os resultados, os trabalhadores decidiram assumir o controle direto da atividade, 

aprendendo a operar e a administrar o negocio na base de tentativas e erros. 

Especialmente nos primeiros anos apos a ocupagao, a serraria 

constituiu importante fonte de divisas para o financiamento das despesas gerais 
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da Associagao e para o atendimento das carencias mais urgentes das familias 

ocupantes da Terra Bela. Ainda hoje, conforme ja se mencionou, a existencia da 

serraria desempenha esse papel. Apos o pagamento dos custos operacionais, a 

parte que resta da receita e destinada ao funcionamento da associagao (contas, 

equipamentos, mobilia, etc), custeio de viagens, doagoes a movimentos sociais, 

despesas com educagao e auxilio a familias em situagoes especiais. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 11. RECEITA AN UAL MEDIA DA SERRARIA 

(CR$ 1.00) FONTE Sciragcm 

Normal 

Scrragcm 

para Form 

Planagcm 

para Forro 

Venda dc 
Madeira c Ripa 

Venda 

de Carviio 

T O T A L 

ABSOLUTA 

PERCENTUAL 

65.501,45 12.359,02 5.142,00 6.654,20 947,00 

72 14 6 7 1 

90.603,67 

100 

Fonte: Associagao dos Agricultores de Terra Bela. 

A receita bruta da serraria tern se situado em torno dos R$ 90 mil 

anuais, dos quais uma parcela superior a 80% destina-se aos custos. Dessas 

despesas, a folha de pagamento representa quase 64%; agua, eletricidade e 

combustivel, 18%, sendo a mesma proporgao gasta em manutengao e pegas de 

reposigao. Dos 20% que representam a receita liquida, aproximadamente % 

destina-se a despesas com educagao (pagamento de professoras) e despesas 

comunitarias (auxilio aos associados); cerca dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 3A sao utilizados em outras 

despesas. 

Considerando-se apenas os empregados fixos, o quadro de pessoal da 

serraria compoe-se de 18 trabalhadores, todos exercendo fungoes especificas. 5 7 A 

remuneragao apresenta um teto de 3,5 salarios minimos (laminador), sendo que 

Esses trabalhadores fixos estao distribuidos nas scguintcs funcdes. bilolciro (1). circulciro (2). csquadrador 

(2), cslopadciro (2). guinchciro (1), laminador (1). planisla (1). pozciro (1), pranchciro (2). priquitciro (1), 

scrrador (1). vigia (1). administrador (1), tcsourciro (1). Apenas parte deles encontra-sc rcgistrada. 

obcdcccndo exigencia minima legal para o funcionamento da serraria. Ha ainda aqueles trabalhadores que 

sao rcquisitados csporadicamcntc para executarem tarcfas dctcrminadas, como c o caso dos arrumadorcs. nao 

cstabclcccndo vinculo dc cmprego com a serraria. 
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para as funcoes de gerente, tesoureiro e serrador, esta e fixada em 2,5 salarios 

minimos e 1,5 para as demais fungoes. 

Atualmente, o volume da madeira beneficiada na serraria situa-se em 

torno de 4.000 m 3, anualmente, o que representa cerca de 14,5 m 3 diarios. Esse 

volume e considerado pequeno no conjunto das serrarias que operam no 

Maranhao. De acordo com estimativas elaboradas por Feitosa (1994: 280), a faixa 

das pequenas serrarias compreende aquelas que beneficiam ate 15 m3/dia, as de 

porte medio atingem 25 m3/dia, enquanto as grandes situam-se entre 25 e 50 

m3/dia. Quanto a procedencia das toras que chegam a serraria de Terra Bela, 

estima-se que o equivalente a 60% do total pertence a comerciantes de madeira 

da regiao, enquanto os 40% restantes sao provenientes da propria area do 

assentamento. Neste ultimo caso, tambem e destinada prioritariamente a 

comercializagao; somente cerca de 10% tern como finalidade o atendimento direto 

de necessidades da populagao assentada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A criagao de gado 

A criagao de bovinos e outra atividade economica que os assentados 

de Terra Bela vem desenvolvendo recentemente. Trata-se de um projeto 

implementado a partir do inicio de 1996 e que, pela primeira vez, permitiu as 

familias moradoras deste assentamento o acesso ao credito de investimento do 

PROCERA.58 Proposto atraves da Associagao de Agricultores e tendo como 

agente financeiro o Banco do Nordeste Brasileiro, o projeto garantiu a um grupo 

de 59 familias, em sua primeira fase, financiamento para aquisigao de um rebanho 

de gado mestigo (totalizando 226 matrizes e 7 reprodutores) e para construgao de 

22 km de cerca de arame. O montante de credito contratado foi de R$ 95.319,00, 

58 Conslituido com recursos do Orcamcnto do INCRA c dos Fundos Constitucionais. o PROCERA 

(Programa Especial dc Credito para Reforma Agraria) destina-sc a financiar atividades dc cuslcio c 

investimento das familias assentadas. Atraves do rcpasse a cmprcsas do sistcma EMATER dc 2% do valor 

dc cada projeto financiado. o programa objetiva tambem garanlir assistencia tccnica sem custos adicionais 

para os assentados. 
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sendo 70% para aquisigao de matrizes, 5% para reprodutores e 25% para 

instalagoes. Para o reembolso sao previstas as seguintes condigoes: carencia de 

tres anos e quatro parcelas anuais, com juros de 12%, subsidiados em 50% caso 

sejam cumpridos os prazos de pagamento. 

A aquisigao do rebanho vem permitindo o aproveitamento da area de 

pastagem artificial existente na fazenda a epoca da ocupagao. Obedecendo 

recomendagao dos tecnicos da EMATER/MA (Empresa de Assistencia Tecnica e 

Extensao Rural do Maranhao), os produtores envolvidos no projeto estao 

introduzindo a forrageirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brachiaria na area de pastagem, em substituigao ao 

capim coloniao existente atualmente. 0 criatorio desenvolve-se de forma semi-

extensiva, em que os animais permanecem pastando livremente durante o dia, 

sendo recolhidos aos currais a noite. Algumas familias assumiram individualmente 

as tarefas de manejo de seus animais, mantendo-os nos respectivos lotes, o que 

acabou dispersando o rebanho inicial. Entretanto, aquelas familias que trabalham 

coletivamente na lavoura decidiram destacar um vaqueiro para cuidar do gado, 

que fica concentrado numa determinada area do assentamento, ocupando, dessa 

forma, menos espago e racionalizando mao-de-obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A produgao agricola 

Em seu conjunto, as atividades agricolas que sao desenvolvidas no 

assentamento Terra Bela mostram-se coincidentes com o calendario seguido 

pelos agricultores na maior parte do estado do Maranhao, dada a dependencia 

que essas culturas, sob as condigoes tecnicas vigentes, apresentam em relagao 

ao regime das chuvas. Em se tratando dos quatro produtos mais frequentes 

(arroz, milho, feijao e mandioca), somente no caso do feijao e que se observa 

pequena variagao entre as regioes do estado. Essa variagao esta associada ao 

fato de que em alguns lugares sao obtidas duas safras anuais. 
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Em geral, a produgao dos pequenos produtores agricolas - portanto, 

tambem daqueles que se encontram nos assentamentos - realiza-se de forma zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

consorciada, cultivando-se, no mesmo terreno e na mesma safra, diferentes 

produtos, sendo que a associagao entre o arroz e o milho e mais frequente. No 

caso da Terra Bela, estes produtos vem sendo cultivados desde o primeiro ano da 

ocupagao. Alem dessas, as culturas de feijao e de mandioca aparecem entre as 

de maior expressao, contando-se ainda com o plantio de abobora, abacaxi e 

hortaligas. Isto no que se refere as culturas de ciclo curto. Em relagao as de ciclo 

longo, observa-se que estas se encontram difundidas em menor escala, ocupando 

basicamente um espago domestico, no fundo dos quintals. Destaca-se a presenga 

de frutas, entre as quais estao banana, laranja, maracuja e coco. Estima-se que 

estas culturas ocupam uma area nao superior a 10 hectares em todo o 

assentamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 12. TERRA BELA: CALENDARIO AGRiCOLA 

PRODUTOS DESMATA 

MENTO 
PLANTIO CAPINA COLHE1TA 

Arroz 

Milho 

Feijao 

Mandioca 

Ago/Dcz Jan/Fev Mar/Abril Abr/Mai/Jun 

Jan/Fev - Jul/Agosto 

Mar/Abr - Jun/Julho 

Sct/Nov Out/Dcz Dc/./Jul (Apos 18 mcscs) 

Fontc: Associagao dos Agricultorcs dc Terra Bcla. 

Para a cultura do arroz, a Associagao dos Agricultores de Terra Bela 

estima que no primeiro ano da ocupagao foi plantada uma area de 45 hectares, o 

que corresponde a uma produgao aproximada de 104 toneladas de arroz. Em 

relagao a safra de 1996, a produgao foi superior a 750 toneladas, obtida numa 

area de 318 hectares. O plantio do milho, que, conforme ja se mencionou, ocorre 

juntamente com o do arroz, representou uma area de mais ou menos 20 hectares 

e uma produgao de 45 toneladas, no primeiro ano. No que se refere ao ano de 

1996, a area ocupada correspondeu a 250 hectares, com uma produgao de 482 

toneladas. O feijao, no primeiro ano, ocupou uma area bastante reduzida, mais ou 
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menos 5 hectares, resultando numa produgao inferior a 4 toneladas. Em relagao a 

safra 96, essa producao subiu para cerca 115 toneladas, correspondente a uma 

area plantada de 150 hectares. Quanto a mandioca, a area cultivada no primeiro 

ano foi insignificante. No ano de 1996, entretanto, ocupou cerca de 375 hectares, 

o que corresponde a uma produgao aproximada de 1,6 mil toneladas. 

QUADRO 13. TERRA BELA: PRODUCAO AGRJCOLA (1989 c 1996) 

PRODUTOS 1 9 8 9 1 9 9 6 VAR. DA PRODUCAO 
PRODUTOS 

ARKA (ha) PROD (t) AREA (iia) PROD, (t) ABSOL. (t) % 

ARROZ 4 5 1 0 3 . 9 3 1 8 7 5 0 , 0 6 4 6 . 1 6 2 1 . 8 

MILHO 2 0 4 5 . 0 2 5 0 4 8 2 , 2 5 1 5 , 0 1 . 1 4 4 , 4 

FEIJAO 5 3 , 8 1 5 0 1 1 5 , 2 1 1 1 . 4 2 . 9 3 1 , 6 

MANDIOCA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - 3 7 5 1 . 5 6 6 , 0 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

TOTAL 7 0 1 5 2 . 7 1 . 1 0 0 2 . 9 1 3 . 4 2 . 7 6 0 . 7 1 . 8 0 7 . 9 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fontc: Associacao dos Agricultores dc Terra Bela. 

As informacoes acima referem-se a estimativas elaboradas pelos 

dirigentes da Associacao de Agricultores de Terra Bela, com base na observacao 

empirica do cotidiano do assentamento. No ano de 1995, entretanto, foi realizada 

uma tentativa de acompanhamento mais sistematico da produgao, com a 

implantacao do Cadastro de Socio e Controle da Produgao. A partir desse 

registro, foi possivel a obtengao dos dados seguintes. Tomando-se um total de 58 

familias que preencheram e devolveram a ficha de cadastro, observa-se que 51 

realizaram o plantio no ano de 1995. A cultura do arroz foi efetivada por todas 

essas familias, sendo que cerca de 6% plantaram somente arroz; 57% plantaram 

arroz, feijao e milho; 16% plantaram arroz e milho; 11% plantaram arroz, feijao e 

mandioca; 2% plantaram arroz, milho, feijao e mandioca; 6% plantaram arroz, 

milho e mandioca, e finalmente 2% plantaram arroz, milho, feijao e abobora. A 

produgao dos quatro principals produtos obtida por essas familias foi de 429 

toneladas, numa area plantada de 190 hectares, conforme pode-se observar no 

quadro a seguir. 
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QUADRO 14. TERRA BELA: AMOSTRA DA SAFRA 

DE 1995 

PRODUTOS AREA 
(Hectare) 

PRODUCJAO 
(Tonclada) 

Arroz 9 2 , 5 0 2 1 7 . 8 0 

Milho 6 2 , 2 5 1 2 0 , 1 2 

Feijao 1 6 , 7 4 1 2 , 8 7 

Mandioca 1 8 . 7 5 7 8 . 3 0 

TOTAL 190,24 429,09 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonlc. Associacao dos Agricultores dc Terra Bela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Essas informacoes permitem uma comparacao entre as produtividades 

medias obtidas nas lavouras desses quatro produtos, no ambito do municipio de 

Santa Luzia, da regiao do Pindare e do estado do Maranhao, tomando-se como 

base dados da FIBGE. Assim, pode-se observar uma consideravel superioridade 

das medias verificadas no assentamento Terra Bela sobre as que foram 

apresentadas pelas demais instancias em questao. Somente no caso da 

mandioca e que a produtividade media obtida (4,2 t/ha) e inferior as demais, 

situando-se abaixo da metade das medias alcancadas no estado (8,5 t/ha), na 

regiao (10 t/ha) e no municipio (10 t/ha), ainda que, dentro do assentamento, tenha 

se encontrado uma localidade onde a produtividade (12 t/ha) supera todas as 

outras medias. Trata-se do povoado em que foi adotada a organizagao coletiva da 

produgao. A rigor, nao se pode atribuir a essa circunstancia a obtengao dessa 

produtividade mais elevada, mas, considera-se que a forma de organizagao tenha 

exercido uma fungao determinante para esse resultado. 

No que se refere a produtividade dos outros tres produtos, observa-se 

que as medias obtidas em Terra Bela sao acentuadamente superiores as demais. 

Em relagao ao estado, a regiao e ao municipio, a produtividade do arroz cultivado 

no assentamento Terra Bela apresenta-se, respectivamente, 72%, 73% e 57% 

maior. Em relagao ao milho, por sua vez, os diferenciais correspondem a 193%, 

203% e 221%, enquanto para o feijao foram obtidas medias 100%, 62% e 63% 

superiores. 
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QUADROzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 15. PRODUTOS ALIMENTARES BASICOS 

(Rcndiniento Medio: Kg/Ha) 

PRODUTOS ESTADO DO 

MARANIIAO 

REGIAO DO 

PINDARE 

MUNICIPIO DE 

SANTA LUZIA 
TERRA BELA 

(*) 
ARROZ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.362 1.358 1.500 2.354 

MILHO 659 636 600 1.929 

FEIJAO 383 473 469 768 

MANDIOCA 8.492 10.044 10.000 4.176 
Fontcs: F1BGE c Associacao dos Agricultores dc Terra Bela. 

(*) Dados rclativos a amoslra dc 10% das familias para a safra dc 1995. Os demais dados 

rcfcrcm-sc ao ano dc 1994. 

A explicagao da existencia desses diferenciais de produtividade 

encontra-se, em parte, vinculada as condicoes de fertilidade do solo. Ja foi 

mencionado que o territorio maranhense apresenta apenas algumas faixas de 

solo fertil, cuja utilizacao para fins agricolas nao depende de elevados 

investimentos. Essas faixas de terra ocorrem nas regioes de Imperatriz, Mearim e 

Pindare. O assentamento Terra Bela, ainda que a analise de solo nao confirme 

uma fertilidade privilegiada, encontra-se pelo menos nas proximidades dessas 

faixas ferteis, uma vez que esta localizado na regiao do Pindare. Por outro lado, o 

proprio carater geral dos assentamentos, que permite as familias produzirem em 

seguranga e para si mesmas, pode significar uma diferenga fundamental no que 

se refere aos esforgos empreendidos e aos objetivos da produgao. 

Considera-se, finalmente, a forma de organizar a produgao outro fator 

decisivo, visto que as medias obtidas na comunidade que adota o trabalho 

coletivo sao, geralmente, superiores as demais. A lavoura do arroz constitui 

excegao, pois o rendimento medio de 2,5 t/ha, atingido naquela comunidade, e 

superado pelas 2,8 t/ha verificadas em outra localidade. Mas, em relagao ao 

milho, a media de 2 t/ha apresentada na comunidade que trabalha de forma 

coletiva e acentuadamente maior que as demais, que oscilam entre 0,6 e 0,9 t/ha 

em outras localidades. O feijao, por sua vez, tern a maior parte de sua produgao 

realizada naquela comunidade, sendo que o rendimento obtido situa-se em torno 
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de 0,8 t/ha. No caso destas familias que trabalham coletivamente, e possivel que 

a forma de organizagao e a melhor fertilidade do solo juntem-se como elemento 

explicativo das referidas medias de produtividade, uma vez que o grupo de 

familias em questao, sendo numeroso e coeso, pode desfrutar de alguma 

prioridade no momento de reparticao dos lotes apos a ocupagao da fazenda. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Aspectos da comercializagao 

Considerando-se os dados da Associacao dos Agricultores e os precos 

ao produtor praticados no periodo da safra de 1996, e possivel estabelecer-se 

uma estimativa do valor bruto da produgao obtida em Terra Bela. A safra de arroz 

resultou em 750 toneladas e o prego alcangou R$ 200,00 por tonelada; o milho 

produzido atingiu 482,2 toneladas e foi vendido a R$ 100,00; a produgao de feijao 

foi de 115,2 toneladas e o prego chegou a R$ 500,00. De acordo com a safra de 

1.566 toneladas de mandioca, pode-se estimar a produgao de farinha em torno de 

522 toneladas, cujo prego alcangou R$ 300,00. Assim, tem-se valores estimados, 

que constam no quadro 16. 

QUADRO 16. ESTIMATIVA DO VALOR BRUTO DA 

PRODUCJAO AGRiCOLA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PRODUTO PRODUCAO (t) VALOR (R$) 
Arroz 

Milho 

Feijao 

Farinha de mandioca 

7 5 0 , 0 1 5 0 . 0 0 0 , 

4 8 2 , 2 4 8 . 2 0 0 , 

1 1 5 , 2 5 7 . 6 0 0 , 

5 2 2 1 5 6 . 6 0 0 . 

TOTAL 
1 . 8 6 9 , 4 4 1 2 . 4 0 0 

Fontc: Associacao dos Agricultores dc Terra Bela 

Nao se constitui novidade que a finalidade principal da produgao 

realizada pelos pequenos agricultores e garantir a subsistencia do grupo familiar, 

tanto pelo consumo por parte dos produtores diretos quanto pela troca de uma 
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parte dessa producao por determinados artigos basicos de que estes necessitam. 

Outra destinacao de parte da produgao e transformar-se em sementes para o 

plantio da safra seguinte. Assim, no caso de Terra Bela, os agricultores 

comercializam apenas parte da produgao, destinando a maior parcela para o 

consumo direto e para o estoque de sementes. 

Conforme estimativa dos dirigentes da Associagao, a parcela que e 

utilizada diretamente para subsistencia das familias situa-se entre 80 e 90 por 

cento da produgao total. Por sua vez, em termos de volume, e significativa a parte 

excedente as necessidades de autoconsumo do grupo familiar e que e vendida, 

em geral, com a finalidade de aquisigao de determinados outros bens de 

subsistencia nao produzidos pelos proprios agricultores. Considerando-se ainda 

as informagoes das liderangas locais, de que a colheita de arroz, milho e feijao 

ultrapassa 1.347 toneladas, no ano de 1996, entende-se que o montante 

potencialmente destinado para a comercializagao situa-se entre 135 e 270 

toneladas de graos. Juntando-se a esse montante a parte correspondente a 

farinha, que se situa entre 52 e 104 toneladas, estima-se um volume que pode 

alcangar mais de 370 toneladas de produtos agricolas comercializadas pelos 

assentados de Terra Bela em 1996. 

Ao se considerar cada uma das familias assentadas, aquele volume de 

comercio mostra-se pulverizado, representando uma renda bruta media muito 

pequena. Mesmo aquelas familias que tern conseguido progressos nas praticas 

coletivas no que se refere a produgao, no momento da comercializagao, 

costumam proceder igualmente as demais familias do assentamento, realizando a 

venda de maneira individualizada. Sob essa circunstancia, apesar de obterem 

vantagens ao se organizarem para produzir coletivamente, na negociagao 

isolada, terminam enfraquecendo seu poder de barganha diante dos atacadistas. 

Entretanto, para os comerciantes que adquirem a produgao a grosso, esse 

montante apresenta-se de forma concentrada, proporcionando um outro 
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resultado, principalmente em fungao do diferencial de pregos atingido entre a 

compra junto aos produtores diretos e a venda aos consumidores finais, conforme 

se observa no quadro a seguir. 

QUADRO 17. PRECOS DOS PRODUTOS AGRiCOLAS 

PRODUTO PRECOS MEDIOS POR KG (RS) DIFERENCIAL 

(%) 

PRODUTO 

Produtor Consumidor 

DIFERENCIAL 

(%) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Arroz 0.20 0.50 150 

Milho 0.10 0,25 150 

Feijao 0,50 1,00 100 

Farinha 0,25 0.50 100 

Fontc: Associacao dos Produtores dc Terra Bela. 

Especialmente, a precariedade das condicoes de armazenamento e de 

transporte, alem da carencia de credito oficial, implica o atrelamento desfavoravel 

do agricultor aos interesses do comerciante. Na ausencia de uma estrutura de 

armazenamento que permita ao agricultor aguardar o momento mais apropriado 

para vender a produgao, o atravessador encontra uma situagao favoravel para 

oferecer o menor prego, o prego do pico da safra. A nao disponibilidade de 

veiculos de carga motorizados e os obstaculos representados pelas condigoes de 

acesso aos locais de produgao tambem deixam aos agricultores poucas 

alternativas quanto as possibilidades de comercializagao: conduzir a produgao em 

lombo de jegue ou, o que ocorre na maioria dos casos, entrega-la ao comerciante 

na beira da roga. Por outro lado, os entraves burocraticos ou de natureza 

financeira, que impedem o acesso ao credito em condigoes propicias, a epoca do 

plantio, tornam ainda mais diffcil a realizagao da lavoura e, frequentemente, 

significam a necessidade de vender previamente a produgao, antes mesmo do 

plantio. Circunstancias como essas conduzem a um mesmo resultado: manter em 

baixos patamares os pregos pagos ao produtor direto, favorecendo o comerciante 

intermediary. 
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4.4 Limites e Perspectivas da Consolidagao do Assentamento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De um modo geral, considera-se que a efetivagao do assentamento 

permitiu o acesso estavel a terra, que e uma condigao necessaria para a 

sobrevivencia dos trabalhadores rurais enquanto produtores familiares. Contudo, 

os problemas enfrentados em relagao a produgao tern se mostrado, em sua 

maioria, semelhantes aos que atingem os demais produtores familiares que ja 

possuiam terra. Nas segoes seguintes, objetiva-se discutir esses problemas e 

quais as perspectivas de superagao que se colocam atualmente para os 

assentados de Terra Bela, diante das transformagoes que se processam na 

regiao, particularmente no que diz respeito a emancipagao do municipio de 

Buriticupu. 

O Carater das tecnicas de produgao 

As tecnicas que os assentados de Terra Bela utilizam em seu processo 

de trabalho sao, basicamente, as mesmas presentes no contexto da pequena 

produgao no Brasil, principalmente nas regioes Norte e Nordeste. A preparagao 

do solo, por exemplo, consiste na derrubada da cobertura vegetal com o auxilio 

de ferramentas como foice, facao e machado; uso do fogo para queima do mato 

derrubado; retirada manual dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA coivara ou sobras de madeira queimada. Uma vez 

realizado o plantio, efetua-se, uma ou duas vezes, a capina para combater a 

proliferagao de ervas daninhas. Se, por um lado, sao essas as tecnicas que mais 

facilmente se encontram ao alcance dos lavradores, devido as condigoes 

concretas em que vivem, por outro lado, os resultados obtidos a partir de tais 

procedimentos apresentam alguns aspectos que, alem de trazerem implicagoes 

prejudiciais aos ecossistemas locais, tendem a contribuir para a reprodugao da 

precariedade das condigoes de sobrevivencia dos proprios produtores. 
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Um aspecto polemico apresentado pelo uso do fogo para eliminar a 

cobertura vegetal refere-se ao fato de que, em determinadas areas, os recursos 

naturais existentes (fauna e cobertura vegetal, incluindo-se madeira de lei, frutos 

e plantas medicinais) representam um valor potencialmente superior aquele que 

se obtem com a transformacao dos mesmos em produtos agrfcolas. Por outro 

lado, juntamente com a acao de grandes fazendeiros e com as queimadas 

criminosas, a preparacao dos rocados pelos pequenos agricultores contribui de 

modo significativo para a poluicao da atmosfera, atraves da emissao de fumaca, 

especialmente na regiao amazonica. Essa situacao revela ainda mais a 

inadequagao das tecnicas predominantes no conjunto da pequena producao 

agricola. 

Outra consequencia do processo de trabalho dominante na pequena 

produgao agricola, em sua forma tradicional como a que se pratica no Maranhao, 

manifesta-se em uma progressiva queda da fertilidade do solo, provocada pela 

transformacao da cobertura vegetal em cinza. E isto se verifica num contexto em 

que ainda esta presente na concepgao de significativa parcela dos lavradores a 

crenca de que a queimada contribui para elevar a fertilidade do solo. De fato, em 

se tratando do primeiro plantio, a queimada resulta na transformacao da materia 

organica em minerals (principalmente, potassio), os quais funcionam como 

nutrientes para a plantagao, obtendo-se um rendimento relativamente satisfatorio. 

Todavia, esta situacao e transitoria, pois, uma vez consumidos, esses nutrientes 

tendem a se reduzir apos a efetivagao das primeiras lavouras, tornando-se 

gradativamente insuficientes para garantir as safras subsequentes. 

Diante da redugao do grau de fertilidade do solo, colocam-se para os 

lavradores duas possibilidades mais imediatas, no sentido da manutengao da 

produtividade: proceder a corregao do solo ou abandonar aquela area e efetuar 

novo desmatamento. Entretanto, dado que os elevados custos de uma eventual 
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corregao mostram-se inacessiveis ao conjunto dos pequenos agricultores, resta-

t e s , concretamente, a opgao de fazerem seus rocados utilizando-se de novas 

faixas de terra, ano apos ano. 

Evidentemente, a pratica itinerante obedece uma racionalidade, que se 

refere a um contexto caracterizado pela disponibilidade de terras para serem 

incorporadas pelos lavradores as atividades produtivas. Nessa circunstancia, 

alias, nao e essencial o fato de essas terras serem devolutas ou ja se 

encontrarem sob regime da propriedade privada - ainda que no primeiro caso os 

resultados de sua utilizacao possam ser favoraveis aos produtores diretos e no 

segundo caso, aos proprietaries. 0 fundamental para a continuidade do sistema e 

que novas faixas de terra sejam efetivamente ocupadas pela produgao dos 

lavradores. A condigao, pois, e que, tomada em comparacao com o tamanho da 

populacao demandante, a limitacao do territorio disponivel nao se constitua 

empecilho ao desenvolvimento da produgao. 

A observancia dessa condigao mostra-se ainda mais imperativa 

quando se trata de areas de assentamentos, cujas dimensoes sao delimitadas e, 

portanto, a produgao necessita se efetivar dentro dos limites preestabelecidos. 

Logo, mantendo-se inalteradas as tecnicas tradicionais de produgao, as 

possibilidades de crescimento estao condicionadas pelo grau de intensidade com 

que os produtores necessitam utilizar, num dado periodo, as faixas de terra 

disponiveis. 

De certo, quando os rendimentos obtidos com a exploragao do lote nao 

sao o suficiente para o sustento do grupo familiar, uma das altemativas mais 

imediatas e a venda da forga de trabalho de alguns membros da familia fora do 

assentamento. A existencia dessa possibilidade exige, entretanto, uma ressalva a 

determinados aspectos, pois naquelas regioes onde ha uma relativa 
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concentracao de assentamentos que enfrentam dificuldades identicas, essa 

alternativa, quando existe, nao e muito significativa. Nesses casos, resta a 

procura de trabalho em lugares distantes. Por outro lado, em se tratando 

particularmente da regiao do Pindare, a desativagao de alguns empreendimentos 

em fungao do relativo desinteresse que os grandes empresarios comegam a 

demonstrar pelas areas ja devastadas e que estao sujeitas a conflitos, significa 

uma redugao ainda maior nas possibilidades de emprego sazonal fora dos 

assentamentos. Esse e, pois, o panorama que se configura na regiao do Pindare 

e que se coloca como um elemento a ser considerado pelos assentados, 

inclusive os de Terra Bela, em suas tomadas de decisoes. 

Retornando a consideragao das tecnicas de produgao tradicionais, ao 

se evidenciar o caso do assentamento Terra Bela, constata-se que a escassez de 

registros nao permite que se estabelega uma observagao detaihada, abrangendo 

a evolugao da produgao agricola ao longo dos anos. Contudo, a partir dos dados 

disponiveis, uma comparagao entre as safras de 1989 e de 1996 demonstra que 

houve expressivo aumento na produgao de todos os produtos. Tomando-se como 

exemplo tres das principals lavouras, pode-se verificar que a do arroz resultou 

num acrescimo superior a 620%, a produgao de milho cresceu aproximadamente 

1.145% e a do feijao foi aumentada em mais de 2.930%. Entretanto, a despeito 

desse crescimento que se verifica no volume da produgao, nao se constata 

qualquer aumento significativo no rendimento por hectare plantado. No caso do 

arroz registrou-se uma ligeira elevagao de 2%. Destaca-se ainda que, em relagao 

ao feijao (talvez por apresentar uma produgao discreta em 1989, foi a safra que 

mais cresceu em 1996), registra-se praticamente a mesma produtividade, 

variando 1,05%. Por sua vez, o milho sofreu uma queda de 14,3% na produgao 

por hectare. Desse modo, o acrescimo verificado nao teria sido possivel sem uma 

proporcional incorporagao de novas faixas de terra para o plantio. 
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QUADRO 18. TERRA BELA: EVOLUCAO DO 

RENDIMENTO MEDIO (Kg/Ha) 

PRODUTO 1989 1996 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Arroz 

Milho 

Feijao 

2.309 2.358 

2.250zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1.929 

760 768 

Fonlc: Associacao dos Agricultores dc Terra Bela. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ate o momento, as possibilidades de crescimento da produgao em 

Terra Bela vem efetivando-se segundo a mesma logica que caracteriza o 

conjunto da pequena produgao agricola no estado do Maranhao, ou seja, para 

apresentar acrescimo no volume da produgao, a atividade exige a utilizagao de 

novas faixas de terreno. Em se tratando de um assentamento, dado que seus 

limites territoriais sao previamente conhecidos, talvez seja ainda mais presente a 

nogao dos agricultores sobre a escolha das mais ferteis faixas de terra para 

utiliza-las primeiramente e so apos o esgotamento destas e que passam a 

incorporar progressivamente as menos ferteis. Em se admitindo a pertinencia 

desta consideragao, pode-se sugerir que, naquelas areas de assentamento em 

que se operam as condigoes tecnicas tradicionais, sera necessaria a 

incorporagao de faixas de terreno cada vez mais extensas para compensar a 

progressiva queda na produtividade. 

No caso do assentamento Terra Bela, ha que se destacar ainda o 

crescimento relativamente rapido da populagao residente, embora grande parte 

desta se concentre na faixa dos 30 hectares destinados a expansao do povoado. 

Das 291 familias que trabalhavam na area nos anos de 1988/89, passou-se para 

um total de aproximadamente 500, no ano de 1996. Esse aumento populacional 

verifica-se num movimento de atragao que a perspectiva de criagao do municipio 

de Buriticupu vem exercendo na regiao; para as familias de trabalhadores rurais 

expulsas da terra em outras regioes do estado, buscar novas oportunidades de 

vida em um municipio recem-emancipado e incorporar-se como produtores 
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agricolas num assentamento, coloca-se como uma alternativa preferivel a 

migracao para os centros urbanos. 

Considerando-se sua dimensao economica, o resultado imediato 

desse crescimento populacional traduz-se num correspondente aumento da 

pressao sobre os recursos naturais existentes na area, uma vez que serao 

exigidos continuos acrescimos de produgao para prover de alimentos um maior 

numero de habitantes. Como desdobramento, parcelas de terra ainda maiores 

sao incorporadas a produgao, num contexto de potencial redugao da 

produtividade, avangando-se, assim, de forma mais rapida sobre o trecho de 

mata que resta na area do assentamento. 

Na realidade, em relagao nao so ao caso de Terra Bela, mas ao 

conjunto dos assentamentos em que os trabalhadores anteciparam-se a agao do 

Estado, o primeiro avango sobre a mata nativa ocorre por conta da atuagao dos 

madeireiros da regiao. Imediatamente a ocupagao das terras, dadas as 

dificuldades enfrentadas pelos ocupantes, esses comerciantes procuram 

negociar de forma vantajosa, comprando a madeira de lei a pregos simbolicos. 

Essa situagao agrava-se a medida que os orgaos governamentais exercem forte 

pressao sobre as familias ocupantes a fim de que estas abandonem as areas em 

litigio, apelando, entre outros expedientes, para a negagao de qualquer forma de 

assistencia oficial. Assim, naquelas ocupagoes onde e acentuada a escassez de 

recursos hidricos, as familias dependem dos caminhoes madeireiros nao 

somente para adquirirem mantimentos, mas sobretudo, para o abastecimento 

d'agua. Assim, a posigao vantajosa que se cria para os comerciantes de madeira 

fica explicita, de maneira que estes adquirem amplo poder para o 

estabelecimento das condigoes de troca daquilo que os ocupantes dispoem de 

imediato para atender suas necessidades de subsistencia. Esse processo 

prolonga-se, pelo menos, ate a realizagao da primeira colheita. 
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Passados os momentos iniciais, que geralmente culminam com a 

extragao de toda madeira de lei que a mata ainda dispoe, coloca-se para os 

agricultores a progressiva necessidade de avangar o desmatamento para 

continuagao do cultivo de alimentos. Todavia, este segundo avango sobre a 

mata, com utilizagao da queimada como tecnica de limpeza, acaba assumindo 

carater definitive 0 resultado e a transformagao da mata em capoeira, que 

necessita de um determinado periodo de descanso para se reconstituir 

parcialmente e, entao, ser reincorporada de forma satisfatoria a atividade 

produtiva. Se o aumento da pressao demografica sobre a area disponivel 

significar uma utilizagao de toda a reserva de terra num intervalo de tempo menor 

que o necessario para que as faixas em descanso reconstituam suas condigoes 

de fertilidade, muito provavelmente a populagao do assentamento enfrentara 

dificuldades cada vez mais graves, no sentido de produzir o suficiente para 

garantir o proprio sustento. 

Em se tratando do assentamento Terra Bela, em particular, o aumento 

populacional ja se constitui um elemento relevante. Atualmente, excluindo-se a 

area urbana do assentamento, bem como os trechos inaproveitaveis e de reserva 

designados pelo INCRA, a densidade situa-se em torno de uma familia para cada 

faixa de 18,9 hectares, embora a repartigao efetiva da terra compreenda lotes tres 

diferentes dimensoes: 20 ha, 30 ha e 50 ha, respectivamente. Ainda que se 

observe o fato de que o destino da maioria das novas familias acolhidas no 

assentamento e a area urbana, nao se pode subestimar o crescimento vegetativo 

das familias que atualmente trabalham na zona rural. 5 9 Ao longo dos anos, esse 

potencial crescimento da populagao tende a se transformar em aumento da 

demanda por terra, podendo, entao, se verificar um progressive fracionamento 

dos lotes. Se esta circunstancia ocorrer de forma continua, o tamanho dos lotes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

59 Conforme ja foi mencionado, numa amostra dc 10% das familias rcsidcnlcs cm Terra Bela rcvclou-sc uma 

media dc Ires filhos por familia, havendo casos individuiais cm que esse niimcro era dc novc filhos. A 

cxislcncia dc varios casais jovens que ainda nao possuiam filhos, ao mesmo tempo em que contribuiu para 

que sc rcgistrassc cssa media rclalivamcntc baixa para os padrocs rurais, rcprcscnta tanibcin uma 

possibilidadc dc aumento populacional no medio prazo. 
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podera sofrer redugoes tao significativas a ponto de, adicionadas aos problemas 

de fertilidade do solo, tornarem a produtividade insuficiente para que se possam 

reproduzir as condigoes de subsistencia das familias residentes. 

O cenario acima assume aspectos ainda mais representatives quando 

se considera que a reproducao das condigoes de subsistencia nao deve se 

constituir no objetivo unico das familias assentadas. Para alem dessa 

perspectiva, as familias podem, com seu trabalho, conquistar melhores condigoes 

de vida e desenvolvimento. Nesse sentido, o nao atendimento de suas 

necessidades elementares, implicaria tambem desperdigar as possibilidades que 

se colocam para os agricultores de Terra Bela no processo de crescimento do 

recem-criado municipio de Buriticupu, conforme discute-se no item a seguir. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A emancipagao de Buriticupu e as possibilidades de expansao da 

demanda agregada 

A recente transformagao do antigo distrito de Buriticupu em municipio, 

ocorre num momento em que a ocupagao da fazenda Terra Bela, apos longo 

periodo de luta, define-se legalmente, implantando-se o projeto de assentamento. 

Para a populagao em geral, o desmembramento pode representar, sobretudo, a 

conquista de autonomia politica e administrativa para definigao das possibilidades 

de construgao da trajetoria de crescimento do municipio. Para os produtores de 

alimentos na regiao e, particularmente, para as familias assentadas em Terra 

Bela, esse processo representa, tambem, perspectivas de expansao de mercado 

para seus produtos e, portanto, chance de se desenvolverem juntamente com o 

municipio. 

A potencial expansao do mercado de generos alimenticios, trata-se de 

um dos aspectos inerentes ao crescimento da cidade Buriticupu. As trocas em 

BIBLlOTECAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ PRAi 
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geral, alias, tendem a ser estimuladas. Assim, vao surgindo as atividades 

necessarias ao atendimento das demandas da populagao; aos poucos, vao se 

instalando pequenos e medios estabelecimentos comerciais para ofertar bens e 

servigos. No que se refere ao abastecimento de produtos alimentares de origem 

agricola e pecuaria, a existencia de diversos fornecedores na regiao pode 

significar uma situagao favoravel para a garantia da oferta e do equilibrio dos 

pregos. Nesse contexto, os fornecedores que conseguirem colocar os produtos no 

mercado com menores custos, evidentemente, poderao praticar precos mais 

competitivos e ocupar maiores espacos. 

Aos agricultores do assentamento Terra Bela, por sua localizagao 

privilegiada em relagao a sede do municipio, colocam-se, em principio, as 

condigoes proplcias para o abastecimento desse mercado. Por outro lado, as 

familias que residem em Terra Bela e nos demais assentamentos da regiao 

representam uma importante parcela de consumidores para o comercio varejista 

de Buriticupu. Essa condigao, alias, nao se revela somente pelo numero de 

familias, mas, sobretudo, em fungao de serem familias de produtores agricolas 

que, portanto, apresentam relativa capacidade de demanda. Ainda que suas 

disponibilidades monetarias sejam pequenas, essas familias encontram-se numa 

situagao mais favoravel, comparativamente ao conjunto das familias residentes na 

sede do municipio, que nao so estao separadas dos meios de produgao, como 

nao dispoem de oportunidades de emprego de sua forga de trabalho. E, pois, no 

comercio de Buriticupu que os agricultores residentes no assentamento Terra 

Bela adquirem as ferramentas e insumos utilizados na lavoura, os utensilios 

domesticos, artigoa do vestuario, remedios, bens alimenticios beneficiados ou 

industrializados e servigos em geral. Assim, enquanto consumidores, os 

assentados participam diretamente da dinamica de trocas que se desenvolve no 

municipio. 
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Essa participagao pode ser mais efetiva para o conjunto das familias 

assentadas na medida em que estas venham a se inserir no processo de troca 

prioritariamente enquanto ofertantes. Conforme ja se discutiu, as vantagens 

locacionais sao consideraveis. Nesse sentido, ainda que produzam em condigoes 

tecnicas tradicionais, os agricultores de Terra Bela poderao colocar seus produtos 

no mercado a um custo inferior aos demais produtores que operam sob condigoes 

tecnicas semelhantes. Essa circunstancia permite um movimento que apresenta, 

ao mesmo tempo uma situagao favoravel para os dois lados: na perspectiva dos 

consumidores, significa pregos mais baixos e, para os assentados, elevagao de 

seus ganhos. Esse resultado pode ser esperado considerando-se que os atuais 

diferenciais de pregos apropriados peloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA atravessadores sao extremamente altos, 

de maneira que ha espagos para uma consideravel redugao nos pregos finais com 

vantagens para o produtor, caso seja. eliminado o comerciante atacadista 

intermediario. Por outro lado, entretanto, sendo um dado a tendencia ao 

crescimento da populagao interna e se os assentados comegarem, por conta 

disso, a enfrentar dificuldades para garantir o proprio sustento, podera ser 

desperdigada a oportunidade de consolidagao dos agricultores de Terra Bela 

como fornecedores preferenciais do mercado local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Diversificagao das atividades produtivas 

Sem duvida, o processo de superagao das dificuldades tecnicas que 

vem sendo enfrentadas pelos assentados exige uma complexa composigao em 

que se articulam diversos elementos, conforme as caracteristicas dos diferentes 

contextos particulares. Em se tratando do assentamento Terra Bela, uma das 

alternativas possiveis trata-se da diversificagao da produgao. Nesse sentido, as 

familias assentadas estao experimentando a expansao de suas atividades 

atraves da criagao de gado bovino. Em item anterior, ja se mencionou que esse 

projeto vem sendo implementado com recursos do Procera e assessoria da 



1 5 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EMATER. Mencionou-se tambem que o rebanho constitui-se de animais sem 

melhoramento genetico. 

No que se refere a ocupagao de mao-de-obra, uma vez que nao sao 

adotadas tecnicas de manejo especiais, a atividade de criagao de bovinos 

apresenta, entre suas peculiaridades, a exigencia de um reduzido numero de 

trabalhadores permanentes para cuidar do rebanho - o que pode significar um 

aspecto favoravel, na medida em que se considera que mais pessoas 

permanecem liberadas para a execucao de outras tarefas. 6 0 Todavia, em Terra 

Bela, nao se trata de um projeto direcionado para um objetivo especifico, de 

produgao de carne ou leite, cuja finalidade fosse o abastecimento do mercado 

local. Enquanto o projeto oficial refere-se a criacao de gado para corte, os 

assentados revelam que a finalidade e a produgao de leite. Observando-se a 

composigao da aquisigao efetuada (233 femeas e 7 machos) e a previsao feita 

pela EMATER, ao projetar a evolugao do rebanho, de que os machos deverao ser 

descartados e as femeas incorporadas ao plantel, pode-se inferir que a fungao 

principal da atividade no assentamento sera produzir leite para consumo 

domestico. Entre os assentados que participam da primeira fase do projeto, 

percebe-se tambem uma certa propensao para manter o gado enquanto reserva 

de valor, explicitada no desejo de tornar-se proprietario. 

Uma vez desenvolvida na sua forma semi-extensiva, a criagao de 

bovinos implica a ocupagao de uma determinada area em separado das zonas de 

cultivo de alimentos. Atualmente, essa separagao estabelece-se pela localizagao 

das areas utilizadas para as diferentes atividades. Desta maneira, embora a 

criagao de gado justifique-se plenamente enquanto forma de aproveitamento das 

pastagens artificiais ja existentes na gleba a epoca da ocupagao, a necessidade 

de manutengao de faixas de isolamento entre as duas atividades pode zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

60 Essa possivel vantagcin foi parcialmcnlc rcduzida com a fragmcnlacao do rebanho promovida por algumas 

das familias participanics do projeto. 
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representar uma potencial redugao da area agricultavel. Caso venha tornar-se 

indispensavel a incorporagao das referidas faixas de isolamento as atividades 

agricolas, a separagao podera ser feita atraves de cercas. Mas, essa alternativa 

implicara o aparecimento de custos adicionais, relacionados tanto a implantagao 

quanto as tarefas de manutencao do cercado. 

Dado o carater semi-extensivo do manejo adotado, as possibilidades 

de expansao do rebanho encontram-se definidas, em ultima instancia, pelos 

limites da faixa ja ocupada pela pastagem artificial, a menos que se venha admitir 

a expansao da atividade sobre as areas aptas para a lavoura. A dimensao da 

area ocupada pela pastagem, estimada em 2.700 hectares, e suficiente para 

evitar que o aumento do rebanho constitua, neste momento, uma preocupacao 

para os assentados, dado que essa area suportaria ainda um efetivo ate 8 vezes 

maior que o atual. Entretanto, caso a expansao da criagao extensiva de bovinos 

venha exigir maior espaco, a ponto de ocupar parte das terras que sao passiveis 

de utilizagao para o plantio, sera necessario que os assentados estabelegam 

criterios de avaliagao custo/beneficio para, assim, decidirem por sua viabilidade, 

especialmente se o objetivo prioritario vier a ser a comercializagao. Contudo, 

mantida a condigao de que seja possivel seu desenvolvimento nos limites das 

areas de pastagem preexistentes, o criatorio do gado bovino apresenta-se como 

uma alternativa viavel para o incremento da renda dos assentados, ainda que a 

sua finalidade circunscreva-se ao autoconsumo e, portanto, nao venha a se 

direcionar para o atendimento do mercado local. 

Outra atividade que vem sendo desenvolvida no assentamento Terra 

Bela refere-se ao funcionamento da serraria. Do mesmo modo que a criagao de 

gado, a utilizagao da serraria justifica-se como forma de aproveitamento das 

instalagoes alienadas no processo de aquisigao da fazenda. Atualmente, as 

atividades restringem-se ao beneficiamento de madeira, pois, embora a serraria 
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esteja equipada para fabricar determinados produtos, algumas maquinas 

encontram-se danificadas. 

Enquanto alternativa de diversificagao das atividades economicas de 

longo prazo, a operational izagao da serraria representa uma situagao delicada 

para o assentamento, quer no que se refere a aspectos administrativos quer no 

que diz respeito ao fato de inserir-se num ramo de atividade que contribui 

diretamente para a devastagao das florestas. A justificativa principal para o 

funcionamento da serraria nao se trata da extragao de lucro, e sim do 

atendimento de necessidades do assentamento com a receita liquida obtida. 

Entretanto, os custos operacionais sao elevados, consumindo mais de 4/s da 

receita bruta. Alem disso, as necessidades relativas a doagoes aos movimentos 

sociais, a deslocamento de diretores, entre outras despesas, tern sido bastante 

frequentes, exigindo o consumo da maior parte da receita liquida. Desse modo, 

resta uma parcela reduzida que e destinada para pagamento de professoras e 

auxilio direto a familias. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

QUADRO 19. UTILIZACAO DAS RECE1TAS DA SERRARIA 

( R $ I.()()(),()()) 

GASTO Pag to. dc 

Pcssoal 

Rcposit,fm c 
Manutcncao 

Aj>ua,Elctr. 
Olco Comb. 

Outras 
Despesas 

Pagto. dc 
Prop*. 

Desp. Co 
inunitarias 

TOTAL 

(*) 

ABSOLUTO 47,3 13,5 13,1 13.1 2,1 2,0 91,1 

PERCENTUAL 51,9 14,8 14,4 14,4 2,3 2,2 100 

Fonlc: Associacao dos Agricultores dc Terra Bela. 

(*) O total das despesas e superior a receita da serraria porquc consomc tambem a receita provenicnte das 

mcnsalidadcs do quadro dc associados. 

No que diz respeito ao carater da atividade, mantidas as condigoes 

atuais de funcionamento, a serraria coloca os assentados numa posigao 

incomoda em relagao as lutas pela preservagao das florestas e dos ecossistemas 

em geral. Mais do que esse aspecto, porem, o que faz da serraria uma alternativa 

comercial apenas provisoria e imediata para os assentados de Terra Bela e a 
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propria situagao em que se encontra hoje a regiao do Pindare. A acentuada 

devastagao da mata nativa na regiao implica uma tendencia a redugao das 

atividades nas serrarias e, portanto, da demanda pelos servicos de 

beneficiamento, que sao responsaveis por mais de 90% das receitas (incluindo-se 

a serragem normal e a serragem e planagem para forro), no caso da Terra Bela. 

A possibilidade de reflorestamento (que esta colocada nos grandes projetos de 

desenvolvimento com a finalidade de atender a produgao de ferro-gusa e de 

celulose), alem de nao ter se concretizado de forma expressiva, nao poderia 

representar nenhuma sobrevida as serrarias da regiao, quer pela finalidade 

especifica quer porque as empresas disporiam de sua propria estrutura de 

transformagao da madeira. 

E possivel que ainda reste uma opgao para a manutengao da serraria 

de Terra Bela no longo prazo. Considera-se que essa opgao poderia se delinear 

se os assentados, por um lado, passassem a trabalhar com a extragao seletiva no 

trecho de mata nativa existente no assentamento e, por outro lado, conseguissem 

redimensionar a aplicagao das receitas e o sistema de operagao da serraria, 

incluindo, se fosse o caso, um esforgo de recuperagao das maquinas que se 

encontram fora de uso, para diversificar a oferta de servigos. Em outras 

circunstancias, o desgaste do maquinario e a redugao da demanda, acrescidos 

de provaveis pressoes sobre o carater antiecologico da atividade, poderao 

resultar no fechamento da serraria de Terra Bela. 

Evidentemente, enquanto possibilidade, existem varias outras 

alternativas de diversificagao da produgao que se colocam para os assentados 

de Terra Bela. Tais alternativas relacionam-se, por exemplo, ao suprimento de 

determinados artigos nao-industrializados que atualmente nao sao produzidos no 

municipio ou cuja produgao e insuficiente para o atendimento da demanda e, 

portanto, tern de ser importados de outras regioes. Levando-se em conta que o 

processo por que passa o novo municipio apresenta um contexto de crescentes 
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modificagoes da demanda local, tanto em seu volume quanto no que diz respeito 

a sua propria estrutura, nao ha duvidas de que as oportunidades de ocupagao 

desse espaco estao abertas para os assentados do mesmo modo que para 

outros quaisquer interessados. No caso dos produtores de Terra Bela, as 

possiveis respostas a essas oportunidades, a excecao da criagao de animais, 

ainda nao se traduzem em experiencias concretas. Contudo, nao obstante o 

carater favoravel do criatorio de animais, a diversificagao da produgao sob as 

mesmas condigoes tecnicas poderia nao ser suficiente para garantir aos 

assentados sequer o suprimento da sua demanda de autoconsumo no futuro -

situagao que nao deixaria outra alternativa de sobrevivencia senao a busca de 

ganhos de produtividade atraves de modificagoes nas condigoes de produgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Alternativas de mudanga na organizagao da produgao 

Ja foi mencionado que as liderangas de Terra Bela referem-se a este 

assentamento como sendo resultado de um processozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espontaneo de luta pela 

terra, diferenciando-se daqueles cuja conquista e organizagao sao coordenadas 

pelo MST. Nas experiencias do tipo espontaneo, geralmente, os espagos para 

disputas internas sobre o controle politico e sobre a forma de organizagao da 

produgao mostram-se mais frequentes, vindo a tona, com maior intensidade, 

valores e herangas relativas a historia de vida dos trabalhadores anteriormente a 

ocupagao. Assim, os assentados de Terra Bela tambem defrontam-se com uma 

questao das mais polemicas quando o assunto sao os assentamentos rurais, que 

e a oposigao entre o individual e o coletivo quanto a forma de organizar as tarefas 

de produgao e comercializagao. 

Levantada por autores que tern se dedicado a estudar os 

assentamentos rurais, essa questao geral assume uma dimensao capaz de dividir 

posigoes, quer no cotidiano dos trabalhadores rurais assentados quer nos meios 
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burocratico e academico. Alias, essa nao se trata de uma discussao que se 

restringe aos assentamentos; refere-se a organizagao dos pequenos agricultores 

de um modo geral. Embora ja se tenha feito referenda ao assunto, convem 

mencionar novamente o carater geral da discussao. Basicamente, sao tres 

posicionamentos presentes nesse debate: no primeiro incluem-se aqueles autores 

que defendem a preponderancia do aspecto coletivo nos assentamentos; em 

outro agrupam-se aqueles que criticam essa preponderancia; finalmente, uma 

terceira posicao e representada pelos que propoem uma forma organizativa que 

associe aspectos individuals e coletivos, de acordo com as caracteristicas de 

cada assentamento. 

A rigor, a defesa da forma individualista nao e explicita, embora haja 

um reconhecimento pelas partes de que, depois da conquista da terra, muitas 

familias apresentam resistencia quanto a aceitagao da coletivizacao total das 

atividades.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 que ocorre mais frequentemente sao criticas a coletivizacao, ainda 

que soe como opiniao geral que "associacoes, formas de ajuda mutua, titulos 

coletivos de controle sobre a terra, uso coletivo de recursos auferidos 

individualmente, atraves de programas especiais de credito, tern sua funcao de 

racionalizacao, seja de recursos humanos, seja de recursos tecnicos ou materials" 

(ESTERCI et al, 1992: 6). 

Nesse debate, cabe o questionamento acerca do que e quando se 

pode coletivizar. Ate certo ponto, o proprio processo de legalizacao das areas 

ocupadas, ao exigir a constituigao de uma entidade representativa dos interesses 

das familias envolvidas, apresenta-se como um elemento favoravel para que a 

organizagao geral no interior de cada assentamento venha se orientar num 

sentido predominantemente comunitario ou coletivo. Entretanto, nao se pode 

abandonar a perspectiva de reconhecer em cada caso uma trajetoria particular, 

que faz com que cada assentamento, enquanto parte de um mesmo movimento 

geral, seja unico. Assim, o desenvolvimento dos debates pode sugerir que as 
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formas extremas de organizagao podem nao ser as mais favoraveis para a 

consolidacao das experiencias de assentamento de um modo geral. 

Ha que se considerar que as familias trazem consigo praticas, em geral 

individualista, a respeito de como se organizar para garantir a subsistencia. Num 

assentamento do tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espontaneo, essa caracteristica pode se reforgar a nivel 

daquelas familias que sao numerosas e, geralmente, dispoem de maior 

quantidade de bracos aptos para o trabalho. Alem de um relativo sentimento de 

autonomia, as familias que se encontram nessa circunstancia tendem a avaliar 

que, ao se engajarem em tarefas coletivas, estariam transferindo um excesso de 

horas de trabalho para as familias menos numerosas. Assim, resistem a ideia de 

coletivizacao, preferindo trabalhar isoladamente em seus lotes. Quando essas 

familias representam um percentual significativo no assentamento ou nao 

apresentam interesse pela discussao politica, gera-se uma situagao bastante 

desfavoravel para a consolidagao de uma organizagao em que predominem os 

aspectos coletivos. 

Por outro lado, destaca-se que essa heranga individualista e construida 

ao longo de uma trajetoria historica e que, nesta, o processo de trabalho e capaz 

de modificar o ser humano enquanto ser social. Caso estivesse condicionada 

apenas pelas experiencias anteriores, toda agao humana estaria sendo 

reproduzida no sentido da estrita repetigao. Portanto, a experimentagao de formas 

de organizagao diferentes das passadas pode contribuir para que se possam 

operar modificagoes, numa continua reconstrugao dessa heranga humana. Desse 

modo, nao se justificaria avaliar, particularmente, o sucesso ou fracasso da 

organizagao nos assentamentos somente a partir do pressuposto de as familias 

envolvidas estarem habituadas ao trabalhado nao associativo. As diferentes 

circunstancias do contexto historico podem exigir modificagoes na forma como os 

homens se organizam para garantir as condigoes materials de sua existencia, 
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especialmente quando, nessa existencia, evidencia-se a necessidade de 

elevacao dos padroes de vida dos grupos sociais. 

Do ponto de vista empirico, pode-se observar que, no assentamento 

Terra Bela, coexistem duas formas distintas de organizar as tarefas de produgao, 

mas nenhuma mostra-se exclusivamente individual ou coletiva. De um lado, 

encontra-se uma situagao em que cada familia ocupa-se de seu proprio lote, 

executando com a forga de trabalho disponivel a nivel do grupo familiar, as etapas 

da lavoura e da venda da produgao. Entretanto, essas familias apresentam 

diversas praticas comunitarias, abrangendo, por exemplo, mutiroes, troca de dias 

de trabalho, principalmente nos periodos de maior acumulo de atividades, como o 

preparo do solo e a colheita. Essas praticas, alias, quando nao se referem a 

lavoura, estao presentes nas demais tarefas que garantem a subsistencia dos 

nucleos familiares, como construgao de moradias, ou tarefas de interesse comum 

nos povoados, como limpeza de estradas e construgao de casas de farinha. 

Por outro lado, ha um grupo de trabalhadores (reunindo cerca de 140 

familias) que vem efetuando a produgao em bases coletivas, desde o inicio do 

assentamento. Radicadas num dos povoados, estas familias nao efetuaram a 

repartigao dos lotes, podendo dispor, assim, de uma area que se aproxima dos 

500 hectares para a lavoura. Desse modo, tern conseguido planejar melhor as 

decisoes quanto ao tamanho da area a ser utilizada em determinado momento e 

quanto ao tipo de cultura que deve ocupar maior parte das terras. Uma vez 

realizada a colheita, cada familia recebe a parte que Ihe convem, de acordo com 

a participagao no trabalho. Todavia, apos a divisao da safra, o destino dos 

produtos e decidido a nivel de cada familia. E curioso o fato de essas familias 

terem conseguido avangar em um dos aspectos mais delicados na organizagao 

dos assentamentos do tipozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA espontaneo, que e a coletivizagao dos lotes, mas, 

adotam a pratica de comercializar individualmente a produgao. A explicagao para 

essa situagao talvez associe-se a compreensao de que a determinagao relativa as 
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necessidades de consumo proprio e em que momento deve ser comercializado o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

excedente depende da avaliagao particular de cada grupo familiar. 

A coexistencia de formas flexiveis de efetuar e vender a produgao, 

verificada no assentamento Terra Bela, pode sugerir que a implementagao de 

uma organizagao coletiva, de carater geral, nao significa a impossibilidade de 

iniciativas individuais. Neste sentido, a cada assentamento, considerando seu 

contexto regional, cabe decidir quais as etapas necessitam ser executadas de 

forma coletiva, como e em que momento essa coletivizagao deve ser efetivada; 

decidir se e interessante coletivizar as tarefas de produgao e de comercializagao: 

se, na produgao, ha vantagens em coletivizar os lotes, as aquisigoes de 

ferramentas, maquinas, sementes e demais insumos, ou as diferentes tarefas do 

desmatamento e do plantio e a colheita; na comercializagao, definir se e o caso 

de centralizar o armazenamento da produgao, controlar o transporte e a venda 

dos produtos. As vantagens ou desvantagens de realizar individual ou 

coletivamente cada etapa, do desmatamento a venda do produto, ou ainda de 

entregar algumas dessas etapas (como a comercializagao) para terceiros, 

dependem de um conjunto de aspectos que envolvem nivel de organizagao e 

politizagao dos assentados, representatividade dos grupos dirigentes, assim 

como condigoes relativas a fertilidade do solo, tecnicas de produgao, infra-

estrutura de armazenamento e de transporte e localizagao dos centros 

consumidores. 

Por sua vez, as possibilidades de mudanga nas condigoes da 

produgao em Terra Bela indicam, em principio, para dois caminhos diferentes. 

Um deles refere-se a tentativa de assimilagao de pacotes tecnologicos 

relacionados ao processo que ficou conhecido como revolugao verde. O outro 

caminho diz respeito as chamadas tecnologias alternativas, associadas a um 

modelo que se caracteriza pela busca de formas nao predatorias da interferencia 
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humana no meio ambiente e que se insere no dominio do que atualmente se 

conhece como desenvolvimento sustentavel. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 primeiro dos caminhos que se colocam para os assentados de Terra 

Bela aponta para a utilizagao de pacotes tecnologicos relacionados ao processo 

de modernizacao da produgao agricola, com modificagoes a nivel do seu 

processo de trabalho, implicando ainda um maior entrelagamento das atividades 

agricola e industrial. Nesse sentido, o conjunto de modificagoes abrange desde a 

substituigao das ferramentas de trabalho manuais por maquinas, ate a utilizagao 

de substantias quimicas para alterar as condigoes de fertilidade do solo e 

combater as pragas. 0 primeiro aspecto refere-se azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mecanizacao da lavoura. No 

preparo do terreno, por exemplo, pode-se mencionar a substituigao da foice e do 

machado, enquanto ferramentas utilizadas para o desmatamento, pela forga dos 

tratores, que tambem eliminam a coivara, sobra de mato queimado; pode-se 

mencionar ainda a troca da enxada pelo arado; do plantio manual pela 

semeadeira, ou, na epoca da colheita, a substituigao da faca de mao pela 

colheitadeira mecanica. No que se refere ao segundo aspecto, trata-se da 

chamada quimificagao da agricultura, processo que tern por base o uso dos 

fertilizantes e dos defensivos agricolas, venenos para combater pragas na 

lavoura e para desmatamento quimico. 

Entretanto, a adogao de uma alternativa baseada na utilizagao de 

pacotes tecnologicos nos moldes da modernizagao que se verificou a nivel da 

agricultura brasileira, entre a segunda metade dos anos 60 e o final dos 70, 

implicaria uma serie de exigencias e dificuldades a serem superadas pelos 

assentados de Terra Bela. Um exemplo, trata-se do acesso aos recursos 

financeiros necessarios para dar suporte aos investimentos. Esses investimentos, 

alias, significariam elevagao de custos a nivel da produgao e possivelmente 

implicaria, na perspectiva dos produtores, a atribuigao de maior peso aos riscos 

inerentes a atividade agricola. Uma exigencia seria, pois, o desenvolvimento de 
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uma racionalidade tipicamente empresarial de gestao, com a adogao de certos 

procedimentos tecnicos relativos a contabilidade e ao acompanhamento do 

processo de produgao. 

A opgao por uma logica empresarial, orientando-se sempre pela 

perseguigao de maior lucratividade, provavelmente exigiria esforgos a nivel de 

cada produtor no sentido de buscar a melhor decisao. Esse comportamento 

relativo aos processos decisorios, por sua vez, poderia manifestar-se numa 

reafirmagao de praticas individualistas e, portanto, das diferengas de objetivos 

entre as familias assentadas. Desse modo, as proprias dimensoes dos lotes 

individuals poderiam representar um obstaculo de dificil superagao para o 

conjunto do assentamento, uma vez que a viabilidade na utilizagao de insumos 

quimicos verifica-se somente a partir de uma area minima determinada e, alem 

disso, o maquinario disponivel no mercado nao e, em geral, adequado para 

pequenas extensoes de terra. 

A menos que os agricultores individuals mostrassem-se dispostos a 

agrupar os lotes, constituindo faixas de terra de maiores dimensoes para 

exploragao em conjunto, o reduzido tamanho dos lotes part iculars tornar-se-ia 

um problema ainda mais acentuado ao se considerar que em cada terreno existe, 

geralmente, uma parcela impropria para o cultivo. Isto devido as diferentes 

composigoes do solo e, especialmente em Terra Bela, as condigoes da 

topografia, pois trata-se de uma regiao que apresenta uma superficie irregular, 

com grande parte da area apresentando-se fortemente ondulada. Assim, o 

desenvolvimento de lavouras mecanizadas enfrentaria acentuadas restrigoes em 

fungao da propria declividade de determinadas trechos do assentamento. 

Por outro lado, nao resta duvida de que os estabelecimentos agricolas 

que utilizam equipamentos modernos e sementes melhoradas, em geral, obtem 

um maior volume de produtos por hectare plantado e exigem menor emprego de 
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trabalho direto na lavoura, relativamente as unidades que operam em condigoes 

diferentes. Tratando-se de uma situagao em que esses estabelecimentos adotam 

um determinado pacote de medidas, os resultados imediatos, enquanto 

vantagens estritamente economicas, tendem a ser atrativos para o produtor, 

elevando-se os patamares de produtividade. Entretanto, a obtengao desses 

resultados depende da satisfagao de todo um conjunto de requerimentos. 

Guimaraes (1982:224) destaca que, por exemplo, as novas variedades 

necessitam de condigoes especiais de cultivo para se desenvolverem, que 

incluem, alem da mecanizagao da lavoura, um sistema de irrigagao controlada, 

uso intenso de fertilizantes e de pesticidas. 

Assim, uma vez satisfeitas todas as condigoes, a argumentagao 

baseada nos elevados rendimentos da agricultura intensiva de capital so 

encontra contraposigao quando se levam em consideragao os custos indiretos 

que o processo impoe para o conjunto da sociedade. Em se tratando 

particularmente do uso dos agrotoxicos ou pesticidas como forma de protegao 

das lavouras contra o ataque de pragas, ha muito tempo as consequencias de 

sua difusao vem sendo motivo de polemica. Porem, uma avaliagao sobre a 

relagao custo/beneficio que nao se condicione pelo imediatismo dos interesses 

particulares, nao tern se constituido tarefa facil. Talvez o aspecto mais delicado 

desse debate resida na impossibilidade de se estabelecer um valor para a vida e 

o sofrimento humanos, mas e imprescindivel que aqueles aspectos de dificil 

quantificagao nao sejam, sob o pretexto de tal dificuldade, simplesmente 

ignorados (BULL & HATHAWAY, 1982: 78). 

Desse modo, uma das consequencias mais preocupantes da utilizagao 

intensiva dos agrotoxicos trata-se dos riscos de contaminagao dos seres 

humanos. Uma vez aplicados nas lavouras, os pesticidas podem fixar-se no solo, 

na agua ou nos alimentos por determinado periodo, que varia conforme o tipo de 
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substantia quimica. Quando utilizados de forma inadequada, quer por erro na 

dosagem ou por aplicagao em epoca muito proxima a realizagao da colheita, 

existe a possibilidade de que os residuos dos agrotoxicos nos alimentos atinjam 

niveis superiores aos oficialmente tidos como toleraveis pelo organismo humano. 

Outra maneira pela qual pode ocorrer a contaminagao e o manuseio inadequado 

dos produtos, por conta da mera falta de informacao sobre os perigos que tais 

substantias representam ou, ainda que haja informacao, devido a precariedade 

nas condicoes de trabalho dos agricultores familiares e dos empregados das 

grandes fazendas. 6 1 

Em se tratando das experiencias de assentamento, particularmente 

nas regioes Norte e Nordeste, cabe ressaltar que os efeitos acima considerados 

poderiam apresentar-se de maneira potencializada, visto que a producao 

dominante trata-se de produtos alimentares que, mesmo na hipotese da produgao 

assumir um carater comercial, constituem a base do consumo das proprias 

familias assentadas. Considerando-se especificamente o assentamento Terra 

Bela, cabe ressaltar que, dadas suas caracteristicas topograficas, residuos das 

aplicagoes de agrotoxicos poderiam atingir os mananciais de agua disponiveis na 

area, assim como os rios Buriticupu e Pindare que margeiam o assentamento. 

Relativamente a esta segunda possibilidade, 6 2 nao seria demais lembrar que o ho 

Pindare (o Buriticupu e um afluente deste) estende sua influencia ao longo de um 

vasto territorio, alcangando, a jusante e atraves do ho Mearim, a baia de Sao 

Marcos, que banha a cidade de Sao Luis. Nesse percurso atravessa diversos 

municipios, nos quais suas aguas abastecem a populagao e possibilitam o 

desenvolvimento das atividades economicas, em especial a lavoura e a pecuaria. 

61 Os casos dc contaminacao por agrotoxicos no Brasil sao cxlrcmanicntc dcficicis dc scrcm incnsurados. Na 

obra dc BULL & HATHAWAY (1986:55-7), cnconlram-sc algumas cslalisticas sobre o assunto, cm que se 

dcslacam as projecocs do Centra dc Intoxicacocs, cm Campinas, dc que. anualmcntc. pclo mcnos 280 mil 

pessoas sao contaminadas por pesticidas. uma vez que para cada caso rcgistrado devem exislir pclo mcnos 

250 nao rcgistrados. cm funcao basicamcntc da ausencia dc conhccimcnlos cspccificos dc toxologia por parte 

dos medicos para proccdcrcm ao diagnoslico adequado. 
62 Dcvc-sc ressaltar que. dado o volume dc agua cxistcntc. somcntc uma conccntracao dc agrotoxicos cm 

proporcocs clcvadas reprcscntaria riscos graves as formas de vida que dependent desscs rios. 
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Quanto a outra possibilidade, a de contaminacao dos igapos, lagoas e 

riachos existentes na area de Terra Bela, as consequencias provavelmente 

refletir-se-iam de forma direta sobre os assentados, uma vez que de tais reservas 

de agua depende a criagao de gado recentemente iniciada, do mesmo modo que 

a populagao da zona rural e parte dos moradores do nucleo urbano. Caso os 

residuos atingissem os pogos artesianos, tambem seria afetada uma parcela dos 

moradores da sede de Buriticupu que se abastecem de agua em Terra Bela. Em 

sua agao de longo prazo, alguns agrotoxicos apresentam caracteristicas 

cancerigenas, porem, os sintomas mais imediatos da contaminagao sao, em 

geral, febre, dor de cabega, desmaio e diarreia. 6 3 Considerando-se a 

precariedade do sistema de saude publica no municipio de Buriticupu, nao resta 

duvida que as consequencias de uma eventual contaminagao por agrotoxicos 

representariam elevados riscos para grande parte da populagao local. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 uso excessivo dos agrotoxicos pode agravar a propria ocorrencia de 

pragas, pela redugao da populagao de predadores naturais ou pelo aparecimento 

de resistencia ao principio ativo dos produtos. 6 4 No caso de Terra Bela, essa 

potencial resistencia das pragas aos produtos quimicos implicaria uma situagao 

particularmente delicada, na medida em que se trata de uma regiao de floresta 

tropical devastada, onde, conforme ja se mencionou, a incidencia de malaria, 

febre amarela e outras doengas transmitidas porzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vetores, exige especial atengao 

da populagao e das autoridades constituidas. Na hipotese de Terra Bela optar 

pela utilizagao intensa dos agrotoxicos, ainda que nao passe de um caso a mais 

na regiao, provavelmente serao ampliados os riscos de se dificultar ainda mais o 

63 Sobre o assunto. vcr. por exemplo, as obras dc BONTEMPO (1985), espccialmcntc paginas 123 a 137, c 

BULL & HATHAWAY (1986), cspccialmenlc capilulos 4, 5 e 12. 
61 "O uso dc pesticidas favorccc a sobrevivencia da faixa da populacao dc pragas com caracteristicas 

gcnclicas ou dc comportamcnto que pcrmitcm a elas rcduzir a quanlidade dc agcnlcs quimicos dc scu 

organismo. ou sobrcvivcr aos cfcitos do veneno dc alguma outra forma. Ao sc rcproduzir, esses insctos 

transfcrcm essa capacidadc dc sobrevivencia a seus descendentes, ate que uma grande proporcao da 

populacao dc pragas lorna-sc tolalmcnlc rcsistcntc." (BULL & HATHAWAY, 1986:21). A pesar dc os 

insctos consliluircm-sc no exemplo mais conhecido, nao somcnlc estcs. mas varios outros tipos dc pragas, 

como rocdorcs, fungos, bactcrias c crvas daninhas, tern dcscnvolvido resistencia as substantias quimicas. 
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controle das doengas acima citadas, haja vista ao fato de que em outras partes 

do mundo, por exemplo, "o uso de inseticidas na agricultura aumentou 

consideravelmente a pressao selecionadora, criando resistencias nos mosquitos 

portadores da malaria" (BULL & HATHAWAY, 1986:29). 

A opgao de se perseguirem incrementos de produtividade atraves do 

uso intensivo de maquinario, adubagao inorganica e defensivos quimicos viria, 

assim, exigir dos agricultores de Terra Bela uma avaliacao criteriosa em termos 

de custos e beneficios gerais, considerando-se que as consequencias sociais e 

ambientais desse modelo tern servido mais para reforgar as caracteristicas de 

exclusao da populagao pobre e de interferencia nociva aos ecossistemas do que 

propriamente para amenizar a fome e a pobreza no mundo. Para as experiencias 

de assentamento de trabalhadores rurais, em que a ocupagao da mao-de-obra e 

o uso racional do solo disponivel colocam-se como questoes essenciais, essa 

alternativa poderia representar, a longo prazo, uma via em sentido oposto ao 

equacionamento dessas questoes. Mesmo levando-se em conta estritamente o 

aumento da produtividade, 6 5 nao ha ampla aceitagao de que os beneficios da 

agricultura intensiva de capital justifiquem todas as suas implicagoes. 

Em relagao aos fertilizantes quimicos, por exemplo, nao obstante a 

aceleragao que impoem ao desenvolvimento das plantas, possuem tambem a 

capacidade de torna-laszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dependentes da adubagao artificial, ficando menos 

resistentes ao ataque de pragas. Nessa condigao, impoe-se a necessidade dos 

defensivos quimicos para protege-las. Essa necessidade cresce a cada ciclo, na 

medida em que aumenta a fragilidade das plantas e as pragas desenvolvem 

resistencia aos produtos utilizados. As consequencias deste processo ja foram 

mencionadas em sua maioria e nao se mostram compativeis senao com um certo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

65 E considcrada aqui a produtividade enquanto rcalizacao da possibilidade dc se obtcr maior volume dc 

produto por cada hectare plantado com utilizacao dc mcnor quantidadc dc horas dc trabalho c. ainda. 

rcsullando esse acrescimo do uso combinado da mccanica, da quimica c da genetica, rcspcctivamcntc 

cxprcssas cm maquinas. fertilizantes. defensivos e sementes mclhoradas. 
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tipo de racionalidade imediatista e, em sua essentia, desastrosa para a 

biodiversidade em geral e para os seres humanos em particular, quando traduz-

se, por exemplo, no envenenamento destes atraves da ingestao de residuos ou 

pelo contato direto nas aplicacoes dos produtos. Alias, "a abertura de recipientes 

e a mistura dos ingredientes sao as operagoes mais perigosas para o usuario dos 

pesticidas" (BULL & HATHAWAY, 1986:113). Dado que o contato direto e instintivo 

com a natureza constitui um habito importante na vida do pequeno agricultor, na 

ausencia de informacoes adequadas, o manuseio de produtos toxicos pode 

resultar em danos irremediaveis. 

Quanto ao uso de maquinas, nao ha duvida que representa economia 

de esforgo, desobrigando vantajosamente o homem da realizacao de tarefas 

arduas e desgastantes, de modo que se pode efetuar a preparagao de um 

determinado terreno num menor espaco de tempo. Dessa maneira, poupa-se 

esforgo, obtem-se maior produgao e ganha-se mais tempo livre, que pode ser 

utilizado para a realizagao de outras atividades. Entretanto, essa nao se trata de 

uma vantagem de carater universal, cuja validade se encontre acima dos 

contextos historicos e sociais especificos. Pode haver situagoes em que a 

quantidade de bragos disponiveis nao e escassa ou mesmo e abundante, para 

determinado nivel de produgao e sob determinadas condigoes tecnicas. Nesses 

casos, o emprego irrestrito de maquinas pode nao se constituir numa alternativa 

vantajosa, a menos que os resultados obtidos sejam amplamente superiores ao 

que se obteria empregando a mao-de-obra disponivel. Mesmo nesta ultima 

condigao, a prudencia e a sensatez se fazem necessarias para que o processo 

nao signifique mera substituigao de homens por maquinas na produgao. Essa, 

alias, e uma discussao muito antiga em termos de evolugao capitalista, contudo, 

diante da atualzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA crise do emprego, recoloca-se com enfase especial em 

determinados contextos especificos. Nas experiencias de assentamento, 

particularmente aquelas localizadas em regioes onde sao restritas ou inexistentes 

as possibilidades de emprego fora do assentamento, torna-se fundamental que 
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se busque ao maximo a absorcao da mao-de-obra nas proprias atividades 

internas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 outro caminho que se coloca para os assentados de Terra Bela 

trata-se da busca de maneiras de produzir nas quais a obtencao de maiores 

indices de produtividade nao signifique prejuizos irreversiveis aos ecossistemas 

atingidos. De certo modo, soa redundante falar em danos ambientais num 

contexto como a regiao do Pindare, ja tao devastada, principalmente em fungao 

da extracao de madeira, do uso de tecnicas inadequadas de plantio, do 

desenvolvimento da pecuaria extensiva e das caracteristicas do processo de 

apropriagao privada da terra promovido pelo Estado. Entretanto, e devido, por um 

lado, a propria situagao gerada por essezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA modelo de exploracao dos recursos da 

regiao e, por outro lado e especialmente, a maneira decidida como posseiros e 

trabalhadores sem-terra em geral tern avancado rumo a (re)conquista do direito 

de produzir na terra, que se torna relevante a busca de uma forma diferente de 

intervir e transformar a natureza, ou seja, um outro padrao de desenvolvimento. 

Obviamente, nao esta colocada para os trabalhadores assentados a 

necessidade de inventarem maneiras absolutamente novas de produzir. No 

mundo inteiro e no Brasil em particular, as experiencias relacionadas a uma 

concepcao nao industrializante da agricultura englobam diversas variantes, que 

se propoem construir um modelo agricola respaldado em recursos da ciencia 

para interferir na natureza de forma equilibrada. E necessario destacar que se 

apresentam no contexto dessas variantes, como nos movimentos ecologicos em 

geral, entendimentos bastante diferenciados entre si, desde os que buscam 

solucoes de reforma dos modelos vigentes ate aqueles que defendem um certo 

retorno a formas pre-capitalistas de produgao. 6 6 Num sentido geral, entretanto, os 

objetivos nao se esgotam na circunstancia de que as lavouras possam resultar 

66 Para uma avaliacao crilica das Iccnologias altcrnalivas num contexto capitalista. vcr, por exemplo, o 

artigodcSILVA(1987). 
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em produtos saudaveis para o consumo; e fundamental tambem que as 

tecnologias utilizadas para obtengao desses produtos nao impliquem a destruigao 

das condigoes de funcionamento dos ecossistemas locais. 

Trata-se do desafio de produzir na terra considerando-se a atividade 

agricola como parte de um todo, de modo que seus resultados imediatos nao 

representem, no longo prazo, o comprometimento do ecossistema. Assim, 

diferentemente da monocultura, praticada em grandes extensoes de terra e com 

uso intensivo de fertilizantes, a agricultura baseada em diversas lavouras, com 

predominancia da adubagao organica e da pratica de rotagao de culturas, 

apresenta maiores possibilidades de a interferencia da atividade economica nao 

resultar em prejuizos para as condigoes gerais do meio ambiente. Ainda que as 

criticas e as dificuldades sejam fortes, estas nao significam, porem, a redugao do 

potencial que as tecnologias alternativas apresentam em termos de conservagao 

do solo, adubagao, manejo das lavouras e controle de pragas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(As tecnologias alternativas) supdem um 

trabalho cientifico decisivo, mas que tern 

uma diregao bastante diferente do que vem 

sendo feito ate aqui: ao inves de simples 

mente se pesquisar um produto e sua sens[ 

bilidade a diferentes tipos de fertilizantes e 

defensivos, examina-se o sistema agrario 

como uma unidade ecologica, composta, 

portanto, por um conjunto de interrelagoes 

que devem ser conhecidas no maximo 

detalhe. Nao se trata de descobrir o produto 

mais rentavel, mas o sistema que melhor se 

adapte a determinadas condigoes socioeco 

ndmicas" (ABRAMOVAY, 1985:47). 
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Ja se discutiu que o uso de agrotoxicos para controle de pragas 

constitui um dos aspectos mais polemicos da agricultura intensiva de capital. 

Neste particular, existem varias possibilidades no ambito das chamadas 

tecnologias alternativas. Uma das propostas mais divulgadas, em escala mundial, 

trata-se do Controle Integrado de Pragas. 6 7 Este sistema de controle refere-se a 

um amplo leque de metodos, abrangendo, entre outros, controles biologicos e 

culturais, controles fisicos, uso de variedades de plantas resistentes a praga a 

ser combatida e, inclusive, a utilizagao cuidadosa de pesticidas (BULL & 

HATHAWAY, 1986: 110-26). 

Com o controle biologico, a populagao das pragas e mantida num dado 

patamar atraves de seus inimigos naturais, enquanto os controles culturais 

constituem-se de praticas como o uso de colheitas-armadilhas, a destruigao dos 

residuos da cultura apos a colheita e a observagao rigorosa das epocas 

apropriadas para plantio, tratos culturais e colheitas. Os controles fisicos e 

mecanicos referem-se, por sua vez, a agoes de combate direto visando a redugao 

das pragas, que vao desde a capina manual de ervas daninhas ate a fixagao de 

fitas adesivas em volta do tronco das arvores ou uso de armadilhas luminosas 

para atrair insetos de habito noturno. No caso das variedades resistentes, a 

pratica diz respeito aquelas plantas que apresentam alguma substantia ou 

caracteristica fisica que funcionam como repelentes naturais as pragas. A 

racionalidade em relagao aos pesticidas visa, por um lado, controlar os perigos 

associados a sua utilizagao e, por outro lado, reduzir custos financeiros. 

"Essencialmente, a ideia e pulverizar-se apenas em caso de absoluta 

necessidade e, entao, usar-se o minimo de pesticida possivel e da maneira mais 

segura" (BULL & HATHAWAY, 1986: 113). 

67 Um dos mais dcdicados dcfcnsorcs do Controle integrado de Pragas para os paiscs do Tcrcciro Mundo 

trala-sc do professor Ray Smith, para quern "o sistema dc controle integrado dc pragas objcliva um 

rendimento otimo dc uma lavoura dc alta qualidadc. a um custo minimo. levando-se cm considcracao as 

rcslricocs ccologicas c sociologicas no agroccossistcma particular e a prescrvacao do mcio ambicnlc a longo 

prazo (SMITH. Ray F. APPLE. J. Lawrence. Principles of Integrated Pest Control.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Short Course on 

Integrated Pest Control for Irrigated Rice in South East Asia. Filipinas, 1978, apud BULL & 

HATHAWAY. 1986:109). 
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E, pois, evidente que uma agricultura baseada em metodos diferentes 

daqueles propostos pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA revolugao verde nao significa o desprezo dos recursos 

de que dispoe a moderna agricultura. Sobretudo, trata-se de assimilar de modo 

sensato, tecnicas, insumos e instrumentos que promovam a melhor capacidade 

de intervengao humana no processo de produgao, quer seja no sentido de 

realizar eventuais corregoes no solo, quer seja em relagao a necessidade de 

efetuar a limpeza da cobertura vegetal ou a colheita da produgao de maneira 

eficiente. Nesse sentido, os assentados de Terra Bela encontram-se diante de 

varias possibilidades. Poderao, por exemplo, optar pela adogao de algumas 

tecnicas de desmatamento e limpeza do solo que descartem o uso sistematico do 

fogo, nas quais a utilizagao de tratores poderia ser indispensavel. Na adubagao, 

por sua vez, nao se trata da nao utilizagao dos fertilizantes artificiais, mas de 

incorpora-los de maneira sensata, conforme a necessidade das lavouras. 

Contudo, a prioridade deve ser dada a adubagao organica, sendo necessario 

buscar-se o desenvolvimento integrado de diferentes atividades produtivas no 

proprio assentamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 recurso das tecnicas de irrigagao seria fundamental para elevar os 

indices de produtividade agricola, permitindo um relativo controle dos ciclos de 

produgao para determinados produtos. Entretanto, trata-se de uma opgao que 

exige alto custo financeiro e, alem disso, existem alguns aspectos que se 

constituem em agravantes no caso de Terra Bela. As condigoes topograficas da 

area, com trechos fortemente ondulados, exigiriam um investimento ainda mais 

elevado para captagao e distribuigao da agua, embora os mananciais nao sejam 

escassos neste assentamento. Por outro lado, a situagao relativa a nao 

existencia de experiencia anterior por parte das familias (ainda que possa ser 

inteiramente superada com treinamento especifico e com programas de 

educagao geral) tern contribuido para desestimular o debate da questao entre os 

assentados. Todavia, ao optarem por uma via nao intensiva de capital, ainda que 

dependente do regime das chuvas, talvez os assentados de Terra Bela possam 
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contar com a vantagem da garantia de emprego para a mao-de-obra disponivel 

no assentamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A luta pela educagao dos assentados 

0 processo de luta pela (re)conquista da terra, marcado por variadas 

formas de incerteza e instabilidade, exige determinada priorizagao nos momentos 

de equacionamento das questoes, especialmente aquelas que se encontram 

relacionadas aos aspectos politicos e economicos da reforma agraria. Desse 

modo, habitualmente, tern sido deslocado para um piano secundario o debate 

sobre questoes consideradas especificas como, a educacao dos assentados. 

Todavia, o atendimento de necessidades relativas a educagao de criancas e 

adultos nos assentamentos rurais deve constituir uma das preocupagoes 

essenciais, principalmente quando se leva em conta o desenvolvimento dessas 

experiencias a longo prazo, tanto no que se refere a insuficiencia de escolas nas 

comunidades quanto em relagao aos aspectos filosoficos e aos conteudos 

repassados as populagoes rurais atraves do sistema oficial de ensino. Em se 

tratando dos assentamentos rurais existentes no Maranhao, essa preocupagao 

manifesta-se de forma ainda mais contundente, a medida em que se observa que 

esses assentamentos inserem-se numa realidade social na qual o acesso ao 

sistema de educagao formal tern se mostrado extremamente restritivo, o que 

resulta num elevado indice de analfabetismo entre a populagao estadual. 

A insuficiente quantidade de escolas em relagao a demanda na zona 

rural nao se trata, obviamente, de uma problematica circunscrita ao estado do 

Maranhao; diz respeito a uma formagao social que, em sua organizagao, acaba 

hierarquizando o atendimento das demandas a partir dos centros urbanos. Com 

essa referenda, todavia, nao se pretende sugerir que nas cidades e garantido um 

atendimento de carater geral e igualitario as demandas dos diferentes grupos 
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sociais; nao se constitui novidade que as reivindicagoes das populagoes pobres 

sao, historicamente, atendidas de forma precaria. 

Sabe-se, outrossim, que essas caracteristicas manifestam-se de forma 

particular, segundo as condigoes em que as diferentes sociedades locais sao 

integradas ao desenvolvimento capitalista mundial. Assim sendo, pode-se 

considerar que, tambem na sociedade brasileira, o desenvolvimento observado 

nas atividades urbano-industriais teve a aglomeragao urbana como um dos 

requisitos fundamentals, deslocando-se grandes contingentes populacionais do 

campo para as cidades, acentuadamente a partir dos anos 50. No que diz respeito 

ao caso maranhense, so recentemente esse desenvolvimento vem intensificando-

se, conforme ja se pode observar no capitulo anterior. 

Ainda que ha muito tempo o discurso oficial preconize evitar o exodo 

rural, a incapacidade de o Estado estender servigos publicos as populagoes do 

campo, criando assim condigoes favoraveis a permanencia dessas populagoes 

nos locais de trabalho, e coincidente com a necessidade de que, em sentido 

contrario, seja estimulada a aglomeragao urbana. Do ponto de vista da populagao, 

por um lado, o mundo urbano exerce um certo fascinio por se constituir num 

potencialzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus de emprego, servigos de saude e, principalmente, educagao para 

as criangas; por outro lado, os conflitos pela posse da terra, as adversidades 

relativas a propria atividade agricola e a precariedade ou total inexistencia de 

seguridade social acabam por representar desestfmulo a permanencia das 

familias no campo. 

Entretanto, ao lado do desencanto que a realidade (sub)urbana acaba 

significando para a maioria das familias que se deslocam para as cidades (quanto 

as possibilidades de acesso a educagao formal, saude, moradia e, em especial, 

com a crise estrutural do emprego na sociedade moderna), manifesta-se, por um 

lado, uma forte necessidade de retorno a terra por parte dessas familias e, por 
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outro, o acirramento das lutas daquelas familias que ainda resistem no campo, 

pela permanencia nos seus locais de trabalho. Nesse processo, ainda que a 

estrutura fundiaria persista fortemente concentrada, os avangos apresentados 

pelos trabalhadores rurais a nivel de sua organizagao e o crescimento do numero 

de assentamentos rurais em todo o territorio brasileiro constituem elemento 

indicador de mudangas nas condigoes atuais, com um possivel revigoramento de 

um ambiente de pequenos produtores rurais. Nesse sentido, a discussao sobre a 

educagao assume um significado peculiar. 

Quando se trata da insuficiencia de escolas nos assentamentos, as 

familias procuram atender a necessidade de escolarizagao das criangas do 

mesmo modo que qualquer familia de pequeno produtor, independentemente de 

ser ou nao assentada: ao obterem algum rendimento com as primeiras safras, 

enviam os filhos menores para as escolas, deixando-os sob responsabilidade de 

algum parente ou adquirindo casa na cidade. Quando acontece esta ultima 

alternativa, em geral, transfere-se tambem a mae para acompanhar as criangas, 

permanecendo no assentamento apenas o pai e os filhos adultos. Por sua vez, 

apos uma semana de trabalho, o pai procura passar o sabado e o domingo na 

cidade, ao lado dos demais membros da familia. Ocorre, entretanto, que muitos 

dos que se encontram nessa situagao passam a se desinteressar pela discussao 

politica e pela resolugao dos problemas coletivos nos assentamentos, uma vez 

que o lote vai se configurando mais num local de trabalho do que numa parte 

integrante de uma comunidade em construgao. 

Distanciados da vida no campo, os filhos tendem a desenvolver uma 

visao de mundo alheia as problematicas que atingem as comunidades rurais. 

Evidentemente, varios motivos concorrem para que ocorra essa situagao. 

Entretanto, em grande parte, deve-se ao modelo de educagao que as criangas 

recebem, particularmente no que diz respeito a escolarizagao. Neste particular, 

embora nao se desconsiderem os aspectos didaticos, trata-se, principalmente, de 
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uma questao relativa a principios e conteudos de ensino. Independente de se 

situarem na cidade ou no campo, as escolas geralmente repassam conteudos 

que, quando nao sao indiferentes, distorcem e abordam de modo parcial a 

realidade vivenciada na zona rural. Alem disso, ao nao considerar enquanto um 

principio a indissociabilidade entre educacao e trabalho, o sistema de ensino 

formal acaba contribuindo para reforcar uma nogao hierarquizadora acerca das 

diferentes profissoes na sociedade, de modo que se atribuem, de forma 

subjacente, supostos niveis de dignidade aos respectivos profissionais, conforme 

estes exercam atividades tidas comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA superiores ou inferiores na estrutura social. 

No ambito da educagao popular, no campo ou na cidade, coloca-se o 

desafio de garantir as populagoes mais do que o acesso a escola: o acesso a um 

tipo de escola que de conta de problematicas universais e particulares. Para os 

trabalhadores rurais envolvidos na luta pela terra, esse desafio apresenta 

aspectos ainda mais complexos. Como o processo de disputa e legalizagao de um 

imovel costuma ser longo, os orgaos do Estado geralmente esquivam-se as 

reivindicagoes das familias de trabalhadores, alegando a indefinigao juridica das 

areas em disputa. Dessa maneira, no caso especifico da educagao, as familias 

tern que lutar tambem pela construgao das escolas. Essa circunstancia, 

entretanto, ao mesmo tempo em que representa uma dificuldade a mais, traz 

consigo tambem a possibilidade de os trabalhadores, ao longo da trajetoria do 

assentamento, interferirem na estruturagao da escola. 

Para alem de garantir o acesso a escola para adultos e criangas, na 

perspectiva de luta dos trabalhadores, coloca-se a oportunidade de se garantir o 

"direito a uma escola de boa qualidade, capaz de dar respostas adequadas aos 

desafios do novo tipo de vida nas terras conquistadas" (CALDART & SCHWAAB, 

1991:85). Significa que interessa aos trabalhadores a construgao de um projeto 

pedagogico que permita a compreensao das razoes e da importancia da luta e da 

conquista da terra, bem como a necessidade de consolidagao de um modo vida 
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em que, ao mesmo tempo, seja valorizado o saber popular e sejam ampliados os 

horizontes dos trabalhadores rurais rumo a uma perspectiva universal da 

humanidade. Nesse sentido, as experiencias que se desenvolvem em muitos 

assentamentos no campo brasileiro traduzem o empenho de pais, alunos e 

educadores populares, em elaborar umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fazer educacional com caracteristicas e 

objetivos proprios e, por isso, universais. 

A experiencia por que vem passando as familias do assentamento 

Terra Bela insere-se nessa perspectiva. Evidentemente, ainda que faca parte de 

uma mesma trajetoria geral dos assentamentos rurais e da luta pela educacao 

popular, e preciso observar que se trata de uma experiencia unica, pois cada 

experiencia apresenta condicionantes relativos "a momentos e circunstancias 

conjunturais e as proprias diversidades das caracteristicas de cada grupo e de 

cada local" (CALDART & SCHWAAB, 1991:86). Neste sentido, a trajetoria dos 

assentados de Terra Bela tern sido marcada pela determinagao em encontrar uma 

maneira propria de educar-se, de construir uma escola que, a partir da realidade 

em que vivem, possa contribuir efetivamente para a concretizacao de seus 

projetos de vida. 

Tendo se iniciado a partir do assentamento, a referida experiencia nao 

se encontra restrita aos assentados de Terra Bela. Trata-se de um projeto que 

comecou a ganhar forma em 1989, por iniciativa de membros da igreja catolica 

atuantes na regiao de Buriticupu. Em 1990, surgiu a Frente Buriticupu/Arame/Sao 

Sebastiao, abrindo-se seis circulos de alfabetizacao, com financiamento do MEB 

(Movimento de Educacao de Base). Entretanto, apenas os nucleos situados no 

entao distrito de Buriticupu conseguiram se manter em funcionamento. Ao final do 

ano de 1995, a experiencia atingiu a forma de cooperativa, surgindo assim a 

COODESCUB (Cooperativa de Desenvolvimento Socio-cultural de Buriticupu), que 

tern trabalhado com aproximadamente 400 alunos, distribuidos em vinte circulos 
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de alfabetizagao, sendo sete deles dentro do assentamento Terra Bela. A sede 

da entidade funciona atualmente na antiga casa grande, local onde foi montada a 

primeira escola apos a ocupagao da fazenda. A equipe de trabalho da cooperativa 

compoe-se de dois coordenadores e vinte orientadores, sendo estes escolhidos 

entre os moradores das comunidades onde funcionam os nucleos. Em sua maior 

parte, esses orientadores sao remunerados com recursos repassados pelo MEB, 

enquanto uma parceria com a Associagao de Agricultores de Terra Bela e, 

recentemente, com a Prefeitura vem possibilitando o pagamento das professoras 

que atuam dentro da area do assentamento. 

As dificuldades de funcionamento dos circulos de alfabetizagao nos 

diversos povoados e os resultados que vem sendo alcangados conduziram as 

liderangas a percepgao de que e necessario um acompanhamento mais efetivo, 

bem como um projeto mais amplo e uma agao mais audaciosa da cooperativa. Por 

um lado, as avaliagoes indicaram que o desempenho dos monitores necessita ser 

melhorado, o que, por sua vez, requer execugao de um processo de qualificagao 

mais definido. Por outro lado, os registros da cooperativa revelam que, dos alunos 

que ingressam nos circulos de alfabetizagao, somente cerca de 25% tern, de fato, 

conseguido se alfabetizar. Alem disso, apos esses alunos deixarem os circulos, a 

coordenagao da cooperativa nao tern condigoes de acompanhar o que acontece 

no que se refere a insergao dessas pessoas em suas comunidades, deixando 

uma certa inseguranga, na compreensao dos dirigentes, no que diz respeito aos 

desdobramentos do trabalho que a entidade vem desenvolvendo. 

Atualmente, o objetivo mais imediato da cooperativa e modificar as 

estrategias de atuagao: ao inves de manter diversos circulos de alfabetizagao nos 

povoados, char um centro educacional, sediado em Terra Bela, com objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m Os circulos funcionam nos scguinlcs povoados: Alto Parional. Boia Fria. Brcjo Parional, Capocma/Rio 

Bonito. Lago Azul. Picarrcira. Primeiro Niiclco. P. Trilha 405, P. Trilha 410. P1V3. P1V5, P2V3. P2V4. 

Scgundo Nuclco. Terra Bela (sede), Terra Bela (COODESCUB), Vila Casa Azul. Vila Santa Isabel, Vila Sao 

Francisco c Vila Sao Raimundo. 
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mais abrangentes que a alfabetizagao.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 primeiro passo nessa diregao trata-se 

de trabalhar a capacitagao e a profissionalizagao de cooperados e comunidade 

em geral. Inicialmente, alem do programa de alfabetizagao, deverao ser 

ministrados cursos supletivos de 1° e 2° graus, alem de cursos profissionalizantes 

de curta e media duragao, nas areas de artesanato, medicina alternativa e 

economia domestica. Segundo essa sistematica, sera necessaria a permanencia 

dos alunos na sede da cooperativa durante uma semana por mes, desenvolvendo 

estudos em tempo integral. A intengao maior e que a estruturagao do centra de 

ensino possa permitir uma agao educativa mais efetiva, capaz de priorizar a 

compreensao critica da realidade e de vincular o estudo formal ao trabalho 

produtivo. Para isso, entretanto, sao grandes os desafios a serem enfrentados, 

que vao desde a luta por recursos financeiros ate o longo processo de formagao e 

de capacitagao de educadores, quer sejam assentados ou nao, mas que estejam 

necessariamente comprometidos com projetos pedagogicos que favoregam a 

promogao socioeconomica dos trabalhadores rurais. 

Participagao dos assentados de Terra Bela na politica regional 

Ja se mencionou que as atuais circunstancias historicas de Buriticupu 

revelam uma cidade em formagao, onde se pode observar uma dinamica tipica do 

crescimento desordenado, sem o minimo planejamento infra-estrutural e com uma 

debil presenga dos orgaos de justiga, de modo que habitualmente prevalece azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA lei 

do mais forte. Dessa forma, a regiao tern se constituido num ambiente propicio 

para o desenvolvimento de praticas sociais abominaveis, como a pistolagem e o 

crime por encomenda na disputa pela terra e pelo controle politico. O processo de 

ocupagao das fazendas improdutivas, por exemplo, assume toda carga da tensao 

latente, manifestando-se nos confrontos diretos em que estao colocados, de um 

lado, familias sem-terra e, de outro, capangas, pistoleiros e elementos da propria 

forga policial. Nesse contexto, coloca-se para os trabalhadores uma necessaria 
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disputa politica, uma luta pelo controle dos instrumentos e das politicas publicas 

que influenciam, a nivel local, os rumos do desenvolvimento que vem sendo 

colocado para a regiao. 

A forga politico-partidaria que os trabalhadores rurais possuem em 

algumas regioes do Brasil tern sido explicitada nos resultados das disputas 

parlamentares, diretamente representados ou atraves do apoio a candidatos 

comprometidos com suas lutas. No Maranhao essa participagao permeia a 

historia politica com mais enfase a partir de meados deste seculo, acompanhando 

a trajetoria de organizagao das lutas no campo. Nas ultimas decadas, os 

lavradores vem conseguindo ocupar importantes espacos no Poder Legislative, 

com eleigao de diversos representantes nas instancias municipal, estadual e 

federal. 

No que se refere ao assentamento Terra Bela, essa participagao 

tambem tern sido intensa. Um de seus moradores cumpre, consecutivamente, o 

segundo mandato de deputado estadual. Outro exerceu cargo de vereador, na 

gestao passada, na Camara de Santa Luzia, municipio no qual situava-se 

anteriormente o assentamento. Na eleigao de 1996, esse mesmo morador foi 

eleito para a Camara do recem-emancipado municipio de Buriticupu. A disputa 

para o Executivo municipal tambem teve a presenga dos assentados com 

candidato proprio. Tratou-se de um processo em que os trabalhadores, em suas 

avaliagoes, mostravam-se otimistas quanto as possibilidades de eleigao do 

prefeito e de pelo menos dois vereadores, o que nao se confirmou no resultado 

final: apenas um vereador foi eleito e o candidato a prefeito ficou na ultima 

posigao. 

Muitas duvidas, todavia, permanecem quanto a lisura do pleito. Numa 

regiao onde antigoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caciques politicos ainda controlam, de algum modo, os 

aparelhos de Estado, nem sempre e possivel resguardarem-se principios eticos 
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no processo de disputa politica. Os trabalhadores afirmam que varios moradores 

do assentamento foram impedidos de votar porque seus nomes nao constavam na 

listagem de eleitores. Por outro lado, e estranho que, as vesperas da eleigao, 

tenham ocorrido fatos como a decisao, do IBAMA, de interditar e impor uma 

significativa multa a serraria de Terra Bela, sob acusagao de desobediencia as 

normas de preservagao ambiental. Com o impasse que se gerou, a campanha 

eleitoral foi prejudica, uma vez que algumas liderangas, integrantes da diretoria 

da Associagao dos Agricultores, tiveram que se deslocar para Sao Luis, na 

tentativa de encontrar solugao para a situagao. Sem duvida, a ausencia dessas 

pessoas foi significativa, considerando-se que, dada a escassez dos recursos 

financeiros, a campanha necessitava da militancia para levar a discussao das 

propostas a cada povoado do municipio. 

Passado o periodo de campanha e dado seu resultado aparentemente 

adverso, surgem questionamentos sobre a possibilidade de o envolvimento na 

disputa eleitoral estar representando prejuizos ao assentamento, por afastar, 

ainda que de forma parcial, uma parte dos trabalhadores de suas tarefas 

produtivas. Evidentemente, trata-se de uma preocupagao pertinente, mas que 

precisa ser considerada comparativamente ao carater estrategico que um 

momento como esse pode representar, quer no que se refere aos aspectos 

organizativos intemos, quer em relagao as possibilidades de intervengao nas 

discussoes e na solugao dos problemas do municipio. Assim, ainda que os 

trabalhadores nao tenham conseguido colocar-se a frente da administragao, sua 

participagao e fundamental, enquanto membros da sociedade civil, no sentido de 

influenciar na determinagao de prioridades, enfim, na definigao de um modo de 

administrar o municipio. Neste caso, mais do que uma cidade em expansao, trata-

se de um municipio recem-criado, cuja trajetoria vai ser delimitada pelo carater 

das decisoes que tomarem seus administradores, em particular, e sua populagao, 

em geral. 
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5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CONSIDERACOES FINAIS 

0zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA desenvolvimento que se observa no estado do Maranhao trata-se de 

um modelo que esta de acordo com o carater excludente do capitalismo em geral 

e, em particular, da reestruturagao da produgao, que promove simultaneamente a 

concentragao dos meios de produgao e a redugao do emprego da forga de 

trabalho. Num contexto em que uma parcela significativa da populagao ainda nao 

conquistou, sequer, o direito a alfabetizagao, os efeitos desse processo 

manifestam-se de forma agravada. Dado que o modelo apresenta dimensoes que 

abrangem o campo e a cidade, com base em grandes projetos prioritariamente 

direcionados para o mercado exterior, um dos impactos mais contundente e a 

expulsao dos trabalhadores rurais (posseiros, em especial) das terras em que 

vivem. Com a resistencia por parte desses trabalhadores, acirram-se os conflitos 

pela posse da terra. Uma consequencia desse processo trata-se, de imediato, da 

generalizagao da violencia no campo; outra, entretanto, tern sido o avango da 

organizagao dos trabalhadores e a (re)conquista de consideravel parcela de terra 

para a produgao de alimentos, com a implantagao dos assentamentos de reforma 

agraria. 

Em sua maior parte, os processos de apropriagao privada da terra no 

estado do Maranhao, incluindo-se aqueles promovidos pelo governo estadual na 

regiao do Pindare, apresentam caracteristicas especulativas ou de exploragao 

predatoria dos recursos naturais. Dado esse carater da concentragao, uma agao 

firme do Poder Publico a nivel do mercado de terra, no sentido de promover a 

reforma agraria, tern amplas possibilidades de fortalecer a agricultura baseada no 

grupo familiar. 

Focalizando a regiao do Pindare, observa-se que, por um lado, com a 

significativa redugao que se opera tanto em relagao aos recursos naturais quanto 

aos incentivos fiscais e, por outro, com o recrudescimento dos conflitos agrarios, 
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a manutengao de terras ociosas na regiao passou a ser pouco interessante para 

alguns proprietaries, de modo que a acao dos orgaos estatais tern resultado na 

desapropriacao de extensas areas para implantagao de assentamentos. Mas esse 

circunstancial interesse de proprietaries pela desapropriacao nao e suficiente 

para reduzir as barreiras a desconcentragao da propriedade da terra no 

Maranhao. Ou seja: a luta pela terra e a mudanca de conjuntura que reorienta as 

aspiragoes dos grandes proprietaries de terra vem permitindo uma certa 

desaceleracao no processo de expulsao dos trabalhadores rurais, que se 

intensificara com o avanco da frente monopolista sobre a frente de expansao, nos 

anos 70, e com o advento do PGC, no inicio dos 80. Entretanto, a dinamica geral 

de apropriagao e concentragao da terra continua valida. Para que se alcancem 

efetivas modificagoes na estrutura agraria e o consequente estabelecimento de 

um desenvolvimento rural menos excludente, um pressuposto e a luta organizada 

dos trabalhadores. Nesse sentido, o processo que leva a (re)conquista da terra e 

a construgao dos assentamentos rurais constitui uma realidade que se opoe ao 

padrao de desenvolvimento que tern sido concebido para o Maranhao. 

Obviamente, trata-se de uma perspectiva pouco confortavel para os 

grupos politica e economicamente dominantes, que sao favorecidos pelo modelo 

vigente. Nessa circunstancia, a agao que o Estado empreende vem cuidando da 

resolugao localizada dos conflitos, mas nao tern sido suficiente para promover a 

consolidagao e o crescimento das experiencias de assentamento, mantendo os 

trabalhadores sob condigoes minimas de subsistencia. Por conseguinte, as 

vitorias conquistadas na luta pelo acesso a terra nao refutam completamente a 

tendencia de proletarizagao dos camponeses. Muitas das familias expulsas pela 

frente monopolista sequer encontram espago nos assentamentos: algumas 

deslocam-se para a periferia dos nucleos populacionais; outras langam-se na 

aventura de novas frentes de expansao em outros estados. Por sua vez, entre as 

familias que se incorporam aos assentamentos, ha aquelas que nao conseguem 

se estabelecer, repassam seus lotes e seguem adiante. 
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Nesse cenario, abrem-se espagos para criticas oriundas de setores 

conservadores ou de concepgoes que, de algum modo, respaldam-se na crenca 

do inevitavel desaparecimento da pequena produgao no contexto capitalista. Os 

assentamentos, entao, sao vistos como reserva de mao-de-obra ou local de 

moradia da populagao pobre, atraves dos quais se reproduziria a miseria no meio 

rural, uma vez que a produgao nao seria insuficiente para, sequer, sustentar as 

familias envolvidas. A dedugao que deriva desse tipo de argumentagao e que 

estariam sendo desperdigados os recursos financeiros (quer no repasse da terra, 

quer sob a forma de credito especial) que sao alocados pela sociedade para 

realizagao da reforma agraria. 

Entretanto, estudos de abrangencia nacional tern demonstrado, com 

fartura de dados, uma situagao diferente nos assentamentos. Alem disso, ainda 

que os recursos aplicados nos programas relacionados a reforma agraria fossem 

doados as familias que tiveram suas terras expropriadas, provavelmente nao se 

atingiria um montante significativo, se comparado ao que a sociedade destina em 

subsidios e incentivos fiscais concedidos a grandes projetos na regiao 

amazonica. E isso sem mencionar que a aquisigao das areas para assentamento, 

quando superfaturadas ou, ainda que a prego corrente, envolvendo propriedade 

de origem duvidosa, constitui exemplo evidente das transferencias indiretas que o 

governo realiza para o grande capital. 

Ha que se admitir, por outro lado, que os assentamentos representam 

uma realidade dinamica, por isso a mobilidade da populagao esta presente muitas 

vezes na forma de desistencia daqueles insatisfeitos com as condigoes 

conquistadas; nao se trata de esperar que todos fiquem plenamente satisfeitos 

com o acesso a terra apenas porque antes eram sem-terra. Ainda assim, a maior 

parte das familias que nao conseguem progredir ou que desistem dos lotes 

constitui-se daquelas que permanecem atuando, predominantemente, de forma 
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isolada no que diz respeito a producao e a organizagao geral do assentamento. E 

claro que as familias que procuram se organizar coletivamente, ainda que 

apresentem maiores chances de consolidagao, tambem enfrentam dificuldades, 

especialmente quando se trata da ampliagao dessa forma de atuagao no processo 

geral de produgao e apropriagao de riqueza. Entretanto, estas familias podem 

experimentar o que talvez venha a ser sua maior conquista: a construgao de uma 

identidade politica coletiva, que as instrumentaliza para negociar com o restante 

da sociedade os meios de melhorar a produgao, a situagao economica e a vida da 

comunidade. 

Focalizando o assentamento Terra Bela, o que se observa e uma 

experiencia que se caracteriza, em seu conjunto, como uma unidade de produgao, 

porque produz alimentos para a populagao assentada e, principalmente, por ter 

conseguido sobreviver sem auxilio oficial durante os sete anos iniciais de sua 

existencia. Por outro lado, embora na logica da colonizagao oficial em Buriticupu 

os projetos devessem funcionar como reserva de mao-de-obra para as grandes 

empresas, com o desinteresse que estas passaram a demonstrar pelas areas em 

conflito na regiao, vem resultando que os postos de trabalho ofertados nos 

grandes projetos (que, pela propria natureza dos empreendimentos, ja eram 

reduzidos) tornaram-se ainda mais remotos. Assim, numa regiao em que ha 

consideravel numero de experiencias de assentamento, evidentemente, sera a 

produgao obtida no proprio imovel a principal fonte de receita dos assentados. 

Uma vez que os assentados nao saem para trabalhar fora, e obvio que o espago 

fisico do assentamento nao pode se configurar apenas em local de moradia. 

Nessas circunstancias, o que importa e saber se a receita dos assentados, nao 

tendo origem externa, provem principalmente da atividade agricola, da pecuaria 

ou do extrativismo desenvolvidos no assentamento. No caso de Terra Bela, deve-

se considerar ainda que ha uma serraria que vem funcionando como outra fonte 

de receitas. 
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Na atualidade, o que se coloca como questao prioritaria acerca de 

Terra Bela, nao se trata de saber se e unidade produtiva, reserva de mao-de-obra 

ou apenas local de moradia, mas sim, se o assentamento tera a capacidade de 

consolidar-se o suficiente para, a longo prazo, continuar atendendo necessidades 

crescentes, quer as internas, quer as relacionadas a expansao da cidade de 

Buriticupu. E a partir desta questao que se evidencia a necessidade de mudanca 

a nivel, por um lado, das tecnicas de produgao e, por outro, das condigoes de 

comercializagao. 

A necessidade de mudanga nas tecnicas de produgao, correspondem 

duas alternativas basicas para os agricultores de Terra Bela, as quais revelam 

concepgoes bastante distintas acerca da relagao homem/natureza: uma 

caracteriza-se pelo emprego intensivo de capital, expresso em maquinas e 

insumos quimicos, numa tentativa de estabelecer-se o dominio sobre a natureza; 

a outra orienta-se pelo equilibrio entre o aproveitamento dos processos naturais e 

o uso de insumos quimicos, buscando, sobretudo, a interagao do homem com o 

meio. Evidentemente, em ambas as alternativas, alem de entraves relacionados a 

disponibidades financeiras, existem dificuldades de assimilagao por parte dos 

trabalhadores assentados. Por um lado, do mesmo modo que no conjunto dos 

pequenos agricultores do estado, na trajetoria dos assentados nao se verifica, 

sequer, a modernizagao dos aspectos mecanicos da produgao. Nesse sentido, a 

introdugao de mudangas baseadas diretamente na quimica poderia representar 

um processo complicado, com consequencias nao muito claras. Por outro lado, 

frequentemente as concepgoes dos trabalhadores (incluindo-se as liderangas) 

revelam forte crenga nas formas tradicionais de produzir, de modo que a 

possibilidade de esgotamento dos recursos naturais no longo prazo nao tern se 

evidenciado como uma questao importante no elenco de preocupagoes desses 

trabalhadores. 
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Sob as circunstancias mencionadas, entende-se que o aspecto de 

maior significado explicativo nao decorre diretamente da universalizagao do modo 

de produzir, na qual, dado o capitalismo ter atingido avangado estagio 

tecnologico, tornar-se-ia uma imposigao da concorrencia que todos trabalhassem 

nesse patamar, estando condenados ao desaparecimento aqueles que nao 

pudessem assimilar as condigoes dominantes. Entretanto, num contexto como o 

que se encontra inserido o assentamento Terra Bela, o que se mostra relevante e 

que a necessidade de os agricultores modificarem as tecnicas de produgao 

decorre, prioritariamente, das condigoes internas e de interagao com o contexto 

regional: produzir para assegurar a subsistencia das familias assentadas e 

produzir um excedente que possibilite seu desenvolvimento.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0 ponto de partida, 

pois, nao sao as inovagoes tecnologicas que impoem readaptagoes a nivel do 

mercado e sim a modernizagao das tecnicas conforme a necessidade de 

desenvolvimento das familias assentadas. Nesse sentido, a assimilagao dos 

pacotes tecnologicos dominantes no ambito da agricultura empresarial nao e o 

unico caminho possivel. 

Para que se ampliem as chances de crescimento de Terra Bela, torna-

se essencial garantir espago no abastecimento do recem-criado municipio de 

Buriticupu, uma vez que se trata de um mercado cuja localizagao permite as 

maiores vantagens para que os assentados coloquem os produtos a pregos 

competitivos em relagao aos concorrentes. As tensoes iniciais, geradas entre os 

comerciantes locais e as familias que ocuparam a fazenda vao sendo superadas 

ao se incrementarem relagoes de troca e vinculos sociais. Geralmente, velocidade 

com que se amenizam situagoes desse tipo depende do contexto em que se 

verifica a ocupagao. Numa situagao de isolamento fisico, ainda que os reflexos no 

povoado sejam menos contundentes, torna-se mais dificil o estabelecimento dos 

nexos de troca e de convivencia. Ao contrario, a proximidade do povoado, como e 

o caso de Terra Bela, ao mesmo tempo em que contribui para acirrar as tensoes, 
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facilita sua superacao atraves do incremento de trocas economicas e interagao 

social. 

Uma vez atenuadas as tensoes, o que se torna decisivo e a capacidade 

do assentamento em se inserir na dinamica regional, em se integrar ao circuito de 

trocas. Atualmente, aquelas familias que organizam a producao de forma coletiva 

sao as que apresentam maiores perspectivas de responder a essa situagao, dado 

que elas tern conseguido obter melhores indices de produtividade. Assim, a 

organizagao coletiva parece influenciar as possibilidades de acumulagao por 

parte dessas familias. No caso de Terra Bela, esta forma de organizar a produgao 

nao se revela urn desdobramento da agao coletiva no momento da conquista da 

terra. 0 grupo que assim trabalha ja experimentara formas semelhantes antes do 

assentamento. 

Entretanto, mesmo estas familias necessitam alterar suas tecnicas de 

producao. Permanecendo sob as atuais condicoes tecnicas, nao sera pelo fato de 

serem familias ocupantes da fazenda Terra Bela que os assentados poderao 

perder espaco no mercado de Buriticupu, mas por nao conseguirem produzir urn 

excedente para comercializagao. A modificagao das condicoes tecnicas e, pois, 

uma exigencia para o desenvolvimento do assentamento. Entretanto, em qualquer 

que venha ser a via adotada nesse processo, impoem-se tambem outros desafios, 

como a necessidade de, por urn lado, estabelecer o controle sobre a 

comercializagao e, por outro, agregar valor aos produtos atraves do 

beneficiamento. Do contrario, os possi'veis ganhos de produtividade resultantes 

desse esforco continuarao sendo apropriados pelos empresarios do comercio 

atacadista e do processamento intermediario, como ocorre com o pequeno 

agricultor em geral. 

Urn outro desafio ao avango de Terra Bela e dos assentamentos no 

Maranhao, em geral, refere-se ao planejamento da produgao, ou seja, a decisao 
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do que produzir, a escolha dos produtos de maior potencialidade, em relagao as 

condicoes de fertilidade da terra ou ao mercado. Esta parece uma circunstancia 

obvia, na medida em que se considera que os assentamentos possuem carater de 

subsistencia, de modo que as decisoes de produgao recaem naqueles produtos 

basicos, segundo o padrao alimentar da populagao assentada, particularmente 

quando se trata das regioes Norte e Nordeste: arroz, feijao, milho e mandioca, 

com as atividades relativas a criagao de animais assumindo, geralmente, uma 

fungao compiementar. 

Sem embargo, essa logica e a que predomina no universo de pequenos 

produtores rurais, muito antes de estes terem expropriadas as terras em que 

trabalhavam e, portanto, anterior a reocupagao dessas terras e ao surgimento dos 

assentamentos de reforma agraria. Entretanto, considerando-se que o processo 

de reconquista da terra e intensamente penoso para as familias sem-terra e que, 

alem disso, sao relativamente elevados os recursos exigidos para implantagao 

dos projetos, seria pouco esperar que o resultado obtido nos assentamentos 

fosse tao somente a garantia de subsistencia para as familias envolvidas. Que 

essa garantia e condigao necessaria e indispensavel, constitui uma obviedade. 

Porem, trata-se apenas da situagao minima e inicial, sem a qual nao se poderia 

almejar qualquer evolugao. Alem do mais, seria apologia ao comodismo procurar 

justificar essa situagao por meio da comparagao com as condigoes de exploragao, 

incerteza e fome, em que viviam as familias antes da (re)conquista da terra. 

Com frequencia, a busca da subsistencia tern sido colocada como urn 

fim em si mesma, ou como o proprio horizonte para as familias assentadas. A 

permanencia dessa perspectiva, quer ambito das politicas publicas, quer no 

cotidiano das familias envolvidas, parece reveladora, por urn lado, da eficiencia 

que tern tido aqueles setores contrarios a reforma, nos meandros burocraticos ou 

por vias truculentas, para postergarem as conquistas dos trabalhadores rumo a 

eliminagao do latifundio e, por outro lado, da fragilidade da articulagao entre os 
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diferentes grupos e setores interessados ou oficialmente envolvidos na efetivacao 

da reforma agraria. Por sua vez, essa articulacao, por alguns denominada 

parceria, nao deve ser concebida, pelas partes envolvidas, como alguma forma de 

doacao das condicoes de melhoria de vida para os trabalhadores. Tratando-se de 

uma conquista, essa articulacao existira efetivamente se tambem puder ser 

efetiva a capacidade de reivindicacao dos trabalhadores. Nesse sentido, ter 

clareza quanto ao tipo de desenvolvimento a ser construido, tern que representar 

uma necessidade para os assentados, do mesmo modo como se coloca a 

conquista da terra antes do assentamento. 

Finalmente, considera-se que a realidade dos assentamentos rurais vai 

se evidenciar enquanto uma inquestionavel altemativa a questoes agravadas na 

sociedade contemporanea, especialmente o desemprego, na medida em que seus 

resultados expressarem a promocao das condicoes socioeconomicas das familias 

envolvidas, de modo que essas familias de produtores venham inserir-se na 

dinamica da sociedade nao mais como representantes de uma forma social 

extemporanea, cuja persistencia incomoda a teoricos e latifundiarios. Nesse 

sentido, a finalidade maior dos assentamentos deve ser possibilitar que as 

familias de agricultores evoluam, enquanto produtores e enquanto cidadaos, na 

perspectiva de conquistarem amplo acesso tanto as formas materials de conforto 

quanto ao legado cultural, de carater universal, que a trajetoria humana vem 

construindo. Assim, construir formas de consolidacao dos assentamentos, mais 

que a afirmacao de urn modo de vida, significa construir urn modo de vida com 

vistas a promocao da condicao humana. 



SUMMARY 

This paper deals with the appearance of rural workers' settlements in 

the recent context of the Maranhense economy. In a broader sense the discussion 

of the rural settlements is understood as part of the agrarian question within 

capitalism. A reexamination is undertaken of aspects of some theories in which 

different authors predict, on one hand, the disappearance of small agricultural 

production units due to the advance of units administered like enterprises -

agrobusinesses - and, on the other hand, interpret family production as a system 

in itself whose existence corresponds to a social necessity. Studies are mentioned 

which demonstrate that agricultural production based on the family groups does 

not show any signs of disappearance, even though it assumes distinct degrees of 

importance in the diverse world regions. Focusing on Maranhao, one can observe 

that the recent revigoration of links between the regional economy and the 

reproduction of capital on a world-wide scale make a redefinition ofzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de facto and 

legal ownership necessary. This is especially true when ownership of land is 

concerned, as preexisting forms of production organization break up wich 

consequently leads to more and more conflicts between the small landholders and 

the new owners of the land. The appearance and spreading of settlements 

resulting from the agrarian reform seem to be an answer which the underprivileged 

are finding in order to face the trend toward concentration inherent in capitalist 

development. The settlement Terra Bela does not only transmit a feeling of 

achievement because of the conquest of land by formerly landless, it also has 

favorite perspectives for future growth, due to its location near ways of 

transportation and also due to the emancipation of the township (municipio) 

Buriticupu. It should, however, be taken into consideration that the present 

production techniques, if they were not changed, could prove themselves as 

serious obstacles to the settlement's consolidation. 
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ANEXOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. MAPA DO MARANHAO: RIOS PRINCIPAIS, GRANDES ZONAS 

ECOLOGICAS E RAMOS DO FLUXO MIGRATORIO 
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ANEXOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2. NOVA DIVISAO GEOGRAFICA DO MARANHAO 



1% 

NOVA D1VISAO TERRITORIAL DO ESTADO DO MARANHAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Vigente a partir de 01.01.1997) 

MESORREGIAO NORTE MARANHENSE (6 microrregioes e 60 municipios) 

Microrregiao geografica do Litoral Ocidcntal Maranhense (13 municipios) 

Alcantara - Cajapio - Mirinzal 

Apicum-Acu - Cedral - Porto Rico 

Bacuri - Central do Maranhao do Maranhao 

Bacurituba - Cururupu - Serrano do Maranhao 

Bequimao - Guimaraes 

Microrrcgulo geografica da Aglomcracao Urbana de Sao Luis (4 municipios) 

- Paco do Lumiar - Sao Jose de Ribamar - Sao Luis 

- Raposa 

Microrrcgiao geografica de Rosario (8 municipios) 

- Axixa - Icatu - Rosario 

- Bacabeira - Morros - Santa Rita 

- Cachoeira Grande - Presidente Juscelino Microrregiao geografica dos Lencois Maranhenses (6 municipios) 

- Barrcirinhas - Primeira Cruz - Santo Amaro 

- Humberto de Campos - Tutoia do Maranhao 

- Paulino Neves 

Microrregiao geografica da Baixada Maranhense (21 municipios) 

- Anajatuba 

- Arari 

- Bela Vista do Maranhao 

- Cajari 

- Conceicao do Lago-A<?u 

- Igarape do Meio 

- Matinha 

- Moncao 

- Olinda Nova 

- Palmeirandia 

- Pedro do Rosario 

- Penalva 

- Peri-Mirim 

- Pinheiro 

- Presidente Sarney 

- Santa Helena 

- Sao Bento 

- Sao Joao Batista 

- Sao Vicente de Ferrer 

- Viana 

- Vitoria do Mearim 
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Microrregiao geografica de I tapecuru Mirim (8 municipios) 

- Cantanhede - Miranda do Norte - Presidente Vargas 

- Itapecuru-Mirim - Nina Rodrigues - Vargem Grande 

- Matoes do Norte - Pirapemas 

MESORREGIAO OESTE MARANHENSE (3 microrregioes e 51 municipios) 

Microrrcgiao geografica do Gurup i (13 municipios) 

Amapa do Maranhao 

Boa Vista do Gurupi 

Centro Novo do Maranhao 

Candido Mendes 

Carutapera 

- Centro do Guilherme 

- Godofredo Viana 

- Governador Nunes Freire 

- Junco do Maranhao 

- Luis Domingues 

- Maracacume 

- Maranhaozinho 

- Turiacu 

Microrrcgiao geografica do 

- Altamira do Maranhao 

- Alto Alegre do Pindare 

- Araguana 

- Bom Jesus das Selvas 

- Bom Jardim 

- Brejo de Areia 

- Buriticupu 

- Governador Newton Bello 

Pindare (22 municipios) 

- Lago da Pedra 

- Maraja do Sena 

- Nova Olinda do Maranhao 

- Paulo Ramos 

- Pindare Mirim 

- Presidente Medici 

- Santa Ines 

- Santa Luzia do Parua 

- Santa Luzia 

- Sao Joao do Caru 

- Tufilandia 

- Turilandia 

- Vitorino Freire 

- Ze Doca 

Microrregiao geografica de Imperatr iz (16 municipios) 

- Acailandia 

- Amarante do Maranhao 

- Buritirana 

- Cidelandia 

- Davinopolis 

- Governador Edson Lobao 

- Imperatriz 

- Itinga do Maranhao 

- Joao Lisboa 

- Lajeado Novo 

- Montes Altos 

- Ribamar Fiquene 

Sao Fco. do Brcjao 

Sao Pedro da Agua 

Branca 

Senador La Rocque 

Vila Nova dos 

Martirios 
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MESORREG1AO CENTRO MARANHENSEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (3 microrregioes e 44 municipios) 

Microrrcgiao geografica do Medio Mearini (22 municipios) 

Bacabal 

Bernardo do Mearim 

Bom Lugar 

Capinzal do Norte 

Esperantinopolis 

Igarape Grande 

Lago do Junco 

Lago Verde 

Lagoa Grande do Maranhao 

Lago dos Rodrigues 

Lima Campos 

Oiho d'Agua das Cunhas 

Pedreiras 

Pio XII 

Pocao de Pedras 

Sto. Antonio dos Lopes 

- Sao Luiz Gonzaga 

do Maranhao 

- Sao Mateus 

do Maranhao 

- Sao Raimundo 

do Doca Bezerra 

- Sao Roberto 

- Trizidela do Vale 

Microrrcgiao geografica do Alto Mearini c Grajau (11 municipios) 

- Arame 

- Barra do Corda 

- Formosa da Serra Negra 

- Fernando Falcao 

- Grajau 

- Itaipava do Grajau 

- Jenipapo dos Vieiras 

- Joselandia 

- Sta. Filomena 

do Maranhao 

- Sitio Novo 

- Tuntum 

Microrregiao geografica de Presidente Dutra (11 municipios) 

Dom Pedro - Governador Eugenio de Barros - Sao Domingos 

Fortuna - Governador Luis Rocha do Maranhao 

Gon9alves Dias - Graca Aranha - Sao Jose dos Basilios 

Governador Archer - Presidente Dutra - Sen. Alexandre Costa 

MESORREGIAO LESTE MARANHENSE (9 Microrregioes e 62 municipios) 

Microrregiao geografica do Baixo Parnaiba Maranhense (7 municipios) 

- Agua Doce do Maranhao - Milagres do Maranhao - Santana do Maranhao 

- Araioses - Santa Quiteria do Maranhao - Sao Bernardo 

- Magalhaes de Almeida 

Microrregiao geografica de C ha pad in ha (8 municipios) 

- Anapurus 

- Bclagua 

- Brejo 

- Buriti 

- Chapadinha 

- Mata Roma 

- Sao Benedito 

do Rio Preto 

- Urbano Santos 
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Microrregiao geografica dc Codo (5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA municipios) 

- Alto Alegre do Maranhao - Coroata 

- Codo - Peritoro 

Timbiras 

Microrregiao geografica de Coelho Neto (4 municipios) 

- Afonso Cunha - Coelho Neto 

- Aldcias Altas 

Microrrcgiao geografica dc Caxias (6 municipios) 

- Duque Bacelar 

- Buriti Bravo 

- Caxias 

- Matoes 

- Parnarama 

- Sao Joao do Soler 

- Timon 

Microrrcgiao geografica das Chapadas do Alto ltapecuru (13 municipios) 

- Barao do Grajau 

- Colinas 

- Jatoba 

- Lagoa do Mato 

- Mirador 

Nova Iorque 

Paraibano 

Passagem Franca 

Pastos Bons 

Microrregiao geografica de Porto Franco (6 municipios) 

- Campcstre do Maranhao 

- Carolina 

Estrcito 

Porto Franco 

Microrrcgiao geografica dos Gerais de Balsas (5 municipios) 

- Alto Parnaiba 

- Balsas 

Feira Nova do Maranhao 

Riachao 

Sao Francisco 

do Maranhao 

Sao Joao dos Patos 

Sucupira do Norte 

Sucupira do Riachao 

Sao Joao do Paraiso 

Sao Pedro dos Crentes 

Tasso Fragoso 

Microrrcgiao geografica das Chapadas das Mangabeiras (8 municipios) 

Bcncdito Leite 

Fortaleza dos Nogueiras 

Loreto 

- Nova Colinas 

- Sambaiba 

- Sao Domingos do Azcitao 

Sao Felix de Balsas 

Sao Raimundo 

das Mangabeiras 

TOTAL DE MESORREGIOES: 4 

TOTAL DE MICRORREGIOES: 21 

TOTAL DE MUNlCiPIOS: 217 





ANEXO 4. GRUPOS QUE ADQUIRAM T E R R A S NO PROJETO DA COMARCO 
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GRUPOS QUE ADQUIRIRAM TERRAS NA AREA DE ABRANGENCIA DA 

COMARCO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como se pode observar no anexo 3, as terras adquiridas pelos grupos 

empresariais situam-se em torno da area destinada ao Projeto Pioneiro de 

Colonizacao, destinada a familias de pequenos produtores. As informacoes sobre 

os imoveis apropriados por esses grupos, durante os anos 70, sao escassas, de 

modo que determinar as dimensoes constitui-se tarefa complexa. Sao frequentes 

situacoes em que a area legalizada e muito inferior a efetivamente controlada por 

esses grupos. Nesse sentido, a maioria das informacoes disponiveis baseiam-se 

em estimativas que, portanto, nem sempre sao coincidentes. Alem disso, o 

movimento de compra e venda desses imoveis e a existencia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA testas de ferro 

dificultam, sobremaneira, a identificacao de quern realmente foi favorecido nesse 

avanco da propriedade privada sobre as terras consideradas devolutas no 

Maranhao. 

Entretanto, a partir dos dados apresentados por Arcangeli (1987), 

Asselin (1982) e de relatorios da Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos 

Humanos (1990), foi possivel a reconstituir a lista seguinte, que se refere ao 

processo de aquisigao das areas num contexto em que interesses de 

especuladores individuals e de grandes grupos empresariais convergiam com 

agoes do governo do Maranhao e incentivos fiscais e crediticios do governo 

federal. Incluindo-se a area incorporada a Comarco, proxima do projeto da 

Colone, localizam-se empreendimentos de grupos entre os quais destacam os 

seguintes: 

A transnacional Sanbra (Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro), 

controlada por capital argentino (Bung Born). Para que o grupo controlasse a area 

pretendida, foram criadas as empresas Sanbra S/A Agropecuaria Industrial 
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Sanbra Maranhense S/A, Sanbra Amazonia S/A e Sanbra Nordeste S/A, cada uma 

com 25 mil hectares em areas contiguas, perfazendo urn total de 100 mil hectares. 

0 grupo Cacique, cuja atividade mais conhecida a industrializagao de 

cafe. Utilizando-se da mesma estrategia que a Sanbra, adquiriu extensa area, 

atraves das empresas Tucuma, Pindare, Guairaca e Cacique, cada qual com 25 

mil hectares, segundo Arcangeli (1987:130). Entretanto, Asselin (1982:153) refere-

se respectivamente a 20.481, 22.000, 20.809 e 20.716 hectares, embora tambem 

mencione que o grupo controlava os 100 mil pretendidos. 

A Exportadora Coelho, cuja propriedade encontravam-se em nome de 

parentes do entao senador Nilo Coelho, abrangendo uma area imprecisa. 

Arcangeli (1987:130) cita 52 mil hectares, enquanto Asselin (1982: 155) informa 

que a existencia de duas glebas, uma com 19.500 e outra com 21.143 hectares, 

totalizando mais de 40,6 mil hectares. 

O grupo cearense EIT, atraves das empresas Citema - Cia. Industrial 

Tecnica do Maranhao (24 mil ha) e Temasa Projetos Agropecuarios (9.117 ha), 

adquiriu mais de 33 mil hectares na area da Comarco. Asselin (1882:153-4) 

destaca que empresas como a Maisa e a Faisa, do Rio Grande Norte, tambem 

pertencem ao grupo. O grupo Ultra, entre cujos acionistas Asselin menciona o ex-

ministro Helio Beltrao, controlava uma area de 46.753 hectares em nome da 

Florestal Maracassume. Por sua vez, o grupo Santos Diniz S/A, com atuagao em 

diversos setores, no Brasil e no exterior, incluindo-se o ramo de supermercados 

(Pao de Agucar), adquiriu cerca de 25 mil hectares na regiao do Pindare. A Varig 

(Viagao Aerea Rio Grandense), com area estimada em 32 mil ha, recentemente 

desativou as atividades na gleba, apos longos conflitos com posseiros. 

Quanto a fazenda Terra Bela, Asselin (1982:155) cita que a area foi 

apropriada por funcionarios da construtora Mendes Junior, durante a abertura da 
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BR-222, tendo sua sede contrufda em frente a administracao do projeto de 

colonizagao Buriticupu. Inicialmente, a area correspondia a 24.875 hectares. Nao 

estao disponfveis informacoes sobre o processo que a levou aos atuais 11,5 mil 

hectares. Do mesmo modo, nao se dispoe de informacoes acerca da area 

adquirida por outras grandes empresas, entre as quais encontram-se Nikkey, 

Assaimenka, Bamerindus, Marcos Marcelino, Incomar e Sabugi. 

A lista abaixo destaca alguns dos empreendimentos e acrescenta 

outros ainda nao mencionados, com suas respectivas areas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

GRUPO/IMOVEL AREA (HA) 

Agropecuaria Turiagu 24.961 

Exportadora Coelho 52.000 

FAISA 24.000 

Florestal Maracassume 46.753 

Grupo Bom Pastor 48.440 

Grupo Bung Born 100 000 

Sanbra S/A Agropecuaria Industrial 25 000 

Sanbra Maranhense S/A 25.000 

Sanbra Amazonia S/A 25.000 

Sanbra Nordeste S/A 25.000 

Grupo Cacique 100.000 

Tucuma 25.000 

Pindare 25.000 

Guairaca 25.000 

Cacique 25.000 

Grupo EIT 33.000 

Citema 24.000 

Temasa 9.000 

Grupo Fernandes 24.000 

Matary 24.000 

Grupo Meira Lins 20.672 

Cia Vale do Rio Sereno 20.672 

Grupo Mesbla 18.659 

Grupo Pao de Agucar 25.000 

Grupo Varig 32.000 



ANEXO 5. MAPA DA AREA DE ABRANGENCIA DO PROGRAMA GRANDE 

CARAJAS 





ANEXO 6. LISTAGEM G E R A L DOS ASSENTAMENTOS RURAIS NO 

MARANHAO 
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RELACAO DE ASSENTAMENTOS DO INCRA NO MARANHAO 

(Outubro/96) 

MUNIC1PIO/ AREA FORMA ANO CAPAC. FAM. EXCE DEFI 

PROJETO DE ASSEN OBTEN CRI ASSEN CADAS DEN CIT 

ASSENTAMENTO MENTO 

(Ha) 
CAO ACAO MENTO 

(Ha) 

TRA 

DAS 
TES 

ACAILANDIA (3) 27.469 868 705 0 163 

Acai 19.386 arrcc 1978 479 472 0 07 
Ilaiguara 2.302 desap 1995 63 58 0 05 

Joao Palmcini/Castalia 5.781 desap 1995 326 175 0 151 
ALCANTARA (1) 4.111 123 82 0 41 

Bituba/Cliapada 4.111 desap 1994 123 82 0 41 

AMARANTE (1) 4.020 180 90 0 90 
Sanlo Antonio 4.020 desap 1995 180 90 0 90 

ARAME (2) 60.517 1.943 1.200 0 743 

Citusa/Viamao 29.563 desap 1986 1.015 600 0 415 

Pcdra Prcta/M.dos Garrotcs 30.954 desap 1987 928 600 0 328 

BACABAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 ) 600 18 63 45 0 

Aldcia 600 desap 1988 18 63 45 0 

BACURI (1) 14.487 435 300 0 135 

Biliua 14.487 desap 1989 435 300 0 135 

BARRA DO CORDA 0 ) 11.622 330 372 42 0 
ClcmciUc/Caja/cira 11.622 desap 1985 330 372 42 0 

BARREIRINHAS (1) 5.486 141 348 207 0 
Sao Jose Morro Alto 5.486 desap 1987 141 348 207 0 

CANDJDO MENDES (5) 169.264 3.729 2.826 55 958 

Santa Helena (C.M/Turiacu) 88.970 desap 1988 2.032 1.252 0 780 

Maracacumc 11.547 desap 1989 254 253 0 1 

Trcs Lagoas 3.338 desap 1994 85 53 0 32 
MaracassumcVMcsbla 18.656 desap 1994 423 278 0 145 

Florcstal Maracassumc 46.753 desap 1994 935 990 55 0 

CANTAN11EDE (1) 5.540 249 165 0 84 

Galvao/Cantanhcde 5.540 desap 1993 249 165 0 84 

CARUTAPERA (1) 48.440 1.316 1.459 143 0 

Bom Pastor 48.440 desap 1987 1.316 1.459 143 0 

CAXIAS (7) 36.725 1.398 1.023 76 451 

Sao Pedro/Boa Vista 5.739 compra 1985 127 203 76 0 

Santa Filomcna/Taboca 2.892 desap 1989 104 62 0 42 

Pcdra/Mucambo 10.354 desap 1993 430 303 0 127 

Bom Jardim 3.076 desap 1994 126 63 0 63 

Buriti do Mcio 2.001 desap 1994 87 23 0 64 

Conceicao 8.962 desap 1995 363 251 0 112 

Sao Jose dos Pcrdidos 3.701 desap 1995 161 118 0 43 
COLINAS 0 ) 2.753 89 77 0 12 

Pavio/Varjao 2.753 desap 1995 89 77 0 12 

SUBTOTAL (13/26) 391.034 10.819 8.710 568 2.677 
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RELACAO DE ASSENTAMENTOS DO INCRA NO MARANHAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Continuacao) 

MUNICIPIO/ AREA FORMA ANO CAPAC. FAM. EXCE DEFI 

PROJETO DE ASSEN OBTEN CRI ASSEN CADAS DEN CIT 

ASSENTAMENTO MENTO 

(Ha) 
CAO ACAO MENTO 

(Ha) 

TRA 

DAS 
TES 

COROATA (7) 23.518 821 855 163 129 

Sao Joao das Ncvcs 12.351 desap 1986 350 505 155 0 

Rcinanso da Mariana 2.973 desap 1988 126 114 0 12 

Macacos 492 desap 1994 20 28 08 0 

Conceicao do Coroata 2.562 desap 1994 112 94 0 18 

Caxuxa 3.180 desap 1994 140 80 0 60 

Conceicao/ Arvorcdo 1.402 desap 1995 50 16 0 34 

Prazcrcs 558 desap 1995 23 18 0 05 

ESPERANTINOPOLIS (2) 3.321 100 245 145 0 

Pahnciral/Victnan 2.194 desap 1988 78 190 112 0 

Cipo/Canaa 1.127 compra 1993 22 55 33 0 

GRAJAU (2) 4.831 158 87 0 71 
Brcjo/Sitio do Mcio 2.086 desap 1986 60 46 0 14 

Pcdra dc Pau 2.745 desap 1996 98 41 0 57 

IMPERATRIZ (5) 24.466 954 640 19 333 
CAAC 1.120 uniao 1978 44 38 0 6 

Alvorada I 7.471 uniao 1982 280 158 0 122 

Alvorada 11 8.803 uniao 1985 347 204 0 143 

Gamclcira/Matocs 2.048 desap 1989 85 104 19 0 

llacira 5.024 desap 1993 198 136 0 62 

ITAPECURU MIRIM (2) 9.564 296 364 81 13 

Entroncamcnlo 7.712 desap 1986 230 311 81 0 

Alincida/Mato Grosso 1.852 desap 1995 66 53 0 13 

JOAO LISBOA (1) 4.110 205 110 0 95 

Tabolcirao 4.110 desap 1988 205 110 0 95 

JOSELANDIA (1) 11.576 416 208 0 208 

Japcl 11.576 compra 1995 416 208 0 208 

LAGO DA PEDRA (1) 21.200 763 583 0 180 
Cigra 21.200 desap 1994 763 583 0 180 

LAGO DO JUNCO (2) 1.643 58 82 24 0 
Pau Sanlo 953 desap 1986 31 50 19 0 

Bonanza 690 desap 1995 27 32 5 0 

LAGO VERDE (2) 6.114 173 291 118 0 

Manguary 5.000 desap 1986 130 240 110 0 

Vilal Brasil 1.114 desap 1994 43 51 8 0 
LIMA CAMPOS (4) 14.608 499 467 0 32 

Santa Cruz 3.718 desap 1986 120 120 0 0 

Riachuclo 2.323 desap 1987 74 63 0 11 

Sto. Antonio dos Vclosos 5.011 desap 1989 180 177 0 3 
Baixao 3.556 desap 1994 125 107 0 18 

SUBTOTAL (11/29) 124.951 4.443 3.932 550 1.061 
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RELACAO DE ASSENTAMENTOS DO INCRA NO MARANHAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Continuagao) 

MUNICIPIO/ AREA FORMA ANO CAPAC. FAM. EXCE DEFI 

PROJETO DE ASSEN OBTEN CRI ASSEN CADAS DEN CIT 

ASSENTAMENTO MENTO 

(Ha) 
CAO ACAO MENTO 

(Ha) 

TRA 

DAS 
TES 

MAG. DE ALMEIDA (1) 2.704 103 174 71 0 

Sanlo Agostinho 2.704 desap 1993 103 174 71 0 

MATOES (1) 1.600 72 57 0 15 
Florcsla 1.600 desap 1988 72 57 0 15 

MONCAO (3) 14.222 470 914 444 0 

Camacaoca 10.800 compra 1986 360 750 390 0 

Rcdondo/Aracanga 1.942 desap 1988 58 105 47 0 

Vila Espcranca 1.480 desap 1993 52 59 07 0 

MORROS (1) 26.670 371 223 0 148 
Lagoa da Onca 26.670 desap 1995 371 223 0 148 

PACO DO LUMIAR (1) 735 36 218 182 0 

Cumbiquc 735 desap 1987 36 218 182 0 

PARNARAMA (1) 6.657 266 221 0 45 
Brcjo/Sao Felix 6.657 desap 1995 266 221 0 45 

PAULO RAMOS (1) 4.417 159 62 0 97 

Novo Mundo/Conquista 4.417 desap 1995 159 62 0 97 

PEDREIRAS (1) 4.356 86 190 104 0 
Sla. Maria dos Fcrnandcs 4.356 desap 1989 86 190 104 0 

PENALVA (1) 3.600 108 220 112 0 

Ouro 3.600 desap 1989 108 220 112 0 

PIN1IEIRO (2) 10.261 394 245 0 149 

Porrao dos Pirros 4.261 desap 1993 161 139 0 22 

Santa Maria/Galo 6.000 desap 1995 233 106 0 127 

PIO Xll (1) 1.778 59 191 132 0 

Sao Jose da Mata 1.778 compra 1984 59 191 132 0 

P1RAPEMAS (1) 4.514 221 116 0 105 

Barriguda/Bagaccia 4.514 desap 1994 221 116 0 105 

PORTO FRANCO (1) 4.653 209 209 0 0 
Baixa Grandc/Picos 4.653 desap 1989 209 209 0 0 

PRESID. JUSCELINO (1) 1.454 37 81 44 0 

Taua/Sta.Tcrczinha 1.454 desap 1988 37 81 44 0 

SANTA HELENA (1) 11.811 367 99 0 268 

Parua 11.811 desap 1986 367 99 0 268 

SANTA IN ES (1) 954 34 111 77 0 

Santa Maria do Capislrano 954 desap 1995 34 111 77 0 

SANTA RITA (1) 6.225 280 137 0 143 

Sto.Anlonio/Cclans/Carcma 6.225 desap 1993 280 137 0 143 

SAO LUiS GONZAGA (3) 24.882 713 1.432 719 0 

Monte Cristo 14.380 desap 1985 389 917 528 0 

Olho d'Agua dos Grilos 2.922 desap 1986 97 169 72 0 

Trcs Sctubal 7.580 desap 1988 227 346 119 0 

SUBTOTAL (18/23) 131.493 3.985 4.900 1.885 970 
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RELACAO DE ASSENTAMENTOS DO INCRA NO MARANHAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Continuagao) 

MUNICIPIO/ AREA FORMA ANO CAPAC. FAM. EXCE DEF1 

PROJETO DE ASSEN OBTEN CRI ASSEN CADAS DEN CIT~ 

ASSENTAMENTO MENTO CAO ACAO MENTO TRA TES 

(Ha) (Ha) DAS 

SAO MATEUS (4) 17.262 535 893 358 0 

Jilirana 5.168 compra 1984 97 271 174 0 

Bocaina 3.633 desap 1990 113 203 90 0 

Timbaiiba 1.277 desap 1994 50 144 94 0 

Alio Alcgrc 7.184 desap 1994 275 275 0 

SANTA LUZIA (22) 284.609 7.359 5.013 112 2.458 

Barra Limpa 1.028 arrcc 1978 40 40 0 0 

Karina 24.546 desap 1986 400 247 0 153 

Sapucaia 14.566 desap 1987 262 282 20 0 

Santa Inacia 20.023 desap 1988 350 400 50 0 

Cajuciro 16.121 desap 1988 510 431 0 79 

Uniao/Portugal/Sto. Antonio 11.804 desap 1988 185 219 34 0 

Buriti/Rio Bonito 54.726 compra 1988 1.641 828 0 813 
C1T 16.174 desap 1988 634 141 0 493 

Terra Bela 11.553 compra 1988 380 290 0 90 

Engcnho Central/Clarice 4.956 desap 1990 132 92 0 40 

Planalto/Pcdcsa 16.217 desap 1990 318 122 0 196 
Lago Az.ul 13.266 desap 1991 348 293 0 55 

Caciquc/Tucuma 42.303 desap 1993 903 759 0 144 

Padre Ciccro/Sanla Helena 4.498 desap 1994 160 168 8 0 

Triangulo dc Praia 11.114 desap 1994 355 201 0 154 

Caslclo 2.991 desap 1994 107 64 0 43 
Indiana/Santa Maria 5.618 desap 1994 202 114 0 88 

Babilonia 2.078 desap 1994 75 53 0 22 

Verona 4.358 desap 1994 139 72 0 67 

Guarida 2.617 desap 1995 94 84 0 10 

Batuta 1.652 desap 1995 52 46 0 6 

Santa Cru/./Zulil 2.400 desap 1995 72 67 0 5 

TIMON (I) 4.255 191 92 0 99 

Humaiui 4.255 desap 1995 191 92 0 99 

TUNTUM (2) 22.621 632 623 4 13 

Santa Tcrcza 7.200 desap 1986 226 230 4 0 
Coccira/Nova Alcgria 15.421 desap 1990 406 393 0 13 

TURIACU (4) 57.111 1.048 1.330 363 81 

Miraflorcs 9.194 desap 1986 239 197 0 42 
Ceres 4.000 desap 1986 108 347 239 0 

Rio Docc/Guimaguassu 38.917 desap 1986 576 700 124 0 

Sto. Antonio do Rio Caxias 5.000 desap 1994 125 86 0 39 
TUTOIA (1) 6.847 286 343 57 0 

Barro Duro 6.847 desap 1986 286 343 57 0 

SUBTOTAL (6/34) 392.705 10.051 8.294 894 2.651 
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RELACAO DE ASSENTAMENTOS DO INCRA NO MARANHAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(Continuacao) 

MUN1CIPIO/ AREA FORMA ANO CAPAC. FAM. EXCE DEFI 

PROJETO DE ASSEN OBTEN CRI ASSEN CADAS DEN CIT" 

ASSENTAMENTO MENTO CAO ACAO MENTO TRA TES 

(Ha) (Ha) DAS 

VARGEM GRANDE (1) 7.253 253 323 70 0 

Lcilc 7.253 desap 1986 253 323 70 0 

VITORIA DO MEARIM(9) 36.473 1.306 1.833 610 83 

Scrraria 879 desap 1989 26 26 0 0 

Bcntivi 1.335 desap 1989 40 55 15 0 

Diamante Ncgro/Jutai 8.478 compra 1993 203 280 77 0 

Lagc Comprida 5.732 desap 1993 166 199 33 0 

Sumauma/Jacamim 7.186 desap 1993 215 272 57 0 

Santa Rosa 3.189 compra 1994 300 233 0 67 

Gamclcira 7.184 desap 1994 215 643 428 0 

Ma to G rosso 1.302 desap 1995 104 104 0 0 

Pau Roxo/Vigario (Cajari) 1.188 desap 1995 37 21 0 16 

VITORINO FREIRE (1) 7.462 460 364 0 96 

Sao Bartolomcu/Luzilandia 7.462 desap 1993 460 364 0 96 

ZE DOCA (2) 2.518 90 192 102 0 

Tocanlins 943 desap 1982 34 89 55 0 

Bom Viver 1.575 desap 1982 56 103 47 0 

SUBTOTAL (4/13) 53.706 2.109 2.712 782 179 

TOTAL (52/125) 1.093.889 31.407 28.548 4.679 7.538 

Fontc: lNCRA/SR(12)/Divisao dc Assentamentos. 
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RELACAO DE ASSENTAMENTOS DO ITERMA 

(Outubro/%) 
MUNICIPIO/ AREA FORMA DE ANO DE FAMILIAS 

ASSENTAMENTO (Hectares) AQUISICAO CRLACAO CADASTRA 

DAS 

ARARI (7) 2.127 251 

Felix 499 compra 1990 33 

Varamc 190 compra 1990 17 

Manocl Joao 521 compra 1993 82 

Sanla Inez 458 compra 1993 52 

Enscada do Engcnho 181 compra 1993 32 

Bacabalzinho 128 compra 1993 26 

Jiquiri 150 compra 1994 09 

BACABAL (5) 3.477 311 

Bom Principio 114 compra 1990 56 

Dcz Mil Rcis 184 compra 1990 27 

Alcnlcjo 360 compra 1990 41 

Luziania 2.398 compra 1993 155 

Bom Jesus 421 compra 1993 32 

BREJO (1) 172 15 

Nova Olinda 172 compra 1993 15 

BARRA DO CORDA (1) 4.000 85 

Sao Francisco 4.000 compra 1993 85 

COROATA (2) 994 80 

Fcliz Lcmbranca 443 compra 1993 31 

Viva Dcus 551 compra 1990 49 

CAJARI (1) 1.054 80 

Santa Rosa 1.054 arrccadacao 1993 80 

CODO (2) 12.334 772 

Joloba 1.897 arrccadacao 1987 51 

Roseana Sarncy 10.437 compra 1996 721 

COLINAS (1) 6.010 120 
Lagoa da Scrra 6.010 arrccadacao 1987 120 

CAXIAS (1) 187 18 

Olho d'Agua do Raposo 187 compra 1983 18 

GRAJAU (7) 54.552 1.056 

Scrra do Malo/Coquciro 841 compra - 21 

Rcmanso 7.302 compra - 300 
Ilaipava 32.324 arrccadacao 1987 737 

Nova Galilcia 1.757 compra 1987 35 

Boa Vista 488 compra 1990 49 

Bela Aurora 501 compra 1990 13 

Florcs/Bom Rcliro 11.339 compra 1993 201 

SUBTOTAL (10/28) 84.907 2.788 
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RELACAO DE ASSENTAMENTOS DO ITERMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(continuagao) 

MUNICIPIO/ AREA FORMA DE ANO DE FAMILIAS 

ASSENTAMENTO (Hectares) AQUISICAO CRIACAO CADASTRA 

DAS 

ESPERANT1NOPOLIS (2) 916 43 

Scrraria 499 compra 1990 18 

Sanla Cruz 417 compra 1993 254 

IMPERATRIZ (1) 1.322 56 

Jugara 1.322 compra - 56 

ITAPECURU MIRIM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(0 55 23 
Carro Qucbrado 55 compra 1990 23 

LACO DO JUNGO (5) 1.483 184 

Santa Zita 170 compra 1990 16 

Altamira 510 compra 1990 82 

Sao Manocl 281 compra 1990 31 

Ludovico 319 compra 1990 33 

Centro do Aguiar 203 compra 1994 22 

MIRANDA DO NORTE (2) 194 62 
Cariombo I 97 compra 1990 38 

Cariombo II 97 compra 1993 24 

MATINHA (1) 1.001 91 

Trczc dc Maio 1.001 compra - 91 

OLHO D'AGUA DAS CUNHAES (2) 574 47 

Trcs Marias 311 compra 1990 22 

Canarana 263 compra 1990 25 

PINHEIRO 0) 1.134 73 

Ponta da Formiga 710 compra 1987 32 

Sao Cactano 115 compra 1987 17 

Alio Vcrdc 309 compra 1990 24 

ROSARIO (2) 3.846 376 

Sao Simao 2.589 arrccadacao - 213 

Vidcu 1.257 arrccadacao - 163 

SANTA LUZIA (7) 175.426 5.187 

Burulicupu 54.000 arrccadacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 2.700 

Maguary 3.980 arrccadacao 1987 120 

Alto Alcgrc 55.500 arrccadacao 1989 1.100 

Nova Olinda 57.000 arrccadacao 1989 1.160 

Malary 4.000 doagao 1993 100 

Vila Lindalva 720 compra 1993 52 

Sanla Luz 226 arrccadacao 1993 55 

SAO DOM1NGOS (3) 3.564 137 
Bom Lugar 

(3) 
500 compra 1990 40 

Bancos 1.460 arrccadacao 1993 42 

Coca is 1.604 arrccadacao 1993 55 

SUBTOTAL (11/29) 189.515 6.279 
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RELACAO DE ASSENTAMENTOS DO ITERMA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(continuagao) 

MUNICIPIO/ AREA FORMA DE ANO DE FAMILIAS 

ASSENTAMENTO (Hectares) AQUISICAO CRIACAO CADASTRAD 

AS 
SAO LUIS (1) 24 17 

Andiroba 24 compra 1993 17 

SAO BENED.DO RIO PRETO (1) 180 18 
Boiao 180 compra 1993 18 

SANTA RITA (2) 2.678 187 
Sao Bcncdilo 278 compra 1993 18 

Vale Quern Tern 2.400 doacao 1993 169 

SAO MATEUS (3 ) 935 154 

Salango 257 compra 1990 39 

Bocaina 494 compra 1993 92 

Sao Bcncdilo 184 compra 1993 23 
V1TORIA DO MEARIM (3) 1.464 79 

Bacabalzinho 546 compra 1990 25 

Campo Achado 495 compra 1993 26 

Priniavcra 423 doacao 1993 27 
VIANA (1) 900 64 

Vila Nova/Ana Dias 900 compra 1993 64 

TUTOIA (3) 91.670 1.972 
Bclagua 38.131 arrccadacao 1987 1.291 

Sao Bcncdilo 38.220 arrccadacao 1994 405 
Barro Duro 15.319 arrccadacao 1994 276 

SUBTOTAL (7/14) 97.851 2.491 

TOTAL (28/71) 372.273 11.558 

Fonlc: ITERMA 
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RESUMO GERAL DOS ASSENTAMENTOS 

Municipios Envolvidos: 65 municipios 

Projetos de Assentamento: 

INCRA: 

ITERMA: 

63,8% 

36,2% 

196 Projetos 

125 Projetos 

71 Projetos 

Forma de Obtencao: arrecadacao -

compra -

desapropriacao 

doacao-

10,7% 

31,6% 

56,2% 

1,5% 

21 Imoveis 

62 Imoveis 

110 Imoveis 

3 Imoveis 

Area Total: 1.466.162 Hectares 

Capacidade: 42.965 Familias 

Familias Cadastradas: 40.106 Familias 

Deficit: 2.859 Familias 

Tamanho Medio dos Assentamentos 7.480 Hectares 

Tamanho Medio dos Lotes 36,5 Hectares 



ANEXO 7. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DA FAZENDA TERRA BELA 
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ES CRI TURA PDBL1 CA DE 

MA ABAI 1 0 :  

Sa i bar a q u a n t o a e s t a p d b l i c a e s c r i t u r a de  c o mp r a e  v e n d a v i r e r a o u d e l a c o n h e c i  

r ae nt o t i v e r e m,  q u e  a o s  v i n t e  e  s e i s  ( 2 6 )  di <ys  d o me a d e  d e i e mb r o ,  d o a n o de  

h u m mi l ,  n o v e c e n t o a e  o i t e n t a e  o i t o ( 1 9 8 8 ) ,  n e a t a c i d a d e  d e  Br a s i l i a ,  Ca p i  -

t a l . d a Re p u b l i c s  f e d e r a t i v e  d o Br e s i l ,  e m Ca r t o r i o ,  p e r a n t e  . mi m,  Ta b e l i Ho do 

19 OTCc i o d e  No t a s , | c o mp a r e c e r a m p a r t e s  e n t r e  s i  i u s t a s  e  c o n t r a t a d a a ,  a s a -

b e r :  d e  urn l a d o ,  c o mo OUTOKCANTE VENDEDORA:  OURO VERDE AGROP ECUARI A LTDA,  era 

p r e s a s e d i a d a a r u a Co n d e  d e  I r a i d n 8 1 6 2 ,  To r r e ,  Re c i f e / P E,  i n s c r i t a n o CCC 

s o b o n8 0 8 . 6 5 6 . 1 6 7 / 0 0 0 1 - 1 7 ,  n e s t e  a t o r e p r e s e n t a d a p o r  s e u s  s d c i o s ,  FERNANDO 

ANTONI O BRASl Li i l KO MI RANDA e  MARI A DAI S Y DE ABREU MI RANDA,  a mb o s  b r a s i l e i r o s ,  

c a s a d o s  e n t r e  s i ,  r e ' a i de nt e s  e  d o mi c i l i a d o s  na Ci d a d e  d e  Re c i f e / P E, « p o r t a 3 6 " * 

r e s  d a a . Cd d u l a s  d e  I d e n t i d a d e  n 9 s  4 6 7 . 5 2 1 - S S P - P E e  5 1 4 . 0 7 2 - S S P - P E e  d o a CI Cs  
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d a s  Cl d u s u l a a Se ' t i ma e  De ' c i ma ,  d o Co n t r a t o S o c i a l ,  d e v i d a me n t e  r e g i s t r a d o s o b 

o n ? 2 6 2 0 0 3 1 6 3 6 - 4 -  J UCEPE; '  s e n d o n e s t e  a t o r e p r e s e n t a d a ,  p e l o a d c i o ,  FERNAN-

DO ANTONI O BRAS I LEI KO MI RANDA,  c o n f o r me  p r o c u r a c S o l a v r a d a a s  U s .  1 3 6 ,  d o U 

v r o n9 6 2 2 ,  d o 3 2 Ta b e l i a o de  No t a s ,  de  Re c i f e - PE,  c u i o t r a s l a d o a q u i  f i c a a_r  

q u i v a d o e  r e g i s t r a d o ;  e ,  de  o u t r o l a d o ,  c o mo OUTORCADA COHPRADORA:  a UNI AO FE 

DERAL,  po r  i n t e r me d i o do HI NI S TERI O DA REFORMA E DO DES ENVOLVI MENTO ACRARI O - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( M l RAD) ,  i n s c r i t o n o CGC s o b o n9 0 1 . 2 6 3 . 9 5 3 / 0 0 0 1 - 0 5 ,  n o s  t e r mo s  d o a r t i g o -

3 9 e  s e u p a r d g r a f o v i ni c o d o De c r e t o - Le i  n 9 2 . 3 6 3 ,  d e  2 1 d e  o u t u b r o d e  1 9 8 7 ,  -

n e s t e  a t o r e p i - e s e n t a d o ' p e l o Ex mo . ,  S r .  Mi n i s t r o d e  Es t a d o d a Re f o r ma e  d o De -

s e n v o l v l me n t b Ag r a r i o ,  Dr .  LEOPOLDO I ' ACI I ECO BES S ONE,  b r a s i l e i r o ,  c a s a d o ,  a d v £ 

g a d o e  e mp r e s d r i o ,  p o r t a d o r  da CI  n 9 2 3 2 d a Ca ma r a d o s  De p u t a d o s  e  CPF ndr ae r o 

0 0 8 . 8 7 6 . 1 0 6 - 0 4 ,  r e s i d e n t e  e  d o mi c i l i a d o n e s t a Ca p i t a l ;  o a p r e s e n t e s  r e c o n h e o 

d o s ,  c o mo ' o s  p r o p r i o s  de  q u e  t r a t o e  d o u f  e .  E,  p e r a n t e  mi m,  p e l a OUTORCANTE'  

VENDEDORA,  a c i ma me n c i o n a d a ,  me  f o i  d i t o :  I  -  q u e  a i u s t o t i t u l o e  a b s o l u t a -

me n t e  l i v r e  e  d e s e mb a r a i j a d o de  q u a i s q u e r  On u s  r e a i s ,  i n c l u s i v e  h i p o t e c a s ,  me_s  

mo l e g a i s ,  o u c o n t r a t o s  a g r a r i o s ,  a i n d a q u e  v e r b a i s ,  e  s e n h o r a e  l e g i t i ma po_s  

s u i d o r a de  u m i mo v e l  r u r a l  c o m a d r e a de  1 1 . 5 5 3 , 2 6 8 5 h a ( o n z e  mi l ,  q u i n h e n t o s  

e  c i n q u e n t a e  t r Cs  l i e c t a r e s ,  v i n t e  e  s e i s  a r e a e  o i t e n t a e  c i n c o c e n t i a r e s )  ,  

d e n o mi n a d a " TERRA BELA" ,  s i t u a d a no Mu n i c i p i o d e  S a n t a Lu r i a ,  Es t a d o d o Ma r a -

n h a o ,  c o m o s  s e g u i n t e s  l i mi t e s ,  c a r a c t e r i s t i c a s  e  c o n f r o n t a c 3 e s :  p a r t i n d o do 

ma r c d 1 ,  de  c o o r d e n a d a s  g e o g r d f i c a s  l o n g i t u d e  4 6 9 2 4 * 3 3 " WGr  e  l a t i d u d e  0 4 9 2 2 '  

0 8 " S,  s i t u a d o a ma r g e m d i r e i t a d a Ro d o v i a Fe d e r a l  BR- 2 2 2 ,  s e n t i d o S a n t a Lu -

z i a / Ac a i l f l n d i a ,  n o l i r ai t e  d a f a i x a d e  d o mi n i o ;  d e s t e ,  s e g u e  p e l a r e f e r i d a r o * 
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l o n g i t u d e  4 6 9 2 8 ' 3 3 " WGr  e  l a t i d u d e  0 4 9 1 2 ' 0 0 " S,  s i t u a d o n a c o n f l u « n c i a d o Ri o 

Bu r i t i c u p u c o m o Ri o P i n d a r d ;  d e a t e ,  a e g u e  p e l a ma r g e m d i r e i t a do ,  Ri o Pi n d a r e ,  

a i u s a n t e ,  c o m u ma d i s t An c i a de  5 . 8 5 8 , 5 7 m,  a t d o ma r c o 4 ,  d e  c o o r d e n a d a s  g e o -

g r d f i c a a l o n g i t u d e  4 6 9 2 6 * 1 9 " WGr a  l a t i d u d e  0 4 9 1 0 ' 0 1 " 8 ;  d e a t e ,  a e g u e  p o r  1 1 -

n h a s e c a ,  c o n f r o n t a n d o c o m t e r r a s  da Fa z e n d a La g o Az u l ,  a t r a v e s e a n d o a Es t r a -

da d e  Fe r r o Po n t a d a  Made i r a / Ca r a  iris e  Es t r a d a  Ca r r o c a ' v e l , c o m o r u mo magndt _ i _ 

c o d e  0 9 9 1 2 * 1 5 " S W e  d i s t An c i a d e  2 2 . 6 6 0 m,  at e '  o  ma r c o 1 ,  i n i c i o d a d e s c r i  -

c d o d e s t e  p e r i me t r o .  ( Fo n t e s  de  r e f e r e n d a :  Ca r t a P l a n i me t r i e s  d o P r o j e t o  R A -

DAMBRAS 1 L,  Fo l h a S B. 2 3 - V- B,  Es c a l a 1 : 2 5 0 . 0 0 0 ,  An o 1 9 7 3 ,  l e v a n t a me n t o Ca r t o r i a l  

e  l o c a c d e s  f e i t a s  e m c a mp o ) ;  I I  -  q u e  r e f e r i d o i md v e l  f o i  h a v i d o p e l a 0 UT0 R -

GANTE VENDEDORA,  c o n f o r me  e s c r i t u r a p d b l i c a de  c o mp r a e  v e nda ' ,  c u mu l a d a c o m 

e x t i nc <J o de  c o n d o mi n i o ,  p a s s a d a n a a No t a s  d o Ca r t d r i o d o 3 9 Of i c i o d a Co ma r c a 

de  I mp e r a t r i z ,  Es t a d o d o Ma r a n h a o ,  Li v r o n 9 0 0 3 ,  f l s .  1 7 0 v 9 a 1 7 7 ,  e m 2 2 d e  -

s e t e mb r o de  1 9 8 3 ,  d e v i d a me n t e  r e g i s t r a d a n o Ca r t d r i o ' d o 1 9 Of i c i o d e  S a n t a Lu 

z i a - Ma ,  s o b o n9 0 2 ma t r i c u l a n 9 2 7 3 ,  f l s .  2 7 3 ,  d o l i v r o n 9 0 2 ,  e m 2 4 . 0 9 . 8 3 , -

e  e s c r i t u r a de  c o mp r a e  v e n d a ,  l a v r a d a n a s  me s ma s  No t a s ,  n o ' l i v r o n 9 0 4 ,  f l s .  

1 6 9 a 1 7 0 ,  e m 7.  d e  J a n e i r o de  1 9 8 5 ,  r e g i s t r a d a n o l i v r o n 9 2 - A , s o b o n 9 0 2 ,  

ma t r i c u l a n9 4 7 4 ,  f l s .  1 8 8 ,  d o me s mo Ca r t d r i o ;  I I I  -  q u e  a OUT0 RCANTE VENDEDO-

RA,  p o r  e s c r i t u r a p u b l i c a de  Re me mb r a me n t o o u u n i f i c a c ^ o d o s  i md v e i s  c o m a a -

r e a de  9 . 3 7 4 , 4 3 4 9 h a e  2 . 1 7 8 , 8 3 3 6 h a ,  u n i f i c o u d i t a s  a r e a s  e m i md v e l  u' ni c o ,  -

c o m 1 1 .  5 5 3 , 2 6 8 5 h a ,  e s c r i t u r a e s s a l a v r a d a e m 0 2 . 0 6 . 8 6 ,  n o l i v r o  R . 3 / 1 0 3 8 ,  -

f l s .  1 4 9 / 1 5 3 ,  n o Ca r t d r i o d o 5 9 Ta b e l i a o Ar n a l d o Ma c i e l  d e  Re c i f e ,  Es t a d o d e  

Pe r n a mb u c o ,  r e g i s t r a d a no l i v r o n 9 2 - C,  f l s .  2 4 7 ,  s o b o n 9 0 2 ;  ma t r i c u l a n 9 

9 3 4 ,  d o Re g i s t r o d e  I mo v e i s  da Co ma r c a de  S a n t a Lu z i a ,  Es t a d o d o Ma r a n h a o ;  I V 

q u e  a s  p a r t e s ,  po r  c o n s e n s o ,  c he g a r a r a a  a c o r d o q u a n t o a o j v a l o r  d a  i nde n i z a r ;ao' 

a s e r  pa g a e  r e c e b i d a n o t o c a n t e  a o p r e c o d a a r e a o b. i e t o d a p r e s e n t e ,  e s t a n d o 

a v o n t a d e  da 0 UT0 RGADA C0 MPRAD0 RA e x p r e s s a n a Po r t a r i a MI RAD/ n °  1 . 6 5 4 ,  d e  15 

de  d e z e mb r o de  1 9 8 8 ,  pt i bl i c a da n o D. O. U.  de  1 6 . 1 2 . 8 8 ;  V q u e ,  p o r  b e m d e s t a e s _ 

c r i t u r a e  na me l h o r  f o r ma de  d i r i t o ,  a  0 UT0 RGANTE VENDEDORA e f e t i v a me n t e  c o n -

c o r d a c o m a p r e s e n t e  v e n d a d o i md v e l  a n t e s  d e s c r i t o ,  p e l o c e r t o e  c o n -

v e n c i o n a d o c o m a OUTORGADA C0 MPRADDRA de  Cz $ [ u j ^ 8 j ! l_J25_i^^ b i l h o e s , -

s e i s c e n t o s  e  o i t e n t a e  o i t o mi l h Oe s ,  c e n t o e  v i n t e  e  c i n c o mi l ,  n o v e c e n t o s  e  

q u a r c n i a ' e  d o i s  c r u z a d o s ) ,  s e n d o Cz S^l .  1 6 8 .  8 1 2 •  5 9 4 ,  2 0 ^ ( h u m b i l h i o ,  c e n t o e  s e £ 
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s e n t a  •  o i t o r oi l hOe s ,  o i t o c e n t o s  •  do z e  mi l ,  q u i n h e n t o s  a  n o v t n t t  a  q l i At r o 

c r u z a d o s  e  v l n t e  c e n t a v o s ) ,  em moeda c o r r e n t e ,  i n t e g r a l me n b * pa g o s  ne Wt a a Co ,  

e  Cz $ 1 0 . 5 1 9 . 3 l 3 . 3 4 7 , 8 0 ( d e z  b i l h Oe a ,  qu i nhe nt o a e  de z e novf e  mi l h S e s ,  t r e z e n t o s  

e  t r e z e  mi l ,  t r e z e n t o a e \ u a r e n t a e  s e t e  c r u z a d o s  e  o i t ^ n t a c e n t a v o a ) ,  r e p r e -

s e n t d o s  po r  4 3 9 . 1 3 8 ( q u a t r o c e n t o s  e  t r i n t a e  nove  mi l ,  c e n t o •  t r i n t a •  o i t o )  

T i t u l o s  da Di v i d e  Ag r d r i a -  TI M,  com pr a z o de  5  ( c i n c o )  a n o s .  r e s g a t d v e i i  no 

pr o po r c a o de  3 7 *  ( t r i n t a e  a e t e  por  c e n t o )  no 28 a n o ,  21X ( v i n t e  e  um po r  c e n 

t o ) ,  do 38 a o 58 a n o ,  c o nf o r me  Ce r t i f i c a d o a da  S e r i e  " F " ,  n8e  0 5 1 . 2 4 6 a n8 . ,  

0 5 1 . 2 5 3 ,  s e ndo que  e a s e  pr e ; o e n v o l v e  a  t e r r a n u a ,  a  c o b e r t u r a v e g e t a l  e  t o -

da s  a s  b e n f e i t o r i a s  e x i s t e n t e  no i md v e l .  As s i m,  s a t i s f e i t o s  e  r e c e b i d o o  p r e -

5 0 ,  a  OUTORGANTE VENDEDORA dd a OUTORGADA COMPRADORA p l e n a ,  g e r a l  e  i r r e v o g d -

v e l  q u i t a c S o ,  p a r a d e l a nada ma i s  r e c l a ma r  em t e mpo a l g um,  ae . i a a  que  t i t u l o '  

f o r ,  em J u i z o ,  ou f o r a  de l e . Er a c o n s e q u On c i a ,  t r a n s f e r e  a OUTORGADA COMPRADORA,  

t odo o  d o mi n i o ,  d i r e i t o ,  po s s e  e  a ; So que  t i n h a s o b r e  o  i mdv e l  em r e f e r t n c i a ,  

o b r i g a n d o - s e  po r  s i  e  po r  s e u s  s u c e s s o r e s  a  f a z e r  a  p r e s e n t e  p a r a ae mpr e  boa ,  

f i r me  e  v a l i o s a ,  e  a  r e s po nde r  p e l a e v i c ; 3 o de  d i r e i t o ,  na f or ma da L e i ,  pon-

dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a OUTORGADA COMPRADORA ae mpr e  a pa r  e  a  s a l v o de  t o da e  q u a i a q u e r  d d v i d a s '  

ou c o n t e s t a ; 9 e s  f u t u r e s .  Di z  t aoi be' m que  t o do s  o s  t r i b u t o s  i n c i d e n t e s  s o br e  o 

i mdv e l  e s t S o q u i t a d o s  e  s e  c ompr ome t e  a  pa g a r  o  v a l o r  J o s  t r i b u t o s  d e c o r r e n -

t e s  da  Re v i a a o de  La n; a me nt o do I mpo s t o So br e  a  Pr o p r i e d a d e  T e r r i t o r i a l  Ru r a l  

1TR,  e ,  quando f o r  o  c a s o ,  da Co n t r i b u i ; S o S i n d i c a l  Ru r a l  do Pi a n o CNA,  a a e r  

e f e t ua da , . e m d e c o r r f i n c i a da  f i x a f S o de  novo v a l o r  da  t e r r a n u a ,  e  que  c o n c o r -

ds  t ambdm,  em pa g a r  a s  de ma i s  t a x a s ,  i mp o s t o s ,  c u s t a s  e  e mo l ume nt o s ,  i n e r e n -

t e s  a  l a v r a t u r a e  r e g i s t r o d e s t e  i n s t r u me n t o p u b l i c o ;  d i z  a i n d a ,  que  a s  o b r i -

g a c Be s  t r a b a l h i s t a s ,  r e s u l La n t e s  do s  v i n c u l o s  e mp r e g a t i c i o s  p o r v e n t u r a ma n t i -

dos  com e x - t r a b a l h a d o r e s  no i mdv e l  r u r a l  em o b . i e t o ,  c o n t i n u a r S o de  i n t e i r a r e s  

p o n s a b i l i d a d e  d e l a OUTORGANTE VENDEDORA e ,  ma i s ,  que  a  p r e s e n t e  v e nda d f e i t a 

"AD MENSURAM",  o b r i g a n d o - s e  a  OUTORGANTE VENDEDORA,  s e  a pur a da d i f e r e n c a pa r a 

me nos  na d r e a em o b . i e t o ,  no  l o c a l ,  a  e n t r e g a r  de  i me d i a t o a OUTORGADA COMPRA 

DORA a r e a a t u a l  a da  d i f e r e n c a e n c o n t r a d a .  E,  ndo d i s p o n d o a OUTORGANTE VENDE,  

DORA' de  me nc i o na da d r e a ,  e s t a s e  c ompr ome t e  a d e v o l v e r  o  pr e ^o c o r r e s p o n d e n c e  

a d i f e r e n c a e n c o n t r a d a .  No c as & de  ha v e r  d i f e r e n c a . pa r a ma i s ,  a'  OUTOPGANTE V. EN 

DEDORA r e n u n c i a ,  dc a de  J« , a q u a l q u e r  pe game nt o do e x c e s s o .  Tombem,  r e s p n n s o -

b i l i z a - s e  a  OUTORGANTE VEHDFDORA,  po r  q u a i s q u e r  r e c l a ma c o o s  de  t e r c e i r o s ,  mor -

n>ent e  de  i n d e n i z e c o e s  por  b e n f n i t o r i a s  e v e nt unl me nt e  e x i s t e n t e  s o br e  a  a r e a .  E 

de  como a s s i m o  d i s s e r a m,  do que  dou f e ,  me  pe di r a m l h e s  l s v r a s s e  a  p r e s e n t e  a  

qua l  f e i t a e  l h e s  s e ndo l i d a a  a c ha r a m c o nf o r me ,  o u t o r g a r a m,  a c e i t a r a m e  a s s i -

nam.  For ar a- me  a p r e s e n t a d o s  e  a q u i  f i c a m a r q u i v a d o s  o s  s e g u i n t e s  do c ume nt o s : Ce r  
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A M Mont : 
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azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA jp 
bl A • Ion 11 

bl. A • lala I S • 

F a i m 1 1 5 - 1 1 M • I N »»to • I M J J J O 
B R A S H 

1 «' 
U k 

. 'l 

t i d 3 « s  da  J u a t i c a F e d e r a l ,  Lo c a l  a  dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8 n u «  r e a i a ,  p a e e o a i s  «  r e i p e r s e c u t d r i a s  

e x p e d i d a s  p e l o c o mpe t e nt e  Of f c i o I mo b i i i d r i o noa t e r mo e  da L a i  7 4 3 3 / 6 3 ,  Cu l a -

nB 5 2 3 1 ,  r e f e r e n t s  ao  r e c o l h l me n t o daa c u a t a a Ca r t o r d i r a s  a  CEF,  Ce r t i d l o Na 

g a t i v a de  Ddbi t o - CND,  e x pe d i da p e l o 1APAS s o b o  nS 6 7 4 4 3 4 ,  d a t a d a de  0 9 . 1 2 . 8 8 ,  

e  v a l i d a po r  a e i a me e e s ,  Ce r t i f i c e d o de  Ca d a a t r o e x pe d i do p e l o MI  RAD,  com a e -

s e g u i n t e s  c a r a c t e r i a t i c a s  :  Co di g o do i mdv e l  1 0 6 . 0 7 0 . 0 2 4 . 0 1 5 - 7 ,  d r e a t o t a l  de  

11. 553, 2ha. ,  f r a c i o mi ni ma de  p a r c e l a me n t o 3 0 , 0 ha .  De i x a de  s e r  .  r e c o l h i d o o 

I mpo s t o de  Tr a n s mi s s d o " I n t e r - Vi v o a " ,  em v i r t u d e  do que  f a c u l t a o  a r t i g o 1 8 4 ,  

S 58 da c o n a t i t u i c S o em v i g o r .  A Ve nde do r a d e c l a r e  que  i n e x i a t e m q u a i a q u e r -

a c Se a c o n t r a o  i mdv e l  o r a v e ndi do como p r e c e i t u a o t  38  a r t i g o 18  i t e m V,  do 

De c r e t o 9 3 . 2 4 0 / 8 6 .  Emi t i d a d e c l a r a ; 3 o s o br e  o pe r a c do i mo b i l i d i r a c o nf o r me  I N 

SRF/ 9 0 / 8 5 .  Eu ( a . ) MAURI Cl O COMESrDE LEMOS)  . MAURI CI O GOMES DE LEMOS,  Ta b e l i a o a 

f i z  d a t i l o g r a f a r ,  c o n f e r i ,  l i  e  e n c e r r o o  p r e a e n t e  a t o  c o l he ndo a e . a a e i n a t u r e a 

e  r e s a a l v o a s  r a s u r a s ;  " Re c i f e / P E,  p o r t a d o r e a da s  Cd d u l a s  de  I d e n t i d a d e  nSa 

4 6 7 . 5 2 1 SSP- PE e  5 1 4 . 0 7 2 8 SP- PE",  "a OUTORGADA COMPRADORA d r e a a t u a l  a  da d i -

f e r e n c a e n c o n t r a d a .  E,  n9o di s po ndo a OUTORGANTE VENDEDORA de  me nc i ^na da d r e a ,  

e s t a s e  c ompr ome t e  a  d e v o l v e r  o  pr e c o c o r r e s p o n d e n t e  a  d i f e r e n c a e nc o nt r a da . No 

c a s o de  h a v e r  d i f e r e n c a p a r a ma i s ,  a  OUTORGANTE VENDEDORA r e n u n c i a ,  de e de  j a ,  

a q u a l q u e r  pagame nt o do e x c e s s o .  Tambe m,  r e s p o n s a b i l i z a - s e  a  OUTORGANTE VENDE-

DORA,  por  q u a i s q u e r  r e c l a ma c 5 e s  de  t e r c e i r o s ,  mor me nt e  d i n d e n i z a c d e s  po r  b*n 

f e i t o r i a s  e v e nt ua l me nt e  e x i s t e n t e  s o b r e  a  dr e g . ",  Dou f d e  s ubs c r e v o Xa . ) MAURI -

C10 GOMES DE' LEMOS,  FERNANDO ANTONI O RRASI LI ^KO ^URAND̂ ,  FERNANDO ANTONI O BRASI -

LE1R0 MI RANDA,  LE0P0LD0 PACJ i ECe ^ES S OJ i E/ W em f or ma de  c e r t i - /  

d s o .  Eu ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ " y >- ""/ r e c ni  c o J u d i c i a r i o Au t o r i z a d o ,  a  f i z  -

d a t i l o g r  
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